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Introduqeo'

Resultado de dinimicas de transformag6o econ6mica, tecnol6gica, social e

politica, as carreiras deixaram de ser uma sequ0ncia previsivel de fases, num percurso

escolar e profissional marcado pela seguranga e estabilidade, para tenderem a ser

pautadas por mudanga e imprevisibilidade (Guichard e Huteau, 2001, p. 8; Hall e

Mirvis, 1995, p. 325; Pais, 1991,951-953; Sullivan, 1999,p.457). Este padrio surge na

l6gica das economias globalizadas, em que a competitividade das organizag6es, assente

na redugao de custos, no aumento da produtividade e na flexibilizagdo do trabalho,

conduz, muitas vezes, d diminuigdo do nfmero de pessoas com emprego fixo,

permitindo a abertura de novas oportunidades mas tamb6m o aumento do nrimero de

desempregados ou dos que vivem situagSes profissionais preciirias (Beck, 2005; Pais,

2001, p. 16). Nestes contextos, os jovens e as populag6es diferenciadas quanto d sua

condigao 6tnica, racial, religiosa, sexual, econ6mica e de saride, estdo na primeira linha

de virem a confrontar-se com estes obst6culos ao seu desenvolvimento da carreira. O

caso portuguds 6 ilustrativo, pois, no ano de 2005, cerca de 70o/o dos novos empregos

eram prec6rios, a taxa de desemprego atingiu os 7.7oh da populagdo activa, sendo maior

nas mulheres (8,9%) do que nos homens (6,7Yo), enquanto que os jovens ir procura do

primeiro emprego eram o segmento mais afectado, com um acrdscimo relativo de mais

de 40o/o, em 2005 (Instituto Nacional de Estatistica, 2005).

Este quadro do desenvolvimento econ6mico e social coloca desafios i psicologia

vocacional, relativos ir promogdo da igualdade de oportunidades e de atitudes e

comportamentos que facilitem a gestdo da mudanga e da imprevisibilidade que hoje

caracterizam os contextos em que se desenham as carreiras. Neste sentido, a

investigagao sobre a percepgdo de barreiras da carreira, tem dado contributos, primeiro,

atrav6s de investigagdo de car6cter diferencial (Cardoso e Ferreira Marques, 2005), mais

focada nas populag6es em risco de segregagdo no trabalho, procurando identificar

barreiras especificas a esses contextos, e partir dai para a implementagSo de aca6es

visando a promogSo da igualdade de oportunidades; neste grupo de investigag6es, as

iniciais, muito centradas nas especificidades da carreira das mulheres, foram-se

alargando a outras populagdes. Actualmente 6 possivel encontrar investigagSo nos mais

variados contextos, de que os trabalhos sobre barreiras da carreira na indristria alimentar
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(Doss, 2000), nos servigos de bibliotecas (McDermott, 1998), d participagSo em

actividades sindicais (Bulger e Mellor, 1997), d integragdo socioprofissional de pessoas

com deficiOncia (Fabian e Liesener, 2005) e em programas de formagSo num

departamento de ci6ncias da computagdo (Scragg e Smith, 2003), sdo exemplos dessa

diversidade.

Um segundo grupo de investigaE6es surgiu no final dos anos 80 e inicio dos

anos 90. Procura responder ao desafio de como ajudar os individuos a gerir os sinuosos

e imprevisiveis percursos da carreira, atrav6s da an6lise da import6ncia da percepgSo de

barreiras nos processos psicol6gicos relacionados com as escolhas e os ajustamentos

que os individuos realizan. Neste caso, temos investigag6es em que a percepgdo de

barreiras 6 considerada um contributo para o conhecimento dos compromissos que os

individuos assumem ao longo da carreira e como lidam com os mesmos (Gati 1993,

p.417; Gottfredson, 1981, p.570; Swanson e Tokar, l99la, p.104), dos processos

implicados nas escolhas da carreira (Lent, Brown e Hackett, 2000), da motivagdo da

carreira (London, 1997; 1998), da indecisSo da caneira (Lucas e Epperson, 1990;

Osipow, Carney, Barak, 1976), da maturidade vocacional (Luzzo, 1995; Luzzo e

Hutcheson, 1996 McAuliffe, 1992) e do papel das vari6veis do contexto nas escolhas

da carreira (Lent, Brown e Hackett, 2000).

Os estudos sobre a percepgdo de barreiras da carreira, com jovens nio

universitririos tOm sido pouco frequentes, apesar de ser uma fase da vida em que muito

do futuro da carreira se joga. E um periodo do desenvolvimento pessoal em que,

gradualmente, o papel de trabalhador vai ganhando importdncia relativamente aos

restantes papdis da carreira (Pires, 2003,p.209-211;Vale, 1997,p.225), em que cresce

a esperanga num emprego que permita a seguranga e a estabilidade necessdrias ir

concretizagdo da autonomia t6o desejada, que permita as condiqdes de implementagSo

do seu auto-conceito e a realizagdo pessoal. E tamb6m um periodo em que a crescente

maturidade psicol6gica revela os mriltiplos obstiiculos d concretizaqdo dessa autonomia.

Como mostram os dados das nossas investigagdes, aumenta a consciCncia de que os

caminhos a percorrer est6o longe de serem lineares e est6veis, e exigem lidar com

mriltiplas barreiras, implicando, por vezes, recuar ou seguir caminhos que n6o estavam

previstos. Nas palavras de Pais (2001, p. 1), 6 um periodo de tens6es entre o presente e

o futuro, entre os lagos persistentes de depend6ncia e os anseios insistentes de

independOncia.
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O objectivo geral desta dissertagSo 6 estudar a percepgdo de barreiras da carreira

em adolescentes portugueses, numa abordagem desenvolvimentista. Fazemo-lo em

acordo com os dois grandes dominios de investigagEo neste 6mbito da psicologia

vocacional. Na perspectiva diferencial, identificamos as barreiras mais esperadas em

subgrupos de jovens d.o 9o e do 12o ano de escolaridade, procurando conhecer mudangas

neste tipo de representagdes, com a idade dos participantes e, a partir dai, analisar a

relag6o destas representag6es com as experiOncias escolares dos participantes, com as

suas experiOncias de socializagdo e com os seus projectos vocacionais.

No estudo dos processos, testamos a hip6tese de que as expectativas de auto-

efrcircia s6o uma variiivel moderadora da relagdo do planeamento da carreira com a

percepgdo de barreiras (Lttzzo, 1995, p. 321; Ltnzo e Hutcheson, 1996, p. 127). No

entanto, procur6rnos tambdm novos caminhos. Temos por referOncia te6rica o Modelo

dos Determinantes da ImportAncia do Trabalho (Sverko, 1989, p. 30) que' como um

mapa, guia-nos no caminho a percorrer, facilitando a anrllise dos processos em causa e a

procnra de respostas ds interrogag6es e drividas que se v6o colocando (Krumboltz,1994,

p. ll-12). Assim, situamos a percepgSo de barreiras na dimensSo experiOncias

individuais, deste modelo, para estudar como a representagSo dos obst6culos d catteira,

o planeamento da carreira e as expectativas de auto-efic6cia nos pap6is da carreira, se

relacionam com a participagdo e a adesSo dos participantes aos pap6is da carreira.

Depois analisamos a influ6ncia das experi6ncias escolares dos participantes no processo

anteriormente estudado. A concretizagio destes objectivos foi possivel com a

construgao e revisSo do Inventiirio de PercepgSo de Barreiras da Carreira (Cardoso,

lggg), objectivo que tem orientado boa parte do nosso percurso de estudo da percepgdo

de barreiras em adolescentes portugueses.

A opgdo pela populag6o adolescente, fundamentada nos aspectos criticos do

desenvolvimento da carreira acima referidos, em ser essa a populagdo alvo da nossa

pr6tica profissional nas escolas, e em permitir a continuag6o dos estudos sobre

percepgao de barreiras que antes haviamos realizado (Cardoso, 1999; Cardoso e Ferreira

Marques, 2001), levou-nos i abordagem desenvolvimentista da percepgSo de barreiras.

Com adolescentes, consideramos que este tipo de abordagem tem a vantagem de

permitir operar com construtos importantes para a compreensdo do desenvolvimento da

carreira desta populagdo, ao colocar em estreita relagSo o desenvolvimento da carreira

com o desenvolvimento psicol6gico em geral. Esta marca desenvolvimentista da
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investigagEo est6 presente na adopgEo de: 1) um quadro te6rico desenvolvimentista, a

teoria de Ciclo de vida / Espago de Vida de Donald Super (1980, 1990); 2) uma

abordagem diferencial em que, fundamentalmente, se tiveram em conta diferengas

quanto ao nfvel de escolaridade; 3) tr6s construtos claramente desenvolvimentistas para

estudar os processos relativos d percepgio de barreiras da carreira: Planeomento da

Carreira, Expectativas de Auto-Eficdcia relativamente aos Papdis da Carueira e

SoliAncia das Actividades.

A primeira parte da dissertagSo 6 constituida por tr0s capitulos de revisSo de

literatura. No primeiro, apresentamos as diferentes perspectivas te6ricas sobre o

construto de barreiras da carreira, quanto d definigSo do conceito, caracterizagdo dos

processos implicados e sua relagdo com diferentes teorias da carreira. Constatamos que

este construto 6 complementar a diferentes teorias, importante para o conhecimento dos

processos relativos ds escolhas da carreira e para o conhecimento de particularidades do

desenvolvimento da carreira de grupos especificos de individuos. A perspectiva s6cio-

cognitiva, por ser a que de uma forma mais completa abordou o construto e influencia a

nossa investigagSo, mereceu maior destaque.

No segundo capitulo, focamo-nos na investigagdo e na priltica relativas dt

percepg6o de barreiras. Verificamos como a investigagdo com um carricter mais

diferencialista tem evidenciado barreiras especfficas a populagOes em maior risco de

exclusio social e, consequentemente, contribuido para interveng6es promotoras da

igualdade de oportunidades com essas populagdes. Por sua vez, os estudos mais focados

nos processos tdm fundamentado a teorizagdo sobre barreiras da carreira e colocado a

t6nica em intervengSes promotoras de expectativas de auto-efic6cia positivas, sempre

que a percepgSo de barreiras tenda a limitar o desenvolvimento da carreira. A

interveng6o tamb6m foi perspectivada por niveis (prim6ria e secunddria) e envolvendo

diferentes modalidades (programas de desenvolvimento pessoal, de educagdo da

carreira, aconselhamento da carreira). Desta forma procuramos sublinhar a necessidade

das interveng6es de desenvolvimento da carreira em geral, e as que contemplam a

percepgdo de barreiras, em particular, serem implementadas de forma integrada e

diversificada, em acordo com os contextos e necessidades da populagSo alvo, de modo a

facilitarem a promogEo da igualdade de oportunidades e da agCncia pessoal.

A ideia de complementaridade que o construto de barreiras da carreira tem

assumido em diferentes teorias do comportamento vocacional, 6 retomada no terceiro
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capitulo para justificar a integragdo do construto de percepgdo de barreiras na teoria de

Ciclo de Vida i Espago de Vida de Donald Super (1980, 1990). Nesta teoria, a

representagSo dos individuos sobre os constrangimentos i sua carreira, est6 presente, de

forma mais explicita, no modelo da maturidade vocacional e no dos determinantes da

sali$ncia das actividades. No primeiro, a percepgdo de barreira 6 designada por

consciQncia de factores contingenciais, e constitui-se como componente da dimensdo do

Planeamento da Carreira. No segundo, a percepgdo de barreiras pode situar-se como

componente da dimensdo Experi6ncias Individuais, enquanto representagdo das

variiiveis situacionais que levam ir percepgSo da acessibilidade aos valores do trabalho.

Ao longo do capitulo faz-se ainda uma revisdo da literatura relativa aos dados da

investigagao com os construtos de planeamento da careira e de saliOncia das

actividades, procurando fundamentar algumas das questdes a que a parte empirica desta

dissertagSo de doutoramento procura responder.

A segunda parte da dissertagdo 6 consagrada aos estudos empiricos. lnicia-se

com o quarto capitulo, relativo ao enquadramento da investigagSo quanto ao problema

em estudo, ds quest6es e hip6teses de investigagdo. Define-se o plano paru a

investigagSo, fz-se refer6ncia aos participantes e instrumentos de medida utilizados e,

por fim, faz-se o enquadramento epistemol6gico da investigagSo.

O quinto capitulo descreve o estudo piloto, centrado na revisSo do Inventdrio de

Percepqdo de Barreiras da Carreira (IPBC). Em torno desta tarefa foi possivel preparar

o estudo principal quanto i testagem de outras medidas a :utilizar, perspectivar

refinamentos metodol6gicos e conceptuais, e colocar novas quest6es. Neste sentido, um

importante resultado do conjunto de estudos foi a versSo revista do IPBC, que abre

novas possibilidades i investigagdo e d priitica do desenvolvimento da carreira dos

adolescentes portugueses em geral, e dos que est6o em maior risco de segregagdo no

mercado de trabalho, em particular. Tamb6m obtivemos, pela primeira vez com

adolescentes portugueses, informagdo relativa d percepgSo de barreiras em grupos

etnicamente minorit6rios, e quanto i import6ncia preditiva das expectativas de auto-

eficiicia e do grau de definigdo dos objectivos da carreira na percepgEo de barreiras.

O sexto capitulo apresenta o estudo principal sobre a percepgio de barreiras no

desenvolvimento vocacional de adolescentes. Comegamos, nuln enfoque diferencial,

por evidenciar, como as representag6es que os participantes t6m dos obst6culos ir

carreira, se modificam entre o 9o e o l2o ano de escolaridade. Depois, estudamos o
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processo de percepgdo de barreiras em duas perspectivas: testando a hip6tese das

expectativas de auto-eficdcia moderarem a relagEo do planeamento da carreira com a

percepgdo de barreiras (Luzzo, 1995, p. 321; Luzzo e Hutcheson, 1996, p. 127) e

analisando, tambdm pela primeira vez, como este tipo de experiEncias individuais vai

influenciar a importdncia relativa que atribuem a diferentes pap6is da caneira. Assim,

procuramos ndo s6 aprofundar o conhecimento sobre as especificidades do processo de

percepgdo de barreiras, como dar novos indicadores para interveng6es vocacionais

adequadas is necessidades e preocupagdes dos jovens portugueses, em importantes

momentos de transigdo da carreira.

Finalmente, no s6timo capitulo, referem-se as principais conclus6es da tese, as

limitagdes dos estudos realizados e sugerem-se as novas perspectivas de investigagdo

sobre a percepgEo de barreiras que estes estudos deixam em aberto.

Este conjunto de estudos constitui-se como mais uma etapa do percurso iniciado

h6 alguns anos, sobre o desenvolvimento da carreira dos adolescentes. Entdo, viirias

questdes se colocaram, todas elas expressando a necessidade de encontrar respostas que

pudessem alargar o conhecimento sobre esta populagSo e, simultaneamente,

esclarecessem as pr6ticas que realizi" amos. Esperamos que algumas das respostas

agora encontradas, contribuam para alargar o conhecimento do desenvolvimento da

carreira dos adolescentes portugueses, para abrir novos caminhos de investigagSo neste

imbito e para fundamentar intervengdes contextualizadas d realidade portuguesa.



PARTE TEORICA





Capftulo I

Percepglio de Barreiras da Carreira: a teoria

1.1. A TEORIA

l.l. l. Primeiros Desenvolvimentos: o Construto de Barueiras na Teorizaqdo sobre

Especificidades da Carreira das Mulheres

As primeiras abordagens ao construto de barreiras da carreira, nas d6cadas de 70

e 80, t6m as suas origens nas investigagSes sobre a relagio das mulheres com os

contextos profissionais. O estudo do desenvolvimento da carreira nas mulheres, iniciado

nos anos 50 e acentuado nas d6cadas seguintes, tornou-se das ilreas mais dindmicas de

investigag6o em psicologia vocacional (Fitzgerald, Fassinger e Betz, 1995, p' 67;

Spokane e Richards on, 1994, p. 44). Justificaram-no razOes econ6micas decorrentes da

importdncia que as mulheres foram tendo no tecido produtivo das economias ocidentais,

e do reconhecimento que a competitividade das organizagdes exige um aproveitamento

das potencialidades de todos os colaboradores, independentemente do g6nero ou grupo

dtnico de pertenga. Razoes de ordem social, relativas d promogdo da igualdade de

oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao trabalho e no desenvolvimento de

uma carreira profissional, tamb6m justificaram a Onfase nestes estudos. Reconhecia-se e

continua a reconhecer-se a exist6ncia de uma segregag6o transversal a todo o sistema de

emprego, nacional (Ferreira, 1993, p. 234) e internacional (Alvesson e Billing , 1997 , p.

181), caracteizadapela maior concentragEo das mulheres nos postos de trabalho menos

qualificados, perrnanecerem neles durante mais tempo que os homens, os seus saliirios

serem mais baixos e o seu periodo de emprego ser mais curto. Por fim, destacaria duas

raz6es de car6cter cientifico para a importAncia que os estudos sobre a carreira das

mulheres foram assumindo: l) a infludncia dos movimentos feministas em psicologia

atrav6s da defesa de uma investigagio atenta aos desfavorecidos, n6o limitada i

compreens6o e interpretagdo do status quo mas contribuindo para a sua alteragdo, 2) a

pol6mica sobre a aplicabilidade dos modelos te6ricos do desenvolvimento da carreira ir

populagdo feminina, na qual alguns autores defendiam teorizagio especifica que tivesse
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em conta problemas da carreira fnicos nas mulheres (Falk e Cosby, 1978, p. 133;

Fitzgerald e Betz, 1983, p. 83-87), enquanto outros defendiam que as diferengas entre

homens e mulheres n6o s6o de tipo mas de grau, pelo que as teorias do desenvolvimento

na carreira n6o tinham que ser especificas de cada um dos gdnros, mas pesarem

adequadamente os factores associados ao g6nero (Astin 1984, p. 118; Herr e Cramer

1996, p. 265; Super, 1978, p. 7 6).

Os primeiros estudos sobre o desenvolvimento da carreira de mulheres surgiram

num quadro social em que a maioria delas ndo tinha trabalho remunerado. Na minoria

de mulheres orientadas para uma carreira profissional, as investigag6es procuravam

descrever o que as diferenciava das orientadas para o papel familiar e qual a importdncia

do papel de trabalhador nas suas vidas (Fitzgerald et al., 1995, p.68). A medida que a

participagSo das mulheres no mundo do trabalho aumentava e aconteciam mudangas nos

pap6is masculinos associados ao g6nero, verificou-se que as disparidades entre o

desenvolvimento da carreira de mulheres e homens se mantinham desfavor6veis irs

primeiras. O facto fez com que, a partir da d6cada de 70, os investigadores focassem a

sua atengSo nas especificidades da carreira das mulheres (Fitzgerald eBetz,1983, p. 70-

7l), realizando estudos em que novos conceitos e construtos, como o de barreiras da

carreira, foram tidos em conta.

Nos anos 80 assiste-se d proliferag6o de conceptualizagOes da carreira, as quais

destacam as questdes do g6nero. No entanto, s6 um reduzido ntmero marcou a

investigagdo e pr6tica neste dmbito (McWhirter, Hackett e Bandalos, 1998, p. 166).

Entre estas, destacam-se tamb6m pela influ6ncia na investigagdo sobre barreiras da

carreira, as abordagens: 1) s6cio-psicol6gicas de Astin (1984) sobre as escolhas da

carreira e o comportamento de trabalho, e de Gottfredson (1981) sobre a circunscrigdo e

compromisso, 2) das diferengas individuais de Farmer (1985) sobre a motivagdo para a

carreira em homens e mulheres, e de Fitzgerald, Fassinger e Betz (1989) sobre o

realismo das escolhas da carreira em mulheres de elevadas capacidades, e 3) da teoria

da auto-eficilcia aplicada ao comportarlento da carreira das mulheres (Hackett e Betz,

1981).

1.I. 1. l. As Borreiras da Carreira nas Teorias Sdcio-Psicoligicas

As teorias s6oio-psicol6gicas caracterizarrt-se pela integragdo de perspectivas

sociol6gicas e psicol6gicas na explicagio dos comportamentos da carreira (Fitzgerald et
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al., 1995). Nelas, o construto de barreiras emerge como vari6vel do contexto (cultura,

processos de socializagSo, estatuto s6cio-econ6mico, patrim6nio familiar), limitadora do

desenvolvimento da carreira, e que a este nivel permite justificar as diferengas entre

homens e mulheres.

O modelo sdcio-psicol1gico de Astin sobre as escolhas da carreira e o

comportamento de trabalho. A ideia central neste modelo 6 de que "as motivagOes

b6sicas ao trabalho s6o as mesmas para homens e mulheres, no entanto, as escolhas da

carreira s6o diferentes porque as experi€ncias de socializagSo e a estrutura de

oportunidades tamb6m s6o diferentes" (Astin, 1984, p. ll8). As vari6veis psicol6gicas

(necessidades basicas) e do contexto (experiOncias de socializagSo e estrutura de

oportunidades) s6o fundamentais a explicagSo das escolhas da carreira e dos

comportamentos relativos ao trabalho em individuos de ambos os g6neros (Astin, 1984,

p. 117-118). Considera-se que nas escolhas da carreira e no desempenho dos pap6is

relativos ao trabalhado procuramos satisfazer necessidades bilsicas de sobreviv6ncia, de

prazer e de contribuigdo para o bem-estar dos outros. Neste processo, as experiEncias de

socializagao relativas ao que s6o actividades tipicamente femininas e a estrutura de

oportunidades onde os individuos se movem, tamb6m s6o importantes, pois influenciam

as escolhas da carreira e o papel de trabalhador atrav6s de uma relagEo reciproca entre

si. Isto 6, os processos de socializagdo colocam limites a mudangas na estrutura de

oportunidades, uma vez que tendem a perpetuar os valores sociais, enquanto que a

estrutura de oportunidades, atrav6s das mudangas hist6ricas e tecnol6gicas que a

caracterizam, influencia os valores transmitidos nos processos de socializagdo. Para

Astin (1984, p. 123), as mudangas na estrutura de oportunidades devidas ir redugio da

taxa de nascimentos, ao aumento da taxa de div6rcios, aos desenvolvimentos da

medicina e da tecnologia reprodutiva, i proliferagdo de estilos de vida ndo tradicionais,

e a legislagSo relativa i defesa dos direitos das mulheres, permitiram que as expectativas

das mulheres face ao trabalho, desenvolvidas a partir das suas experi0ncias de

socializagao, mudassem. As mulheres comegaram a ter indices de confianga mais

elevados no desempenho de actividades ndo tradicionais para o seu g6nero, a ter maior

consciOncia de novas alternativas da carreira e da possibilidade de satisfazerem as suas

necessidades no papel familiar e tambdm no de trabalhador remunerado.
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Neste modelo, as barreiras da carreira s6o variiiveis da estrutura de

oportunidades (distribuig6o do emprego, tipificagSo sexual do trabalho, diferentes

formas de discriminagSo, vicissitudes econ6micas, estrutura familiar e tecnologia

reprodutiva) que podem funcionar como limites ao desenvolvimento da carreira das

mulheres e explicar o seu desfavorecimento relativamente aos homens (Astin, 1984, p.

121). Esta perspectiva, atrav6s do conceito de estrutura de oportunidades, veio a ser

muito influente nas abordagens s6cio-cognitivas da ca:reira, que a partir da d6cada de

90 marcaram a investigagdo sobre percepgSo de barreiras (Lent, Brown e Hackett, 1994,

p. 106).

A teoria de Linda Gottfredson sobre a circunscriEdo e compromisso. A teoria

do desenvolvimento da carreira de Linda Gottfredson (1981) acentua a influ6ncia social

(g6nero e estatuto s6cio-econ6mico) na determinagdo das escolhas da carreira.

Considera que os individuos procuram implementar, fundamentalmente, um eu social

nas suas escolhas da carreira.

Esta teoria desenvolveu-se em torno da descrigio de dois processos, o de

circunscrigEo e o de compromisso (Gottfredson, 1996, p. 181). O processo de

circunscrigSo consiste na delimitag6o do conjunto de alternativas a partir das quais sdo

feitas as escolhas da carreira. Inicia-se na infdncia quando as criangas, d medida que vdo

interiorizando expectativas de papel sexual, rejeitam alternativas profissionais que ndo

se adequam ao seu g6nero. No final desta fase e inicio da adolescOncia (9 - 13 anos), os

jovens sdo muito sensiveis ao que a sociedade tende a valoizar o que leva a nova

circunscrig6o em fungdo do prestigio das profiss6es. Por fim, na adolesc6ncia, o jovem

ainda circunscreve mais quando rejeita alternativas que n6o considera adequadas ds suas

caracteristicas pessoais (personalidade, valores, aptid6es, experi6ncias pessoais e

necessidades familiares). Deste modo, 6 possivel que, pelos 13 - 14 anos, j6 tenham

criado um espago restrito de alternativas a considerar, designado por zona de

alternativas aceitdveis (Gottfredson, i981, p. 557; 2002, p. 98). Tendo delimitado o

campo de alternativas em que v6o realizar as suas escolhas, segue-se o processo de

compromisso em que os jovens abdicam das alternativas prioritiirias para escolherem

outras menos desejadas mas acessiveis. Neste processo, tendem a sacrificar primeiro as

alternativas compatfveis com caracteristicas pessoais, depois as compativeis quanto ao

nivel de prestigio e, finalmente, a masculinidade/feminidade associada d profissio.
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Estas dimens6es do auto-conceito sio as riltimas sacrificadas, por serem estruturalmente

mais centrais (Gottfredson, 2002, p. 102-103).

Para Gottfredson (1981, p. 548), a percepgio de barreiras 6 uma variiivel

importante no processo de compromisso, pois influencia a percepgdo da acessibilidade

ds altemativas da carreira e, consequentemente, o realismo das escolhas. Permite aos

individuos ajustarem as aspiragOes vocacionais ao que percebem como acessivel e

compativel. De novo, a introdugdo do construto de barreira da careira contribuiu

decisivamente para a explicagdo das particularidades da carreira das mulheres.

1.1.1.2. Teorias das Diferenqas Individuais

As teorias das diferengas individuais debrugam-se sobre o estudo da influ6ncia

do g6nero no comportamento vocacional em geral. Nesse sentido, analisam as

diferengas entre homens e mulheres quanto aos processos de socializaglo e ao

desenvolvimento dos interesses e capacidades, entre outras variiiveis (Fitzgerald et a1.,

1995, p. 68). Nestas teorias, a percepgSo de barreiras volta a surgir como construto

complementar i compreensSo do efeito restritivo que variilveis culturais e processos de

socializagdo t6m no desenvolvimento da carreira.

O modelo de Farmer sobre a realizaqdo e a motivaqdo para a carreira em

homens e mulheres. A teoria da realizagio e motivagdo para a carreira, de Farmer

(1985, p. 363), teve como principal influ€ncia o modelo s6cio-cognitivo de

reciprocidade tri6dica. Neste, a aprendizagem e o comportamento s6o perspectivados

como resultantes da interacaSo entre as caracteristicas pessoais (estados afectivos,

cognitivos e biol6gicos), as caracteristicas do contexto e o comportamento observ6vel

(Bandura, 1986, p. 23-28).

Para Farmer (1985, p. 365), dimens6es como o patrim1nio individual (gdnero,

raga, idade, estatuto s6cio-econ6mico, aptid6es), as caracteristicas pessoais (auto-

estima acad6mica, independ6ncia, nivel de aspiragdo, valores, atribuigSes) e varidveis

do contexto (apoio parental e dos professores) sdo importantes determinantes da

motivagdo e da realizagSo na carreira, ou seja, influenciam os niveis de aspiragdo, de

mestria e de adesdo i carreira. Estas dimensdes t€m entre si relag6es de causalidade em

que o patrimilnio individual influencia directamente as caracter{sticas pessoais e as

varidveis do contexto. Por sua vez, as caracteristicas pessoais e as varidveis do
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contexto influenciam-se mutuamente e influenciam a motivagSo para a carreira. No caso

das mulheres, este modelo permite explicar como os processos de socialrzagdo relativos

aos comportamentos tipicamente femininos influenciam crengas, atitudes e o auto-

conceito que, por sua vez, afectam as motivagSes, as escolhas e os comportamentos em

geral e da carreira em particular (Farmer, 1997, p. 359). Neste modelo, Farmer (1976,

citado de Fitzgerald e Crites, 1980, pp. 48), identifica nestas tr0s dimensOes um

conjunto de barreiras que permitem explicar o desfavorecimento das mulheres

relativamente aos homens na motivagdo e na realizagilo da carreira. A revisdo do

modelo, para o tornar explicativo das variiiveis inibidoras da motivaEdo para a carreira

nas mulheres (Farmer, 1997, p.361), reflecte a influ6ncia da investigagdo sobre

percepgSo de barreiras pois as vari6veis internas e externas consideradas influentes na

motivag6o da carreira coincidem com os tipos de barreiras internas e externas que se

t6m revelado como especfficas ir carreira desta populagio.

O modelo de Betz, Fitzgerald e Fassinger sobre o realismo das escolhas da

carreira em mulheres com grandes capacidades. Betz e Fitzgerald (1987), ao

desenvolveram a sua teoria das escolhas da carreira em mulheres, centrarulm-se em

populagdes de elevado potencial, onde poderiam ser mais evidentes as restrig6es da

carreira a que as mulheres estSo sujeitas. Com esta teoria procuraram dar coer6ncia d

multiplicidade de dados de investigagSo com mulheres e explicar a relagSo entre as

varidveis estudadas, bem como os seus efeitos nas escolhas, nas transig6es e nos

aj ustamentos da carreira.

Paniram dos contextos em que os individuos vivem, por considerarem que as

limitag6es nas oportunidades profissionais e de formagSo das mulheres, se deviam

fundamentalmente a varidveis estruturais (caracteristicas da organizagdo social como a

discriminagdo, desemprego, pobreza) e varidveis culturais (atitudes e crengas relativas

ao grupo de pertenga). As riltimas, atrav6s dos processos de socializagSo, levam ir

interiorizagSo de atitudes, crenqas e expectativas quanto a comportamentos adequados

ao seu g6nero. Estas, por sua vez, acabatrr por funcionar como barreiras internas,

determinantes de escolhas da carreira, que sdo extensdes do seu papel sexual (Fitzgerald

e Betz, 1992,p.107;Fitzgerald e Cherpas, 1985, p. 110).

O modelo te6rico contempla quatro tipos de variiiveis independentes e cinco

tipos de vari6veis dependentes, especificas d carreira das mulheres. Concebe-se que as
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vari6veis independentes, ExperiAncias de Trabalho Prdvias, Sucesso Acaddmico,

InfluAncia dos Modelos de Papel e Encorajamento dos Familiares, influenciam

directamente as vari6veis dependentes Atitudes Face ao Trabalho, Atitudes Face a Si e

as Atitudes de Papel Sexual. Estas, por sua vez, vdo influenciar as restantes vari6veis

dependentes Planos e Estilo de Vida Preferido, e Realismo da Escolha da Carreira

(Fassinger, 1985, p. 125). Para as mulheres, o resultado deste processo 6 abdicarem de

muitos dos seus planos e estilo de vida preferido, fazendo escolhas da carreira pouco

realisticas relativamente aos seus interesses e capacidades, o que leva ao

subaproveitamento das suas capacidades, ocuparem profissdes menos prestigiadas e de

menor remuneragSo, e viverem mais conflito entre o papel familiar e o de trabalhador

do que os homens. Este processo permite, por exemplo, compreender porque os

resultados superiores das mulheres em medidas da maturidade vocacional podem n6o

corresponder a maior realismo das suas escolhas (Fitzgerald e Betz, 1992, p. ll9;
Fitzgerald e Crites, 1980, p. 47).

As barreiras da carreira sao a dimensdo qualitativa/valorativa de cada uma destas

vari6veis, levando-as a funcionarem como apoio ou limite ao desenvolvimento da

carreira. Por exemplo, as variiiveis relativas d InfluAncia dos Modelos de Papel e ao

Encorajamento dos Familiares podem funcionar como barreiras, quando os individuos

estdo expostos a pessoas significativas em que h6 forte adesIo e reforgo do

prosseguimento de modelos de comportamento tradicionais ao g6nero de pertenga. Ao

inv6s, podem facilitar o desenvolvimento da carreira, se esses modelos de

comportamento n6o forem tradicionais ou se n6o pressionarem ao prosseguimento de

modelos comportamento tradicionais ao seu g6nero. Na secado do segundo capitulo,

referente a investigagdo sobre percepgdo de barreiras da carreira, ilustram-se as

mriltiplas barreiras especificas d carreira das mulheres que podem integrar cada uma

destas variilveis.

O modelo de Betz, Fitzgerald e Fassinger sobre o realismo das escolhas da

carreira em mulheres de elevadas capacidades foi parcialmente validado em estudos

recorrendo a modelos de equagdo estrutural (Fassinger, 1985; 1990).
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1.1.1.3. A Aplicaqdo da Teoria da Auto-Eficdcia de Hackett e Betz ao
Desenvolvimento da Carreira das Mulheres.

Das conceptualizag6es sobre a carreira, que comegaram por destacar as questdes

do g6nero e que continuam a marcar a investigagSo e a prdtica sobre barreiras da

carreira, e a aplicagSo que Hackett e Betz (1981) frzerarrt da teoria da auto-eficdcia it

caracterizag6o da carreira das mulheres. Neste modelo, atribui-se um importante papel

ds expectativas de auto-efic6cia, enquanto mediadoras e/ou moderadoras das

experiOncias de socializagdo relativas aos pap6is sexuais, na explicagdo das diferengas

de g6nero no desenvolvimento da carreira. Isto 6, as raparigas e os tapar;es ao n6o serem

incentivados a participarem em actividades n6o tradicionais para o seu gdnero tendem a

desenvolver baixas expectativas de auto-eficiicia nessas actividades que, por sua vez se

constituem como barreiras da carreira pois influenciam negativamente a representagSo

que os individuos t6m das capacidades pessoais, a formagSo dos interesses e restringem

as altemativas da carreira. Para Betz e Hackett (1981, p. 405), 6 este processo que

permite explicar a menor representatividade das mulheres em determinadas profissdes e

o subaproveitamento das suas capacidades.

Este modelo tem sido amplamente verificado em mriltiplas investigag6es sobre o

papel mediador da auto-efic6cia relativamente a diferengas de g6nero nos

comportamentos da carreira de que importantes sinteses da literatura sobre o tema s6o

ilustrativas (Fitzgerald et al., 1995; Hackett, 1995; Hackett e Lent, 1992; Stajkovic e

Luthans, 1998).

1.1.2. O Conceito de Barreira da Carueira

Iniciando-se com a abordagem ds especificidades da carreira nas mulheres, o

construto de barreira foi cada vez mais considerado na investigag6o e na priitica da

orientagSo vocacional e do desenvolvimento da carreira. Gradualmente, alargou-se ao

estudo e intervengio com grupos etnicamente minoritarios, ao estudo da sua relagSo

com outros construtos, pelo que nos anos 90 passou a objecto de investigagSo. At6 esta

altura existia pouco consenso quanto ao conceito de barreira, havendo uma

multiplicidade de definiqdes, de tipologias e, consequentemente, de medidas do mesmo.

Contudo, podemos diferenciar duas perspectivas. A primeira prop6e, de modo mais ou

menos explicito, a dicotomizagdo das barreiras em internas ou extemas aos individuos.
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A segunda corresponde aos autores que recusam a dicotomia de barreiras

internas/externas e optam por taxinomias com mfltiplos componentes.

A dicotomia interno/externo, mais frequente na maioria dos estudos com o

construto, tem uma das primeiras referOncias em Crites (1969, p. 109), quando prop6s

que o ajustamento da carreira 6 um processo em que "um trabalhador motivado encontra

uma condigdo ameagadora, seja uma frustragSo externa ou um conflito intemo, que

exige respostas adaptativas". Por sua vez, O'Leary (1974, p. 809) n6o se refere a

barreiras da carreira mas a barreiras ds aspiraEdes profissionais, as quais podem ser

factores internos ou externos ao individuo, que inibem a express6o de aspiragOes

elevadas ou limitam o acesso a determinadas aspiragSes profissionais. Tamb6m

Manuele-Adkins (1992, p. 320) se refere a barreiras internas e externas, considerando as

primeiras como obst6culos internos ao individuo que o impedem de atingir facilmente

objectivos da carreira especificos e as segundas como falta de oportunidades. Ainda

nesta linha, Holland, Daiger e Power (1980, p. 1) definem barreiras como "a percepgdo

de obst6culos externos a um objectivo profissional escolhido", enquanto McAuliffe

(1992, p. 25), referindo-se apenas a barreiras internas, caracteriza-as como "atitudes

acerca do pr6prio e do mundo que impedem o individuo de fazer e implementar planos

da carreira" (p. 25). Por sua vez, London (1998, p. 7) define as barreiras como "um

acontecimento com forte potencial para afectar adversamente o nosso sentido de

progressSo e satisfagio na carreira ", acrescentando "... as barreiras podem resultar de

factores externos e internos ao individuo ". Por fim, Lent, Brown e Hackett (2000, p.

39) tambdm se referem a barreiras internas e externas aos individuos. No entanto, por

raz6es te6ricas e metodol6gicas, s6 consideram as barreiras externas que definem como

influ6ncias contextuais dificultadoras da progress6o na carreira. Para cada uma das

categorias interna ou externa, os autores estabeleciam sub-tipos de barreiras bastante

diversificados em fungEo das populag6es estudadas.

Ainda na ddcada de 90, investigadores como Spanard (1990) e Swanson e Tokar

(l99lb) consideram mais adequadas as caracterizagOes do construto de barreira em

mirltiplos componentes. Justificam-no por at6 ent6o a dicotomia interno/externo ndo ter

sido suficientemente validada empiricamente e por ser muito geral e simplista, ndo

abrangendo o dominio das possiveis barreiras que os individuos podem perceber face ir

sua carreira. Spanard (1990, p. 340), num estudo com adultos sobre os factores que

poderiam dificultar o retorno aos estudos universit6rios, identificou tr6s grandes tipos de
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barreiras: 1) Barreiras Institucionais, que tinham a ver com a localizagSo da

universidade, tempo disponfvel, custos e arnizades com colegas universitiirios; 2)

Barreiras Situacionals, relativas ao envolvimento com o trabalho, responsabilidades em

casa, falta de dinheiro, n6o ter com quem deixar os filhos, problemas de transporte; 3)

Barreiras Psicossociais, que se prendiam com as atitudes, crengas e valores pessoais,

auto-estima, opinido dos outros e experiOncias do passado enquanto estudante. Por sua

vez, Swanson e Tokar (l99la, p.96), no quadro dos primeiros estudos para desenvolver

o Career Baruiers Inventory (CBI), tamb6m comegaram por considerar tr6s categorias a

priori: l) Barueiras Sociais/Interpessoais, relacionadas com a familia de origem,

casamento e educagSo dos filhos; 2) Barreiras Atitudinals, consideradas internas ao

individuo, tais como o auto-conceito, interesses e aptid6es face ao trabalho; 3)

Barreiras Interaccionals, relativas a caracteristicas demogr6ficas (idade, sexo e raga),

preparagdo para o trabalho (escolaridade e experidncia) e ambiente de trabalho. No

entanto, por n6o terem conseguido uma confirmagdo empfrica desta tipologia, acabaram

por adoptar nas investigaqdes subsequentes a definigdo de barreiras da carreira como

"acontecimentos ou condigSes, no individuo ou no seu contexto, que lhe tornam dificil a

progressdo na carreira" (Swanson e Woitke, 1997, p. 446) em que o crit6rio de

interno/externo est6 presente. Para estes autores, apesar da taxinomia interno/externo

n6o ter suporte empirico, 6 a que apresenta mais vantagens, pois corresponde a um

modelo de organizagdo quase intuitivo e muito apelativo. No entanto, n6o deixaram de

alertar para alguma ambiguidade que este tipo de caracterizaEdo pode implicar

(Swanson e Woitke, 1997, p.445), ou seja, a de que a classificagdo de algumas barreiras

num dos p6los interno ou externo depende da interpretagSo que o individuo faz da

barreira. Por exemplo, o conflito de pap6is mriltiplos (dificuldade em conciliar os

diferentes papdis da carreira) pode ser encarado como barreira intema se o individuo

considera que ndo tem recursos para lidar com as exig6ncias que se lhe colocam, mas

pode ser visto como barreira externa se considerar que e arigidez do hor6rio de trabalho

que n6o lhe facilita a conciliagdo dos diferentes pap6is.

Actualmente, pode dizer-se que h6 consenso quanto d caracterizagdo do conceito

de barreira da carreira nas dimensOes interno e externo. Este consenso, resultante da

falta de verificagio empirica de outras propostas, e de ser a tipologia que corresponde a

um modelo de organizagdo mais intuitivo e apelativo, levou a que tamb6m fosse

adoptada na abordagem feita nesta investigagdo dr percepgSo de barreiras.
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1.1.3. As Conceptualizagdes do Processo de Percepgdo de Barueiras da Carreira

A clarificagSo do conceito de barreira da carreira foi o primeiro passo de uma

caminhada visando compreender os diferentes processos que the est6o associados.

Outro passo decisivo foi o da teorizagdo do processo de percepgEo de barreiras. Na

perspectiva de Swanson e colaboradores (l99la; 1991b; 1996, p. 221), isso era

fundamental para: 1) facilitar a compreensSo dos factores que determinam e medeiam o

processo de percepgSo de barreiras, 2) situri-lo em quadros te6ricos de desenvolvimento

da carreira mais abrangentes; 3) colocar hip6teses de investigagdo relativas ds vari6veis

que influenciam a percepgdo de barreiras ou que dela resultam; 4) organizar e integrar

os diferentes dados de investigagOes realizadas e a realizar. Acrescente-se uma quinta

vantagem, a saber, abrir perspectivas de avaliag6o e interveng6o neste imbito.

1.1.3.1. A Concepqdo Sdcio-Cognitiva de Jane Swanson sobre o Processo de

Percepqdo de Barreiras

Nos anos 90, Swanson e colaboradores (1996,1997), na sequOncia dos estudos

para desenvolver o primeiro instrumento estandardizado de medida da percepgEo de

barreiras, o Career Baruiers Inventory (Swanson e Tokar, l99la,l991b; Swanson et al.,

1996), propuseram o primeiro modelo te6rico sobre o processo de percepgdo de

barreiras. Partiram da definigEo de barreiras como ooacontecimentos ou condigOes, no

individuo ou no seu contexto, que lhe tomam dificil a progressdo na carreira. As

barreiras n6o s6o intransponiveis, podendo ser ultrapassadas, o que depende das

caracteristicas individuais e da pr6pria barreira" (Swanson e Woitke, 1997, p. 446).

Depois recorreram as variiiveis s6cio-cognitivas para explicar o processo de percepgio

de barreiras da carreira em dois momentos distintos (Swanson et al., 1996, p.239; 1997,

p. 448-451). Num primeiro momento, o individuo v6-se confrontado com um

acontecimento que lhe 6 exterior ou com uma condigSo em si que pode afectat a

progressdo na carreira e avalia se tal 6 ou pode vir a ser uma barreira da carreira, nesta

fase, a percepgSo da barreira 6 uma expectativa de resultado. No segundo momento, o

individuo pensa em que medida tal barreira 6 ou n6o ultrapass6vel, o que 6 uma

expectativa de auto-efi c6cia.

Neste processo, a percepgSo de barreiras 6 moderada pelas expectativas de auto-

efic6cia, pois espera-se que individuos com expectativas de auto-eficiicia altas

minimizem o grau de dificuldade das barreiras d concretizagdo dos seus objectivos,
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podendo mesmo funcionar como desafios que o desenvolvimento da carreira coloca.

Pelo contr6rio, espera-se que os individuos com baixas expectativas de auto-efic6cia

percebam maior nfmero de barreiras e/ou as perspectivem como intransponiveis, sendo

por isso limitativas do seu desenvolvimento da carreira.

1.1.3.2. A Concepqdo de Manuel London sobre o Processo de Percepqdo de
Barreiras

No final dos anos 90, London (1997;1998) tamb6m fezuma proposta sobre o

processo de percepgSo de barreiras a partir da sua teoria da motivagdo para a carreira.

Para London e Noe (1997 , p. 70), o confronto com as barreiras da careira relaciona-se

estreitamente com a motivagdo da carreira, na medida em que depende da activagdo das

diferentes dimensdes que compdem este construto. De modo a compreender esta

concepgSo do processo de percepgSo de barreiras, vejamos como os construtos de

motivagdo para a carreira e de barreiras da carreira s6o caracterizados.

London e Noe (1997,p.62) consideram a motivagSo paraa carreira, um conceito

multidimensional organizado em trds dimens6es:

1) ResiliAncia da carreira, e a capacidade de adaptagEo d mudanga das

circunstdncias mesmo que a mudanga seja desfavor6vel ou desencorajante. Prende-se

com a crenga em si pr6prio, com a necessidade de realizagdo, e a prontidSo para correr

riscos;

2) Insight da carceira, tem a ver com o realismo acerca de si e da sua carreira, e

com a utilizagdo deste conhecimento para estabelecer objectivos. Concretiza-se no

conhecimento das suas potencialidades e limites para o estabelecimento de objectivos;

3) Identidade da carreira, prende-se com o grau em que o individuo se define

pelo trabalho. Concretiza-se no envolvimento com o emprego, com a organizagdo, com

a profissio e com as necessidades de promogSo, de reconhecimento e de lideranga.

Por sua vez, as barreiras da carreira s6o consideradas factores externos ou

internos ao individuo que podem afectar o sentido de progressSo e a satisfagSo na

carreira. Tambdm podem caracterizar-se em tr6s dimens6es que variam num continuo

(London, 1998, p.4-8):

l) Clareza, prende-se com a compreensdo que o individuo tem das causas ou

consequ6ncias da barreira. Factores como a imprevisibilidade com que a barreira
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emerge (mudangas inesperadas na organizagdo do trabalho ou a perda de apoios dr

continuidade dos estudos) ou o planeamento da carreira influenciam o grau de clateza;

2) Custos, tQm a ver com as perdas ou o sofrimento psicol6gico associado i

barreira. Podem ser ampliados quando diferentes pap6is de vida ou pessoas

significativas tamb6m sofrem ou podem vir a sofrer as consequ6ncias do confronto com

a barreira. S5o exemplo as situag6es de desemprego ou as dificuldades em conciliar os

pap6is de trabalhador e familiar;

3) Certeza, relaciona-se com o grau em que a barreira 6 inequivoca, o que

depende da maior ou menor irreversibilidade da mesma. 56o exemplo, as elevadas

m6dias de acesso a determinados cursos superiores ou algumas estruturas

organizacionais pouco flexiveis que n6o deixam grande margem de desenvolvimento

aos colaboradores.

Partindo desta base conceptual, London (1997, p. 26, 1998, p. xvili) considera que

o processo de percepglo de barreiras ocoffe numa sequOncia de tr€s momentos. No

primeiro, o individuo 6 confrontado com determinada barreira, experienciando

emocionalmente e cognitivamente o impacto da mesma, num segundo momento, avalia

emocionalmente e cognitivamente a experiOncia vivida, num terceiro momento,

activam-se as estrat6gias de confronto com a barreira. Estas podem ser positivas

(estabelecer novos objectivos, comportamentos alternativos, nova interpretagdo da

barreira e das suas causas, etc.) ou negativas (punir-se a si pr6prio, ter pena de si ou

desistir). Todo o processo acontece num ciclo de auto-regulagio do comportamento em

que a barreira da carreira 6 permanentemente reavaliada, de modo a permitir reajustes

nas estrat6gias de confronto.

O impacto da barreira no individuo e o confronto com a mesma vdo depender dos

determinantes da resposta emocional, cognitiva e comportamental d barreira percebida.

Para London (1998, p.4-7), esses determinantes sio:

l) As caracteristicas da barreira: a sua clareza, grau de irreversibilidade e

consequ6ncias associadas. A conjugagdo destas caracteristicas em termos de menor

clareza, mais custos e mais certeza, tende a maximizar o impacto da barreira; ao inv6s,

maior clareza, menos custos e menor certeza da barreira tendem a minimizar o seu

impacto;
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2). Os sistemas de opoio, enquanto condig6es positivas do meio que permitem um

continuo processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal (London, 1998, p. 89),

sustentam as dimens6es psicol6gicas da motivagdo para a carreira quando estas s6o

postas em causa pelo impacto das barreiras da carreira e facilitam a aquisigSo de

compet6ncias de adaptabilidade e, consequentemente, de confronto com as bareiras que

se v6o colocando ao longo da carreira;

3) Os n{veis de resiliAncio do individuo, pois espera-se que individuos com niveis

de resiliOncia elevados tendam a acreditar mais em si e a assumir riscos razoiveis,

avaliam mais as circunstdncias que os rodeiam e t6m maiores necessidades de

realizagdo.

As dimens6es da motivagio para a carreira s6o decisivas i compreensSo do

processo de percepgSo de barreiras. Por um lado, considera-se que as emog6es t6m um

importante papel neste processo. Em paralelo com o funcionamento cognitivo, ddo

importante informagSo sobre o impacto da barreira, permitindo a atribuigdo de

significado d experiEncia vivida. Tamb6m levam a tendOncias de acgSo que influenciam

a reacgSo d barreira. Em situagdes pouco claras e/ou ambiguas, a avaliaqSo cognitiva 6

muito determinada por dimensdes cognitivas e emocionais inconscientes (esquemas

cognitivo/emocionais), estruturantes do funcionamento humano. Por outro lado, temos a

constante presenga das dimensdes motivacionais no processo. Considera-se que a

dimensdo resili1ncia da carreira permite ao individuo a expressdo de si e)

consequentemente, o insight da carreira. Este, por sua vez, facilita a escolha de um

determinado percurso onde a resiliOncia volta a ser fundamental para lidar com as

bareiras desse percurso.

1.1.4. A Percepqdo de Barreiras na Teoria S1cio-Cognitiva da Carueira

Recentemente, Lent e colaboradores (2000) concretizaram uma nova etapa na

teorizag6o do construto, ao reelaborarem e integrarem a concepgEo de Swanson e

colaboradores sobre o processo de percepgSo de barreiras no quadro mais abrangente da

teoria s6cio-cognitiva da carreira. Esta evolugdo, antevista por Swanson e Tokar (1996,

p. 221), quando consideraram a teoria s6cio-cognitiva da carreira a que melhor

enquadraria os processos de percepgdo de barreiras, permitiu: 1) explicar como a

percepgSo de barreiras influencia as escolhas da carreira, 2) explicar de forma mais
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completa como os individuos se confrontam com as barreiras, e 3) testar as hip6teses

s6cio-cognitivas quanto ao papel das variiiveis do contexto nas escolhas da carreira.

A perspectiva s6cio-cognitiva da carreira sobre a percepgdo de barreiras merece

um maior destaque nas pilginas que se seguem, por ser uma importante refer0ncia

te6rica desta investigagdo. Justificam-no ser a mais actual e completa conceptualizaqdo

das barreiras da carreira numa teoria das escolhas da carreira, e ter sido especialmente

pensada para jovens no final da adolescOncia e inicio da adultez (Lent et al., 1994, p.

80), gue, tal como a populagSo estudada, t6m como principais tarefas de

desenvolvimento a preparagdo e a implementagdo das escolhas da carreira.

1.1.4.1. A Teoria S6cio-Cognitiva da Carreira

A teoria s6cio-cognitiva da carreira comegou a ser esbogada hit

aproximadamente 20 anos, quando Hackett eBetz (1931) recolreram ao construto de

auto-eficdcia para explicar particularidades do desenvolvimento da carreira das

mulheres. Posteriormente, Lent e colaboradores (1994), num esforgo de adaptagio e

elaboragao da teoria s6cio-cognitiva de Bandura (1986), pila o Ambito da psicologia

vocacional, apresentaram a teoria s6cio-cognitiva da carreira onde se explicam tr6s

importantes dimensdes do desenvolvimento da carreira, respectivamente: a formagdo

dos interesses, as escolhas da carreira e os determinantes da persist6ncia e do

desempenho acad6mico e profissional. E no modelo das escolhas da carreira que o

construto de barreiras da carreira 6 integrado nesta teoria.

Processos e construtos bdsicos da teoria sdcio-cognitiva da carueira. Esta

teoria da carreira tem como matriz a concepgEo s6cio-cognitiva sobre os fundamentos

sociais do pensamento e da ac96o humana: l) o modelo de interacaio pessoa-situagdo;

2) a conceptualizagSo do papel atribuido ao pensamento auto-referente na din6mica da

personalidade.

O modelo de interacgdo pessoa-situagSo assenta na ideia de que o funcionamento

humano deve ser compreendido no quadro dos contextos em que acontece e d luz de um

processo interactivo, designado de reciprocidade triridica: as caracteristicas pessoais

(estados afectivos, cognitivos intemos e biol6gicos), as caracteristicas do contexto e o

comportamento observ6vel influenciam-se mutuamente (Bandura, 1986, p.23'28).
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O pensamento auto-referente, atravds das expectativas de auto-efic6cia, das

expectativas de resultado e dos objectivos, assume na teoria s6cio-cognitiva da carreira

um papel central na explicagSo das escolhas da carreira (Lent, 2004, p. 14). As

expectativas de auto-eficdcia s6o definidas como "a avaliag6o dos indivfduos acerca das

suas capacidades para organizarem e executarem acades necessdrias d realizagdo de

determinados desempenhos " (Bandura, 1986, p. 391). Estas crengas influenciam as

escolhas que se fazem, o esforgo e persistOncia das pessoas para as implementar ou para

realizarem outras ac96es (Fouad, Smith e Zao, 2002, p.169; Lent, Brown e Larkin,

1984, p. 360; Luzzo, Hasper, Albert, Bibby, e Martinelli, 1999, p. 239).Influenciam

ainda os padrOes de pensamentos e as reacg6es emocionais irs experiOncias com que nos

confrontamos, pelo que s6o a variiivel mais importante na determinagdo da agOncia

pessoal (Bandura, 1986, p. 393-394; Stjkovic e Luthans, 1998, p.259; Wood e Bandura,

1989, p. 364). Sdo quatro as fontes de informagdo a partir das quais se desenvolvem as

expectativas de auto-eficiicia: 1) os estados fisiol6gicos, na medida em que informam

sobre a vulnerabilidade pessoal d perturbagSo e o bem-estar fisico para lidar com as

tarefas e situag6es que se apresentam;2) as experiOncias vicariantes, pois a observag6o

dos desempenhos de sucesso ou insucesso de outros levam-nos a inferir acerca das

nossas capacidades de sucesso ou insucesso para as mesmas situagdes ou tarefas

(quanto maior incerteza relativamente ds capacidades mais se recorre d informagdo

vicariante); 3) a persuasdo social, frequentemente utilizada para estimular a auto-

confianga no desempenho, tem um efeito positivo quando assenta em avaliag6es

realistas sobre as capacidades de outrem para lidar com o desafio que se lhe coloca; e 4)

as experiOncias pessoais, consideradas o mais forte determinante das expectativas de

auto-eficdcia, levam a expectativas negativas ou positivas para lidar com determinadas

tarefas ou situagdes se forem vividas como experi6ncias repetidas de insucesso ou de

sucesso (Bandura, 1986, p. 399; Fouad, Smith eZao,2002, p. 169).

As expectativas de resultado tdm a ver com os resultados esperados de

determinada ac96o e n6o com a ac96o em si mesma. Bandura (1986) diferencia-as das

expectativas de auto-efic6cia, referindo que "a percepgSo de auto-efic6cia 6 o

julgamento acerca das nossas capacidades para atingir determinado nivel de

desempenho, enquanto que as expectativas de resultado s6o os julgamentos acerca das

consequ6ncias produzidas por tal comportamento " (p. 391). Estas crengas tamb6m sdo
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adquiridas a partir de experiOncias de aprendizagem, semelhantes ds que originam as

expectativas de auto-e ficdcia.

Bandura (1986, p.392-393) faz uma clarificagdo da relagSo entre expectativas de

resultado e expectativas de auto-efic6cia com implicag6es na an6lise dos processos de

percepgao de barreiras. Considera que as primeiras dependem fundamentalmente das

segundas, pelo que estas sdo melhores preditores do comportamento. A influ6ncia das

expectativas de auto-efrcircia, relativamente ds de resultado acontece sempre que os

resultados de uma tarefa ou situagSo s6o determinados pela qualidade do desempenho. E

o que acontece quando os alunos desinvestem de disciplinas onde esperam maus

resultados, por nao acreditarem nas suas capacidades para lidarem com as exig6ncias

dessas disciplinas. No entanto, as expectativas de resultado podem ser um melhor

preditor do comportamento, em situag6es em que qualquer que seja o desempenho do

individuo os resultados esperados sdo os mesmos. Este caso 6 bem ilustrado pelas

situagdes de discriminag6o em que as pessoas nio esperam obter melhores resultados

apesar do seu empenho e capacidades (Hackett e Byars, 1996,p.323).

Finalmente, os objectivos ou metas s6o outra variiivel psicol6gica a que a teoria

s6cio-cognitiva atribuiu um papel importante na dindmica do funcionamento humano.

Os objectivos s6o definidos como a determinagdo em realizar certas actividades ou em

atingir uma certa condigio no futuro (Bandura, 1986, p. 467). Na dindmica do

comportamento, o estabelecimento de objectivos cumpre importantes fun96es ao

contribuir para a: 1) auto-regulagdo do comportamento, pois a simbolizagEo de

resultados desejados funciona como padrio interno de refer0ncia, face ao qual o

individuo auto-avalia o seu comportamento e faz correca6es necessarias visando atingir

os objectivos previamente definidos; 2) motivagSo comportamental, uma vez que a

formulagao de objectivos leva a tendOncias de acaSo e permite sentimentos positivos ou

negativos associados i auto-avaliagdo de os objectivos estarem ou n6o a ser atingidos,

3) agdncia pessoal, atrav6s da independ6ncia que permite relativamente ds conting0ncias

de reforgo (Bandura, 1986, p. 486).

As vari6veis expectativas de auto-efic6cia, expectativas de resultado e objectivos

t6m entre si relag6es complexas de mrituas influ6ncias. Se, por um lado, as expectativas

de auto-efic6cia e de resultado influenciam a selecado de objectivos e o esforgo

dispendido para os atingir, por outro lado, os objectivos tamb6m influenciam a

estruturagflo das expectativas de auto-eficiicia e de resultados (Lent, Brown e Hackett,
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1996, p.382). Por exemplo, quanto mais dificeis s6o os objectivos que se concretizam,

maior a confianga dos individuos e a crenga em obterem resultados positivos em

situagOes e tarefas semelhantes.

Estas variiiveis e os processos associados remetem para uma concepgdo dos

individuos como proactivos, capazes de lidarem com as vicissitudes da carreira. Nas

palavras de Cochran (1997, p. 20), "a trama do agente 6 aquela em que o personagem

principal luta para ultrapassar os obstiiculos d concretizaqdo de um prop6sito ".

O modelo s6cio-cognitivo das escolhas da carueira: o importdncia dos

determinantes experienciais, pessoais e contextuais. O modelo s6cio-cognitivo das

escolhas da carreira, proposto por Lent e colaboladores (1994,2002), foi um passo

fundamental para redimensionar o construto de barreira no quadro de uma teoria da

carreira. Este modelo 6 uma extensSo do proposto pela teoria s6cio-cognitiva da

carreira, para explicar a formagdo dos interesses, acrescentando-lhe o papel das

experiCncias de aprendizagem das vari6veis pessoais e das vari6veis contextuais na

explicagdo das escolhas da carreira.

As variSveis experienciais tdm a ver com as fontes da auto-eficdcia e com as

experiCncias emocionais. Relativamente ds emog6es, cadavez mais 6 reconhecida a sua

import6ncia na estruturagdo do funcionamento humano em geral e do comportamento

vocacional em particular. Tem-se destacado o seu papel nos processos de tomada de

decisdo (Dam6sio, 1995, p. 221-230), na definigSo de objectivos (Greenberg, Rice e

Elliot, 1993, p. 49) e enquanto fonte de significag6es geradoras de auto-conhecimento e

mudanga (Cardoso, 2004b,p.32-33; Greenberg, 2002,p.62-67; Greenberg, et a1., 1993,

p. 46; Mahoney, 2003, p. 180-181; Young, Klosko e Weishaar,2003, p.ll}-la\. Para

Lent e colaboradores, (1994, p. 102), os estados emocionais funcionam como filtros que

levam a representag6es de efic6cia pessoal e de consequ6ncias das acgdes mais

"cinzentas" ou mais "coloridas", dependendo se essas emog6es s6o, respectivamente,

negativas ou positivos.

As vari6veis pessoais, enfatizadas neste modelo s6o as influ6ncias gen6ticas, de

gdnero e dtnicas no pensamento auto-referente. No entanto, Lent e colaboradores (1994,

p. 10a) ndo esquecem que outras, como os interesses e as aptiddes, tamb6m podem

influenciar as variiiveis s6cio-cognitivas.
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O g6nero e a etnia marcam muito as escolhas da carreira, pois tendem a evocar

reacgSes, no contexto social e cultural, com implicagSes nas expectativas de auto-

eficircia e de resultado relativas i carreira. Quanto ao g6nero, isso 6 evidente nos

processos de tipificagdo sexual, em que resultado de uma rede de influ6ncias sociais

complexas os individuos interiorizam comportamentos, atitudes, valores e compet€ncias

como adequados ao seu gdnero (Bussey e Bandura, 1999, p.685-688). Posteriormente,

este processo leva a que os individuos de cada um dos g6neros se envolvam menos em

actividades nio tipicas a pessoas do seu g6nero, o que, por sua vez, tende a reduzir as

suas expectativas de auto-eficiicia nessas actividades e, consequentemente, a reduzir a

prefer0ncia pelas mesmas (Betz e Hackett, 1981, p.408; Post-Kammer e Smith, 1985, p.

558). Simultaneamente, tendem a desenvolver representag6es em que a estrutura de

oportunidades surge como limitada a pessoas do seu g6nero e, consequentemente, n6o

esperam obter melhores resultados, apesar do seu empenho e das suas capacidades

(Hackett e Byars, 1996,p.323).

A pertenga a um grupo 6tnico tamb6m pode implicar vivOncias (oportunidades

de formagio, discriminag6o 6tnica, reforgo de actividades relevantes para o grupo de

pertenga) determinantes das representagSes acerca de si e, consequentemente, no

desenvolvimento da carreira. A prop6sito, um estudo com jovens angolanos residentes

em Portugal, revelou resultados que apontavam para uma relagio negativa entre auto-

estima e percepg6o de discriminagSo (Neto, 2002, p.259). Tamb6m Spanierman (2002,

p. 332), a partir de um estudo de caso, mostra como a interiorizagdo de estere6tipos

negativos, relativamente ao grupo de pertenga, leva d inibigSo de uma "expressEo

cultural" de si e a representag6es negativas da efic6cia pessoal, com consequOncias no

desenvolvimento da carreira.

A influ0ncia gen6tica 6 outra variiivel pessoal influente nas escolhas da carreira,

pois determina os potenciais basicos a partir dos quais os individuos desenvolvem as

suas compet6ncias especificas. Estas, por sua vez, facilitam a emerg6ncia de

representagdes diferenciadas de efic6cia pessoal e de expectativas de resultado, que

estdo na base dos padr6es especificos de interesses e objectivos da carreira (Lent et al.,

1994, p. 106).

As variiiveis contextuais, s6o perspectivadas por Lent e colaboradores (2000, p.

36-38) de tr6s modos distintos. No primeiro, concebe-se um contexto pr6ximo do

individuo (familia, amigos, condigSo financeira) e outro mais distante e alargado,
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relativo d sociedade em geral (instituigOes, economia, quadros politicos e religiosos),

onde se pode situar a multiplicidade de vari6veis que influenciam a percepg6o de

barreiras.

No segundo, faz-se a diferenciagio entre vari6veis contextuais objectivas (os

estere6tipos de papel sexual, o desemprego, a ajuda de amigos, ndo ter dinheiro para

concretizar os seus objectivos) e subjectivas (significagOes associadas is vari6veis do

contexto). Esta diferenciagSo permite acentuar o papel da subjectividade individual nas

escolhas da carreira, ao considerar-se que o efeito das variiiveis contextuais objectivas 6

sempre determinado, em maior ou menor grau, pelas significagdes que os individuos

lhes atribuem. Por exemplo, as pessoas podem reconhecer a existOncia de estere6tipos

relativos i sua etnia ou ao seu g6nero, no entanto, representam isso como sendo-lhes

exterior, que s6 acontece aos outros. Esta diferenciagSo ainda tem a vantagem de

facilitar a compreensSo de diferengas inter-individuais de comportamento para situag6es

semelhantes (Lent et al., 1994, p. 106; 2000, p. 37 e 45).

No terceiro, diferenciam-se as variiiveis do contexto em distantes e pr6ximas do

momento da decis6o vocacional, de modo a facilitar a compreensSo do seu efeito nas

escolhas da carreira. As vari6veis contextuais, temporalmente distantes das escolhas da

carreira, tOm a ver com o patrim6nio pessoal e o conjunto de recursos disponiveis que

influenciam as experiOncias de aprendizagem determinantes das expectativas de auto-

efic6cia e de resultado (Figura 1.1.). S5o disso exemplo, a influ6ncia dos modelos

culturais (Tang, Fouad e Smith, 1999, p. 153), de papel sexual (Fitzgerald, 1993a, p. 8),

o tipo de apoios ou desencorajamentos em determinadas actividades (Tumer e Lapan,

2002, p. 51; Betz e Hackett, 1981, p. 408-409) ou o estatuto s6cio-econ6mico (Bandura,

Barbaranelli, Caprara e Pastorelli, 1996b, p. 1219; 2001, p. 20I) nas expectativas de

auto-efic6cia e nos niveis de aspiragSo dos individuos. Por sua vez, as variilveis

contextuais pr6ximas da tomada de decisSo tOm a ver com as mriltiplas barreiras que os

individuos percebem (discriminagdo, falta de dinheiro, desemprego, etc) ou os apoios de

que beneficiam (rede de contactos, incentivo de colegas, beneficiar de uma bolsa, etc),

quando t6m que fazer escolhas da carreira (Lent et al., 1994, p. 106-107). Esta

diferenciag5o permite situar a percepgdo de barreiras a dois niveis: como vari6vel do

pensamento auto-referente e como variiivel do processo de escolha vocacional.
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A percepEdo de barreiras no modelo sdcio-cognitivo das escolhas da carreira.

O modelo s6cio-cognitivo das escolhas da carreira estabelece mriltiplas interaca6es das

vari6veis experienciais, pessoais e contextuais com as expectativas de auto-efic6cia,

expectativas de resultado e objectivos. Como se pode observar na figura 1.1., e partida

existem as caracteristicas pessoais biisicas e contextuais, que influenciam as

experiOncias de aprendizagem dos individuos e, consequentemente, as suas expectativas

de auto-eficiicia e de resultado. Estas crengas promovem o interesse por determinadas

actividades (seta 1 e 2), isto 6, tendemos a preferir actividades face ds quais nos

sentimos mais confiantes e/ou esperamos resultados positivos. Por sua vez, os interesses

influenciam a formulagio de objectivos (seta 3) que por sua vez conduzem a

comportamentos que os permitam concretizar (seta 4). A estes comportamentos

correspondem experi€ncias de desempenho (seta 5) mais ou menos positivas que,

Figura l.l
Modelo sdcio-cognitivo das escolhas da carueira

retroactivamente, levam ir reavaliag6o das crengas de auto-efichcia e de resultado e,

consequentemente, da escolha feita (seta 6). No modelo, as setas 8 e 9 mostram a

infludncia directa das expectativas de resultado nos objectivos que se estabelecem e nas

ac96es para os concretizar, enquanto que as setas 10, I 1 e 12 mostram que as
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expectativas de auto-efic6cia tamb6m t6m uma influOncia directa nos objectivos, nos

comportamentos para os concretizar e nos niveis de desempenho que se conseguem.

A relagEo entre os interesses, objectivos e ac96es para os implementar nem

sempre 6 linear, devido i percepgio que o individuo tem dos limites impostos pelo

contexto aos seus projectos da carreira. Ao invds, esta relagdo 6 fortalecida quando os

individuos percebem o contexto como oferecendo uma boa rede de apoios ao seu

desenvolvimento da carreira (Lent et al., 1994, p. I07).

As barreiras da carreira foram integradas, deste modo, no processo das escolhas

da carreira, enquanto dimensdo do contexto que influencia essas escolhas, moderando a

relag6o dos interesses com os objectivos e destes com as ac96es para os implementar.

Esta conceptualizagEo permite explicar o comportamento vocacional dos muitos que

exercem actividades profissionais desajustadas ds suas potencialidades, necessidades e

preferdncias. No entanto, nela, n6o estii uma vis6o do individuo como passivo ds

limitag6es que o contexto the coloca, ao inv6s, tamb6m permite reforgar a proactividade

dos individuos, no sentido de serem capazes de se confrontar com as adversidades dos

contextos e, deste modo, gerarem mudangas nesses contextos e em si mesmos.

A reconceptualizaqdo shcio-cognitiva do processo de percepqdo de barreiras da

carreira. Responder d pergunta "como se processa o confronto com as barreiras da

carreira?", foi o desafio que se seguiu. Nesse sentido, Robert Lent e ao seu grupo de

investigadores fizeram clarificagOes ao conceito e ao processo de barreiras da carreira,

tal como conceptualizados por Swanson e colaboradores.

Relativamente ao conceito de percepgSo de barreiras a primeira clarificagdo

refere-se d definigdo de barreiras, como influ6ncias externas ao individuo, que

dificultam a progressSo da carreira. Ndo 6 negada a existOncia de variiiveis intemas ao

individuo, limitadoras do desenvolvimento da carreira, no entanto, situar as barreiras da

carreira s6 ao nivel das vari6veis do contexto, facilita a utilizagdo do construto para o

estudo da sua influ6ncia nas escolhas da carreira. Pode ainda facilitar a compreensSo do

processo de interiorizagdo deste tipo de barreiras e permitir maior especificidade nas

interveng6es a realizar (Lent et al., 2000, p. 39).

A segunda prende-se com a necessidade de contextualizar o construto de

barreiras no espago e no tempo quando se investiga ou se interv6m a este nivel. Para

facilitar este tipo de contextualizagdo, os procedimentos de avaliagdo devem especificar
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se as barreiras se referem ao passado, ao presente ou ao futuro. Um esfudo transversal

de Swanson e Tokar (1991a, p. 103), com universitiirios, 6 ilustrativo de alterag6es da

percepgdo de barreiras em fungdo das fases da carreira e, consequentemente, dos

contextos que lhes estavam associados. Os resultados evidenciaram que a percepgdo de

barreiras relativamente ir escolha do curso superior, ir conclusEo desse curso, d obtengdo

do primeiro emprego ou ir evolugEo na carreira profissional, era diferente. As duas

primeiras tarefas de desenvolvimento caracterizavam-se por barreiras internas, face is

quais os individuos sentiam maior controlo, enquanto que para a obtengSo do primeiro

emprego referiram fundamentalmente barreiras interpessoais sobre as quais tinham

menor controlo.

A terceira clarificagdo conceptual estabelece que tipo de expectativa de resultado

6 a percepg6o de barreiras. Lent e colaboradores (2000, p. 44) consideram que a

percepgdo de barreiras 6 uma expectativa de resultado a curto prazo que influencia

expectativas de resultado a longo prazo. Por exemplo, um individuo pode querer tirar

um curso para aceder a uma profiss6o onde 6 bem remunerado (expectativa de resultado

a longo prazo), mas espera um conjunto de barreiras (expectativa de resultado a curto

prazo) d concretizagSo desse objectivo. A diferenciagSo entre expectativas de resultado

a longo e a curto prazo ajuda a explicar porque duas pessoas, com as mesmas

expectativas de resultado a longo prazo (mesmos objectivos), podem ter atitudes

diferentes face a esse percurso, devido a terem expectativas de resultado (percepgSo de

baneiras) a curto prazo diferentes. Esta distingdo, que situa a percepgdo de barreiras

como variiivel de processo, recebeu algum suporte empirico num estudo de Lent et al.

(2001, p. 480) que revelou tratar-se de diferentes tipos de expectativas desempenhando

diferentes fung6es no processo de tomada de decisSo.

A quarta clarificagdo emergiu da diferenciagdo entre expectativas de auto-

efic6cia e coping fficacy. A primeira tem a ver com " a percepgdo da capacidade para

desempenhar, em condig6es normais, n6o especificas ou 6ptimas, determinados

comportamentos que permitam sucesso numa actividade"; a segunda 6 definida como "a

capacidade para gerir aspectos situacionais particulares que obstruem ou complicam o

desempenho" (Lent et al., 2000, p. 46).O conceito de coping fficacy surge como

complementar ao de auto-eficfucia, pois uma pessoa pode ter confianqa nas suas

capacidades para, em condig6es normais. ter sucesso em determinada tarefa (expectativa

de auto-efic6cia) mas n6o ter confianga para lidar com aspectos particulares que
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dificultem a concretizagSo dessa tarefa. Por exemplo, um aluno pode ter confianga nas

suas compet6ncias em matemifiicapara ter sucesso na disciplina, no entanto, est6 pouco

confiante para resolver exercicios de matemifiica numa prova oral, tal como um mfsico

pode tocar muito bem determinada pega mas vacilar face a uma audiOncia.

Quanto d reconcepfializaqdo da proposta de Swanson e colaboradores (1996,

1997) sobre o processo de percepgdo de barreiras, Robert Lent retomou a ideia de que

este processo ocorre em dois momentos: o individuo, quando confrontado com um

acontecimento que lhe 6 exterior, avalia em primeiro lugar se ele 6 ou pode vir a ser

uma barreira da carreira, e em segundo lugar avalia em que medida a barreira 6 ou n6o

ultrapass6vel. Quanto a estas avaliagdes, Lent e colaboradores (2000) introduziram

algumas inovag6es. Consideraram que a percepgSo de barreiras ndo depende apenas das

expectativas de coping fficacy mas tamb6m das experiCncias passadas de confronto

com barreiras e da informagdo vicariante. Assim, espera-se que indivfduos com

experi6ncias positivas ou expostos a modelos positivos de confronto com barreiras

tenham expectativas positivas de coping fficacy que, por sua vez, tendem aminimizar a

percepgdo de barreiras e/ou a representagSo do efeito das mesmas. Ao inv6s, em

contexto semelhante, individuos com modelos e experiOncias negativas de confronto

com barreiras da carreira e com baixas expectativas de coping fficacy tender6o a

perceber mais barreiras da carreira e/ou a maximizarem os seus efeitos. Deste modo 6

possivel que, na primeira condigSo, a percepgdo de ba:reiras funcione como um desafio,

n6o fragilizando a relag6o entre interesses e objectivos da carreira e destes com as

aca6es para os implementar, enquanto que, na segunda condigSo, 6 de esperar que os

individuos n6o estabelegam objectivos em estreita relagSo com os seus interesses ou que

ndo implementem ac96es visando concretizar os objectivos estabelecidos. Este processo

contraria a posigSo de Gottfredson (1981, p. 570), segundo a qual a percepgdo de

barreiras 6 apenas vista como limitadora da concretizagdo dos objectivos da carreira.

Alguns estudos com adolescentes verificaram este efeito em que a maior percepgdo de

barreiras se relacionava com maiores fndices de planeamento e exploragdo da carreira,

bem como auto-confianga face ir tomada de decisdo da carreira (Cardoso e Ferreira

Marques, 2001, p.76; Creed, Patton e Bartrum, 2004, p. 292; Luzzo, 1995b, p.321;

Luzzo e Hutcheson, 1996, p. 127).
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Apesar do mecanismo descrito ser o mais comum, tamb6m 6 colocada a

possibilidade de um processo inverso, em que a percepgdo de barreiras pode influenciar

as expectativas de coping fficacy em individuos cuja pouca experiCncia no confronto

com determinadas barreiras os leva a ficarem imobilizados e impotentes face d

representagdo da magnitude e ao impacto emocional da barreira (Lent, et al. 2000, p.47;

London, 1997, p. 32). Esta explicagdo altemativa 6 outra inovagIo relativamente i

proposta feita por Swanson.

1.1.5. Conclusdes

Ao longo do capitulo procuramos apresentar as diferentes perspectivas te6ricas

sobre o construto de barreiras da carreira, quanto d definigdo do conceito, caracteizaqdo

dos processos implicados e sua relagdo com diferentes teorias da carreira.

Ap6s uma primeira fase de indefinigdo na caracterizagdo do construto de

barreiras da carreira, a partir dos anos 90, a investigagdo tornou consensual a adopgdo

da tipologia interno/externo para o definir. A adopgdo desta categotizaqdo resultou da

falta de verificagdo empirica de outras propostas e de corresponder a uma orgarizagdo

intuitiva e apelativa. Como iremos desenvolver no pr6ximo capitulo, estas investigagSes

tamb6m permitiram algum consenso na delimitagio do universo das barreiras da

carreira, problema central, cuja resolugSo evita a tend6ncia para que o construto se tome

num amplo guarda-chuva onde tudo cabe.

Relativamente ao processo de percepgSo de barreiras, as perspectivas s6cio-

cognitivas (Lent et al., lgg4, 20OO) e da motivagdo para a carreira (London, 1998)

permitem identificar alguns pontos de contacto e complementaridades que enriquecem a

compreensdo do processo de percepg6o de barreiras e alargam as possibilidades de

investigagSo e intervengSo a este nivel. Os pontos de contacto acontecem na concepgSo

que ambos partilham do individuo como agente activo na constru96o do seu percurso da

carreira e, consequentemente, no confronto com as barreiras da carreira que ao longo do

mesmo se colocam. Esta concepgSo est6 muito presente em conceitos, tambdm eles

muito pr6ximos (London, 1998), como o de resiliOncia no modelo de London e o de

auto-efic6cia na teoria s6cio-cognitiva. Outras proximidades prendem-se com a

refer6ncia. em ambos os modelos, ir presenga de mecanismos de auto-regulagdo no

processo de percepgSo de barreiras e d importAncia dada aos sistemas de apoio,
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enquanto varidveis do contexto que tendem a atenuar o efeito negativo da percepgSo de

ba:reiras no desenvolvimento da carreira (London, 1997, p.35; Lent et al., 2000, p. 42).

As complementaridades comegam por se notar nos seus fundamentos e nos

conceitos utilizados. A teoria s6cio-cognitiva da carreira, desenvolvida a partir de

estudos com adolescentes e universit6rios, situa a percepgSo de barreiras num modelo

das escolhas da carreira e recorre a conceitos (interesses, desempenhos e objectivos) que

remetem para a problemritica das decisdes vocacionais (Lent et al., 1994, p. 80). Por sua

vez, o modelo de London (1988), partindo de estudos com adultos desempregados e

tendo por base a sua teoria da motivagdo para a carreira, recorre a conceitos (resili6ncia,

insight da carreira e identidade da carreira) que remetem para a possibilidade de

investigagdo e intervengdo em problemas relativos ao ajustamento da carreira.

Outra complementaridade pode ser encontrada no enfoque dado ds emogdes pela

perspectiva motivacional de London que poderii ser harmoniosamente integrado na

perspectiva s6cio-cognitiva. A prop6sito, Lent et al. (2000, p. 41) alertam para a

necessidade de se investigar, no quadro da teoria s6cio-cognitiva, o papel das emog6es

na percepgSo de barreiras. Por sua vez, a acentuagdo que a teoria s6cio-cognitiva d6 ds

experidncias vicariantes e de aprendizagem no confronto com as barreiras da carreira

poder6 cumprir, na teoria motivacional de London, a mesma fungdo.

Na relagSo com as diferentes teorias, o construto de barreiras da carreira tem

surgido como complementar, enquanto vari6vel a que recorrem para explicar como os

determinantes contextuais influenciam os comportamentos da carreira. Inicialmente

integrado em modelos te6ricos que procuravam compreender diferengas de g6nero no

desenvolvimento da carreira, o construto permitiu destacar a importdncia dos processos

de socializagio nas escolhas e no ajustamento da carreira, bem como, alguns dos

determinantes da segregagSo no trabalho dos grupos minoritarios. Posteriormente,

atrav6s da teoria s6cio-cognitiva da carreira e da motivagSo da carreira, o construto de

barreiras afirma-se definitivamente como uma vari6vel importante para a investigagdo e

a pr6tica da psicologia da carreira.

Como se desenvolve no terceiro capitulo, esta fungEo de complementaridade que

o construto de barreiras da carreira foi assumindo nas diferentes teorias da carreira

esteve subjacente A sua integragdo num modelo desenvolvimentista da carreira.



Capftulo 2

Percepgiio de Barreiras da Carreiraz a investigaqiio e a

prritica

2.1. AINVESTIGAqAO

A investigagdo, neste 6mbito, pode estruturar-se em duas grandes 6reas. A

primeir4 referente i abordagem diferencial, iniciada na ddcada de 70 com estudos sobre

diferengas de g6nero, e gradualmente enriquecida por estudos sobre diferenqas dtnicas

na percepgdo de barreiras. Este tipo de estudos foram importantes para fundamentar as

particularidades do desenvolvimento da carreira nos gnrpos minoritilrios, no que se

refere i sua segregagdo no mercado de trabalho, e contribuiram ainda para abrir

perspectivas de intervengdo promotoras da igualdade de oportunidades nestas

populagoes. A segunda emerge nos anos 90, e caracteriza-se por investigagOes sobre os

processos relativos i percepgio de barreiras. A intengio foi a de estudar o pr6prio

processo de percepgSo de barreiras (Swanson et. al 1996,1997; London, 1998), analisar

a sua relagao com outros construtos, tais como os de auto-efic6cia e de locus de controlo

(Albert e Luzzo, 1999; Lvzzo e Hutcheson, 1996), o de indecisdo da carreira (Larson e

Majors, 1998; Lucas e Epperson, 1990;) e o de maturidade vocacional (Cardoso, 1999;

Lgzzo 1995; Luzzo, 1996a; Lttzzo, 1996b; McWhirter, Rasheed e Crothers, 1997,

2000). Mais recentemente, pauta-se por investigagdes que testam, no quadro da teoria

s6cio-cognitiva da carreira, as hip6teses relativas ao papel das variriveis do contexto nas

escolhas da carreira (Lente et al., 2001; McWhiner, Torres e Rasheed, 1998; Paa e

McWhirter, 2000).

A revis6o critica da literatura d investigagSo sobre barreiras da carreira procura

dar conta desta diversidade, fundamentar a presente investigagio nas quest6es e

hip6teses colocadas. nos procedimentos metodol6gicos escolhidos e nos resultados

obtidos. O processo de busca envolveu as principais bases de dados (Proquest, Psychlit,

ERIC), tendo-se considerado as publicag6es entre 1970 e 2006 que contemplassem as

palavras barreiras da carueira nas linguas poffuguesa. francesa e inglesa. Este espago
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temporal justificou-se por ser o mais significativo de investigagdo sobre baneiras da

carreira. Outra modalidade de procura de informagSo foi atrav6s das refer6ncias

bibliogrfficas nas publicagOes seleccionadas a partir das bases de dados. Os dois

procedimentos permitiram obter publicagOes relativas: 1) a investigag6es sobre barreiras

da careira que evidenciassem procedimentos metodol6gicos adequados, quanto A

recolha e tratamentos dos dados e quanto ao teste de hip6teses, 2) a revisdes de

literatura sobre particularidades da carreira de mulheres e minorias etnicas, e 3) a

teorizagio sobre o tema das barreiras da carreira.

A revisdo da literatura sobre diferengas entre grupos na percepg5o de barreiras

n6o foi exaustiva, pois o grande nfmero de estudos neste Ambito tornava atarefa dificil

de concretizar. Nos anos 70 e 80 houve pouca investigag6o especifica sobre percepgf,o

de barreiras mas muitas investigagdes e publicag6es sobre particularidades da carreira

das mulheres e minorias 6tnicas onde era possivel encontrar refer6ncias, mais ou menos

explicitas, aos obstilculos que estas populag6es confrontavam na carreira. Assim, a

estrat6gia utilizada foi a de recorrer a publicagdes gen6ricas e revis6es de literatura, dos

anos 70 e 80, sobre particularidades da caneira de mulheres e de minorias 6tnicas, que

permitiram apreender o essencial da investigag6es com adultos, at6 aos anos 90 e, a

partir dai, caracterizar com dados de investigagSo mais recentes, aspectos de

continuidade e mudanga sobre diferengas de gdnero e 6tnicas nas barreiras da carreira.

2.1.1. O Estudo das Diferenqas entre Grupos

O estudo das diferengas entre grupos nas barreiras da carreira comegou por

incidir em populagdes desfavorecidas no mercado de trabalho, em fungdo do g6nero.

Gradualmente, foi-se alargando a outros grupos minoritririos em fungdo da etnia. de

deficidncia fisica ou mental, da orientagSo sexual ou da religiSo. Actualmente, este 6 o

tipo de investigagSo mais frequente no Ambito da percepgdo de barreiras pois, ao

permitir identificar os determinantes da segregagSo destas populag6es no mercado de

trabalho, tem contribuido para definir estratdgias de intervengSo promotoras da

igualdade de oportunidades. Centramo-nos nos estudos sobre diferengas de genero e

6tnicas por coresponderem a populagdes especiais frequentes em Porrugal e, por isso,

mais susceptiveis de intervengdo. A segunda razdo que nos levou a centrarmo-nos

nestes grupos deveu-se a terem sido populag6es alvo nas investigagdes por n6s

realizadas. uma vez que as escalas do Inventdrio de PercepEdo de Baneiras da
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Carreira (IPBC) contemplam a discriminagao sexual e a 6tnica como bareiras da

carreira.

O conceito de populagio especial, com base no g6nero e etni4 justifica-se por se

referir a grupos cujo desenvolvimento da careira assume particularidades que, nas

palavras de Herr e Cramer (1996, p.257),levam esse processo a assumir diferengas de

grau relativarnente i "norma". Tamb6m adoptamos o conceito de g6nero porque

'orefere-se n6o s6 a caracteristicas biol6gicas associadas ao sexo mas tamb6m a

caracteristicas psicol6gicas, sociais e tragos culturais fortemente associadas as

categorias biol6gicas de feminino e masculino" (Gilbert, 1992, p. 385), remete para

caracteristicas socialmente adquiridas e socialmente estruturantes. Deste modo, o termo

g6nero ajusta-se d abordagem da percepgEo de barreiras em que se opera com

conceitos, como os de estere6tipos de papel, discriminagEo sexual e conflito de

mtiltiplos papdis, relativos a representag6es socialmente adquiridas. Quanto ao conceito

de etnia, a sua adopgf,o em vez de raga resultou de, neste caso, termos partido de uma

perspectiva sociol6gica que considera os grupos populacionais humanos num

continuum. Neste quadro te6rico (Giddens, 2000) ndo se considera a exist6ncia de ragas

enquanto grupos populacionais fenotipicamente distintos, pois "as diferengas de tipo

fisico entre grupos de seres humanos resultam da prbcriag6o da populagEo, a qual varia

de acordo com o grau de contacto entre diferentes grupos sociais e culturais" (p.262).

Por sua vez, os grupos 6tricos, ao distinguirem-se entre si por caracteristicas como " a

lingu4 a hist6ria ou a ancestralidade (real ou imaginriria), a religido e os modos de

vestir ou outros adornos" @. 261), levam a que o termo etnia se considere mais

adequado, pois permite ter em conta esse continuum, integrando dimens6es fisicas,

sociais e culturais na caracterizagdo dos grupos populacionais. Outra justificagSo para

adoptar o conceito de etnia, prende-se com o facto de, na investigagdo realizada, o

interesse incidir na avaliagSo da representagEo de situag6es em que existe conflito grave

ou discriminagSo, resultantes de dimensOes fenotipicas e/ou culnrais.

Diferenqas de gdnero e barreiras da carreira. A abordagem das diferenqas de

g6nero no estudo das barreiras da careira comegou por se centrar em mulheres

exercendo a sua actividade profissional em contextos onde os constrangimentos da

carreira pudessem ser mais evidentes. Est6o neste caso as investigag6es com mulheres

talentosas. as que trabalham em contextos profissionais nao tradicionais ao seu g6nero
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(carreiras de gestio, carreiras cientificas e carreiras em engenharia), as que constituem

familias monoparentais e as que vivem em familias em que os membros do casal t6m

trabalho remunerado. Gradualmente as investigag6es alargaram-se aos adolescentes e

aos universitilrios. O grande nfmero de publicagdes que desde entSo se fizeram,

permitem destacar quatro padr6es de resultados:

1) Desde a adolesc6ncia os individuos de ambos os g6neros tOm a percepgdo de

barreiras da carreira (Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p.73; Lokan e Fleming, 1994,

p.6);

2) Os individuos do gdnero feminino t6m habitualmente resultados mais

elevados que os do g6nero masculino, nas diferentes escalas de avaliagSo da percepgdo

de barreiras da carreira (Lwzo e McWhirter,200l, p. 64; McWhirter 1997, p. 135;

Swanson et al., 1997, p. 454), ou referem maior nfmero de barreiras em estudos

qualitativos (Luzzo, 1995a, p. 321; Lurzo e Hutcheson, 1996, p. 127);

3) As diferengas de gdnero s6o mais acentuadas quanto ao tipo que quanto ao

ntmero de barreiras percebidas (Swanson et al., 1997, p. 454). Nos diferentes estudos

revistos, emerge urn padr6o de barreiras que sdo especificas das mulheres,

independentemente dos estudos se realizarem com jovens no ensino secund6rio

(Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p.74;2005, p.7; McWhirter 1997, p.133-134), no

ensino superior (Luzzo e McWhirter,200l, p.64; Swanson et al., l99la, p. 101;b, p.

354) ou com adultos (Ackah e Heaton, 2003, p. 140-141; Butler e Skattebo,2004,p.

557-558; Jackson, 2001, p. 38-39);

4) Htt continuidade, no tipo de barreiras especificas irs mulheres, entre os estudos

realizados na d6cada de 70 e os estudos actuais (Ackah e Heaton, 2003, p.l4l-142; Chi-

Ching, 2001. p.672: Faltermaier. 1992. p. 51; Fassinger, 2005, p.87; Forster, 2001. p.

37; Jackson, 2001, p. 30).

Temos assim que. desde cedo, as jovens percebem um padrio de barreiras que se

mant6m at6 d idade adulta o qual pode explicar parcialmente o seu desfavorecimento no

mercado de trabalho relativamente aos homens. Seguidamente, apresentam-se os tipos

de barreiras que caracterizam este padr6o, com refer€ncia a algumas das especificidades

do contexto e da fase de desenvolvimento da carreira que os caracterizam:

Os estere6tipos de papel sexual - s6o expectativas sociais sobre os

comportamentos tipicos de cada um dos sexos. Estas crengzrs. enquanto barreiras da
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careira, s6o mais frequentes nas mulheres, levando ao confronto com situagOes, mais

ou menos explicitas, de discriminagSo sexual e i limitagdo das altemativas a carreiras

n6o tradicionais para o seu g6nero. Entenda-se como carreiras nao tradicionais para as

mulheres, aquelas em que est6o em percentagem significativamente menor do que os

homens.

Os estere6tipos de papel sexual adquirem-se desde a inffinci4 na familia, na

escol4 na relagio com os pares, a partir de influ6ncias sociais complexas. N6o sdo

est6ticos, mudam com o desenvolvimento cognitivo, com a alteragEo das exig6ncias

sociais quanto ao que s6o comportamentos tipicamente femininos e com a necessidade

de alterar as expectativas do grupo envolvente (Fassinger, 2000, p. 352; Mischel, 1973,

p.7). Este processo leva a que nas sociedades ocidentais haja expectativas de

comportamentos de inibigEo da agressividade, de passividade, de maternidade, de apoio

emocional, de compreensSo face aos outros, nos individuos do g6nero feminino. Nos de

g6nero masculino, por oposigdo, s6o valorizadas caracteristicas como a racionalidade, a

competdncia, a assertividade, a auto-suficiOncia e o vigor fisico (Betz, 1994, p. 13;

Fitzgerald e Betz, p. 1992, p. 95; Mischel, 1973, p.9; O'Leary, 1974, p. 813). As

"caracteristicas tipicamente masculinas" tendem a ser conotadas como mais positivas

que as "calacteristicas tipicamente" femininas, o que acaba por ter consequ6ncias na

auto-estima das mulheres e, consequentemente, nos seus niveis de aspiragio. E possivel

que "as diferengas de poder e de estatuto possirm contribuir pdra a valorizagEo das

caracteristicas masculinas e desvalorizagEo das caracteristicas femininas" (Fiske e

Stevens, 1998, p. 238).

Os estere1tipos de papel profissional - sio uma extensAo d realidade profissional

dos estere6tipos de papel sexual, pois tOm a ver com expectativas sociais do que s6o

actividades profissionais masculinas ou femininas. Os estere6tipos de papel profissional

podem ter um duplo efeito negativo no comportamento vocacional das mulheres: 1)

levando a escolhas profissionais de acordo com as expectativas sociais quanto ao que

deve ser adequado a pessoas do seu g6nero. 2) desvalorizagdo das sua possibilidades

escolares e profissionais devido d maior saliOncia do papel familiar relativamente aos

restantes (Betz, 2005, p. 259). Para as que optam por actividades profissionais menos

tradicionais ao seu gdnero, os estere6tipos de papel profissional continuam a fazer-se

sentir sob a forma de barreiras muito especificas que dificultam o acesso a lugares de

maior estatuto e nivel de qualificagSo (Betz. L994, p. 35; Betz e Hackett, 1981, p. 407).
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Nas carreiras de gest6o, d frequente os estere6tipos de papel profissional manifestarem-

se atrav6s de avaliag6es relativas is mulheres, como n6o tendo caracteristicas de

lideranga, n6o serem assertivas, serem incapazes de exercerem autoridade, serem muito

emotivas e propensas a relagoes afiliativas (o'Leary,1974, p. 813; Russell, 1994, p.

273). No caso das carreiras cientificas, a imagem negativa do cientista pouco sociilvel,

fechado num laborat6rio, sem disponibilidade para a vida familiar, com um trabalho

mon6tono e repetiti\./o, tamb6m surge negativamente relacionado com a falta de

interesse das mulheres por este tipo de carreiras (Betz, 1994, p.242). A prop6sito, num

estudo realizado no laborat6rio de Ci6ncias de Computagdo do MIT em 1983 (Betz,

1994, p.248), as mulheres referiam, como maiores obstdculos d sua carreira, as crengas

de que tinham menor adesSo is ciOncias da computagSo e juizos negativos, quanto ds

suas qualificagdes, s6 por serem mulheres.

A investigagSo n6o tem mostrado qualquer base factual para este tipo de crengas,

relativamente ds qualidades das mulheres para assumirem lugares de lideranga,

evidenciando, antes, existirem mais semelhangas entre homens e mulheres do que os

estere6tipos de papel sexual deixam transparecer (Downey e Lahey, 1988, p.2a\.
A discriminaqdo sexual - assume formas mais ou menos explicitas que, desde

cedo, podem influenciar as escolhas e o ajustamento da carreira nas mulheres. Em

m6di4 as raparigas a frequentarem o ensino secund6rio (Cardoso e Ferreira Marques,

2001, p.74;2005) e o ensino superior (Swanson e Tokar, 199lb, p.353) e as mulheres

em contexto profissional (Ackah e Heaton,2003, p. 140; Gomez, Fassinger, Prosser,

Cooke, Mejia, e Luna, 2001, p.297; Linehan, Scullion e Walsh, 2001, p.12) esperam,

significativamente mais do que os colegas do gdnero masculino, virem a confrontar-se

com este tipo de barreira ao longo da sua carreira. A discriminagSo sexual faz-se sentir

de diferentes formas ao longo de diferentes momentos da carreira. E relatada em

processos de selecgSo, para profiss6es ndo tradicionais, sob a forma de comentd.rios

sexistas em cartas de recomendagdo (Fitzgerald e Betz,1992, p. 105), pela exig6ncia de

requisitos especiais. quer para a admissdo quer para a atribuigdo de bolsas em projectos

de investigagEo (Betz, 1994, p.248), serem preteridas quando na fase final de um

processo de selecgso est6o em igualdade pontual com homens (Downey e Lahey, 1988,

p.242; Linehan et a1.,2001, p.l2).No percurso profissional, as barreiras mais comuns

prendem-se com a tend€ncia para auferirem remunerag6es mais baixas e terem menores

oportunidades de formagdo e de promogio na carreira do que os homens (Ackah e
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Heaton, 2003, p. 140; Chi-Ching, 2001, p. 670; Downey e Lahey, 1988, p. 248; Linehan

et al., 2001, p. 12; Russell, 1994, p. 277-279). Enquanto que a primeira barreira 6

comum a muitas ilreas profissionais as outras duas s6o mais frequentes em carreiras de

gestSo.

A ausAncia de modelos de papel sexual e profissional - 6 frequentemente

considerada uma barreira habitual d carreira das rhulheres, em actividades profissionais

que lhe s6o pouco tradicionais (McWhirter et al., 1998, p. 457; O'Brien e Fassinger,

1993, p. 467; O'Leary,1974, p. 818). Esta barreira ao desenvolvimento da careira opera

desde a inffincia, quando os familiares n6o valorizam a escola nem percursos escolares

pouco tradicionais para o g6nero feminino, quando t€m dificuldade em conciliar o papel

familiar com o de trabalhador ou quando n6o s6o modelos de papel com sucesso em

actividades n6o tradicionais (Fitzgerald e Betz, 1992, p. 103; Young e Friesen, 1992, p.

206-207). Na escola, os professores e os manuais escolares tendem a funcionar como

modelos negativos de papel quando veiculam mensagens estereotipadas do que s6o

profiss6es masculinas ou femininas (Betz. 1994, p. 16; Downey e Lahey, 1988, p. 243).

Com adultos, Burlew e Johnson (1992, p.308) obtiveram resultados em que mulheres

Afro-Americanas, em carreiras n6o tradicionais, referiam, como principais bareiras ao

sucesso na carreira, a dificuldade em encontrarem um mentor e em desenvolverem

"atitudes potiticamente correctas". Em carreiras de gest6o, o modelo masculino de

sucesso exige que as mulheres abdiquem de si, aumentando os sentimentos de

inseguranga, com consequ6ncias no investimento na carreira (O'Leary, 1974, p. 811;

Russell, 1994;p.283).

O isolamento social - 6 uma barreira frequentemente referida pelas mulheres, em

profissdes n6o tradicionais, como resultando do menor acesso a redes informais de

comunicagio, serem vistas como excepgdo e terem menor contacto com os pares

(Linehan et a1., 2001. p. 13; Richie. Fassinger, Linn, Johnson, Prosser e Robinson,1997,

p. 146; Russell, 1994, p. 287). Nas carreiras de gestAo, o isolamento social pode

acentuar-se. quando a promogSo na hierarquia organizacional 6 acompanhada por maior

dificuldade de os subordinados do g6nero masculino aceitarem o seu poder (O'Leary,

1974. p.810; Russell, 1994, p. 231). O isolamento social tende a promover sentimentos

de maior visibilidade e vulnerabilidade (Betz, 1994, p. 249;2005, p. 2661' Russell, 1994,

p. 281). Outro factor contextual que pode facilitar o isolamento social sio os contextos

neutros. Nestes, a ausdncia de apoios deixa as mulheres mais dependentes dos seus
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recursos ou das influCncias do meio, o que pode levar a maior vulnerabilidade e a

formas de discriminagSo subtis (Betz, 1994, p. 18). O isolamento social limita o

desenvolvimento da carreira das mulheres, num processo ciclico que tende a reforgar a

"cultura masculina" da organizag5o que, por sua vez, leva a mais isolamento social

(Linehan et al, 2001, p. l5).

O assddio sexual - 6 mais frequente em mulheres do que em homens (Russell,

1994, p. 281), sendo tamb6m das barreiras da carreira mais estudadas na literatura

anglo-sax6nica (McWhirter et al., 1998, p. 455). E definido por Farley (1978, citado de

Fitzgerald e Betz, 1992, p. 133) como "comentdrios de teor sexual repetidos e

indesejilveis, olhares, sugest6es ou contacto fisico, causadores de desconforto no

trabalho". E uma barreira ao desenvolvimento da careira das mulheres, mais frequente

em contextos profissionais que n6o lhes sio tradicionais. Nas mulheres, as

consequ6ncias do ass6dio sexual no trabalho s6o o mal-estar emocional que pode levar,

em situagdes extremas, d perda do emprego (Cook, 1993, p. 240; McWhirter et al.,

1998, p. 455).

O conflito de papdis - 6 uma barreira que resulta, em geral, da combinagdo de

um conjunto de factores pessoais (caracteristicas de personalidade, estere6tipos de

papel, interesses...), relacionais (poder na relagio, prioridade da carreira do cdnjuge) e

do contexto (normas sociais, estrutura profissional, redes sociais de apoio) (Gilbert,

1992, p.393). Esta barreira expressa-se na falta de tempo para fazer tudo o que deve ser

feito, na tensdo resultante do exercicio de um papel generalizar-se ao outro, e no

comportamento num papel ser incompativel com o exigido noutro papel (Downey e

Lahey, 1988, p.251; Greenhaus. Callanane Godshalh,2000, p.290-293). No caso das

mulheres, esta barreira resulta especialmente do conflito entre o papel familiar e o de

trabalhador. E das barreiras da carreira mais marcantes. testemunhado pelo extenso

nfmero de investigag6es que lhe sio dedicadas em diferentes sectores de actividade e

com populagdes em diferentes fases de desenvolvimento da carreira (Fassinger, 2005, p.

87). Num estudo de Cardoso e Ferreira Marques (2005, p.7), adolescentes portuguesas,

frequentando o goano de escolaridade. j6 antecipam o conflito de papeis como uma

barreira da carreira, significativamente mais do que os raptves. Com universitdrios

americanos. constata-se a mesma tend6ncia entre as jovens, que referem a educagdo dos

filhos (Ltnzo. 1995a. p. 1l; 1995b. p.321; Swanson et al.. 1991b. p. 354), o decidir

quando ter filhos (Luzzo. 1995b. p. 321) e a conciliagSo do trabalho com as
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responsabilidades familiares (Lttzzo, 1995b, p. 321; Lttzzo e Hutcheson, 1996, p. 127),

como importantes barreiras na sua carreira. A maior frequdncia deste tipo de barreira

nas mulheres, deve-se a assumirem maiores responsabilidades nas actividades

domdsticas e no cuidado dos filhos (Forster, 20}l,p. 3l; Phillips e Imhoff, 1997,p.44;

Wiersm4 1990, p. 233). Com adultos, a investigagEo mostra que h6 um crescendo do

conflito de papdis das mulheres solteiras para as que vivem maritalmente sem filhos e,

finalmente, pila as que vivem maritalmente com filhos (Phillips e tmhoff, 1997, p. 44).

Nas familias em que ambos os elementos do casal t6m a sua carreira profissional, este

conflito acentua-se quando a mulher n5o sente o c6njuge como apoio ao papel familiar

(Erdwins, Buffardi, Casper e O'Brien, 2001, p. 8-9; Mohney e Anderson, 1988, p.272;

Russell, 1994, p. 292). Os resultados da investigagdo apontam para que o apoio dos

homens no papel familiar prende-se mais com a ajuda no cuidado dos filhos que niu

actividades dom6sticas (Fitzgerald e Betz, 1992, p. 137; Gouws, 1995, p.37). Nas

carreiras de gestSo, as exig€ncias de grande disponibilidade levam a que o conflito entre

o papel familiar e o de trabalhador seja mais um aspecto contribuindo para a reduzida

presenga das mulheres em cargos de gest6o.

As expectativas de auto-eficdcia - s6o consideradas uma barreira interna em v6rios

estudos (Ackah e Heaton, 2003, p. 139; Betz e Hackeff, 1981, p. 307; Dickerson e

Taylor 2000, p. 197). Esta barreira 6 vista como justificativa da menor representagEo das

mulheres em carreiras n6o tradicionais (Hackett e Betz, 1981, p. 408). Para Betz e

Hackett (1981, p. 405), tal resulta de as experidncias de socializag6o levarem a

insuficiente exposigio a fontes de auto-efic6cia em actividades n6o tradicionais para o

g6nero feminino. A baixa auto-efic6cia dai resultante, conduz ao evitamento dessas

actividades ou i pouca persist6ncia face is dificuldades confrontadas nas mesmas,

condicionando as escolhas e o ajustamento da carreira. Um caso particular,

frequentemente referido por autores anglo-sax6nicos (Betz, 1994, p. 243; Fitzgerald e

Betz, 1992, p. 121), s6o as baixas expectativas de auto-eficiicia na disciplina de

matemdtica. Esta crenga tem sido apresentada nesses paises como um dos determinantes

da menor participagEo das mulheres em carreiras cientificas e de engenharia. Apesar de

a investigagao mostrar que os resultados a matem6tica dos individuos do g6nero

feminino n6o sio inferiores aos do genero masculino, a crenga de as raparigas serem

menos aptas para esta disciplina mantem-se. devido a um conjunto de simbolizagOes

associadas ir matemiitica, veiculadas desde a infincia (Ferry, Fouad e Smith, 2000, p.
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360; Kimball, 1998, p. 450), em que a disciplina de matemiitica surge com afinidades ds

actividades tecnol6gicas, a exig6ncias de racionalidade e a compet6ncias de resolug6o

de problemas, caracteristicas consideradas tipicamente masculinas.

As expectativas de auto-eficricia tamb6m podem funcionar como barreira da

carreira quando, sendo o seu nivel baixo, inibem a express6o de atitudes e

comportamentos facilitadores da resolugSo adequada das tarefas de desenvolvimento da

carreira (Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p. 76; Lent et al., 2000, p. 47; Lvzzo,

1995a, p.9; 1996a, p.246).

As expectativas de resultado - enquanto barreira da carreira, s6o mais frequentes

em situag6es de discriminagdo pois tendem a levar i desmotivagEo daqueles que por

serem alvo de discriminag6o n5o esperurm obter melhores resultados,

independentemente do seu empenho e capacidades (Hackett e Byars, 1996, p. 323). Na

carreira das mulheres, esta barreira assume particularidades expressas no medo de

sucesso e no medo de falhar. O medo do sucesso, frequente em carreiras de gestdo

(O'Leary, 1974, p. 817; Russell, 1994, p. 289), resulta de receios de perda de

feminilidade ou de perda de disponibilidade para a familia, com consequente

culpabilizagSo face ao seu papel de mulher e de m6e (o'Leary, 1974, p.817; wiersma,

1990, p. 240). O medo de falhar, mais comum 2r generalidade das carreiras n6o

tradicionais. resulta muitas vezes da dupla exig6ncia que recai sobre as mulheres

relativamente ao cumprimento das tarefas profissionais e no facto de terem que lidar

com as resist6ncias especificas para o seu gdnero. Nestes casos o insucesso 6 muito

ameagador, pois reforga estere6tipos e press6es sociais externas a que as mulheres estSo

sujeitas, bem como a interiorizagEo desses estere6tipos e as pressdes sociais (Russell,

1994, p. 289).

Diferenqas dtnicas e barreiras da careira. A evolugSo das investigagdes sobre

barreiras da carreira em grupos minoritdrios teve, no estudo das diferengas 6tnicas, a

primeira grande abertura paru 16 dos trabalhos pioneiros relativos d carreira das

mulheres. Estes estudos. ao colocarem em eviddncia o conjunto de barreiras estruturais

especificas dos grupos etnicamente minoritiirios. permitiram ultrapassar as primeiras

explicagdes de que o desfavorecimento de carreira nesses grupos se devia a

interiorizagdo de caracteristicas da cultura de pertenga, e possibilitaram a
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fundamentagio de interveng6es minimizadoras da segregagSo no trabalho (Arbona,

1990, p. 309).

Os resultados das investigagdes apontam, como barreiras mais frequentes aos

grupos etnicamente minoritiirios, a discriminagdo raciallltnica, a falta de recursos

econ6micos, a aprovagSo e envolvimento familiar, a falta de informagdo sobre o mundo

do trabalho e o n6o dominio da lingua da sociedade em que se integram (Arbona, 1990,

p. 307; Bingham e Ward, 1994, p. 168; Fouad e Brown, 2000, p. 380; Swanson e Gore,

2000, p.2a\. Destas, a discriminagio 6tnica 6 a rinica que se pode considerar especifica

dos grupos etnicamente minoritririos, sendo esperada por estes, independentemente de

serem adolescentes ou adultos, africanos, mexicanos ou asi6ticos (Burlew e Johnson,

1992, p.308; Cardoso e Ferreira Marques,2005; Gomez et al., 200I, p. 294; Jackson e

Nutini, 2OO2,p. 63; Juntunen, Barraclough, Broneck, Seibel, Winrow, e Morin,2001, p.

280; Lrnzo, lgg3, p. 230-231; 1995a, p. 12; lvzzo e McWhiner, 2001, p' 65). As

restantes barreiras, n6o sendo genericamente apliciiveis a todos os grupos 6tnicos nem

exclusivas destas populagOes, assumem particularidades que permitem compreender o

seu desenvolvimento da carreira.

A falta de recursos econ6micos 6 referida como importante barreira da carreira

em adolescentes (Jackson e Nutini,2OO2, p. 63), universit6rios (Luzzo, 1993, p.231) e

adultos (Gomez et al., 2001, p. 294: Slaney, 1980, p. 203; Slaney e Brown, 1983, p.

265), etnicamente minorit6rios, no entanto, este tipo de barreira tamb6m 6 muito comum

entre universitdrios, independentemente do g6nero e grupo 6tnico de pertenga (Lent et

a1.,2002,p.66:Llzzo,1993, p. 323;Lttzzo e McWhirter,2001, p.64; Robbins, Wallis

e Dunston,2003, p. 606). Tal, pode dever-se ao facto de os estudos superiores, na

generalidade dos paises, terem menor comparticipag6o estatal e de as populag6es

estudadas tamb6m jri n6o beneficiarem do apoio familiar para custear os estudos.

A aprovagao e envolvimento familiar d uma barreira esperada ou experienciada

em estudos com universit6rios asiiiticos (Lightbody, Nicholson, Siann e Walsh, L997, p.

77; Yang, 1991. p. 353) e mexicanos (Luzzo, 1995, p. 16; McWhirtet, 1997, p. 137).

Nestas investigagdes, apontam-se como raz6es para as limitag6es que as familias

colocam. o choque entre os valores culturais e a necessidade de adaptagdo a uma nova

cultura referenciada aos valores de muitas familias de origem ndo americana, que

interferem com as exigdncias profissionais da realidade dos Estados Unidos e da

adaptag6o a um contexto acad6mico diferente.
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Finalmente, o ndo dominio da lingua da sociedade em que se integram tem

implicagdes no sucesso acaddmico (Buriel, 1983, citado em Arbona, 1990, p.310) e

consequentemente, no desenvolvimento da carreira.

Outro dado importante prende-se com o facto de as diferengas entre grupos

6tnicos serem menores do que o esperado, se atendermos ao ntmero de barreiras que

s6o percebidas neste tipo de estudos (Swanson e Woitke, 1997, p. a5$. Uma vez que,

em muitos casos, s6o realizados com universitilrios, 6 possivel que o aumento dos niveis

de escolaridade atenue os estere6tipos e a percepgdo de barreiras associada ao grupo

dtnico (Arbona e Novy, 1991, p. 236). Em acordo com esta justificagdo, em estudo de

Cardoso e Ferreira Marques (2005, p. 7), com adolescentes portugueses do 9o ano de

escolaridade e de baixo estatuto s6cio-econ6mico, obtiveram-se resultados em que os

africanos frequentando escolas portuguesas consideravam significativamente mais do

que os colegas portugueses a discriminagEo dtnica como barreira da carreira. Isto 6, em

niveis s6cio-econ6micos e de escolaridade mais baixos houve a acentuagSo das

diferengas entre grupos. Estes dados remetem para a necessidade de diferenciar

correctamente o estatuto s6cio-economico e o nivel de escolaridade na caracteizagdo

das populag6es estudadas, para que muitos resultados ndo evidenciem mais o efeito das

vari6veis demogrificas do que a diferenga entre populag6es culturalmente diferentes

(Arbona, 1996, p.314-315; Slaney, 1980, p.198). 
.Neste sentido, outras variiiveis

fundamentais para interpretar os resultados de estudos com minorias, i luz da realidade

s6cio-cultural em que se inserem, s6o os niveis de aculturagSo e de desenvolvimento da

identidade racial (Evans e Herr, 1994; Helms e Piper, 1994; Jackson e Neville, 1998;

Leong e Chou, 1994). Por exemplo, numa revisio da literatura sobre investigagSo com

hispdnicos residentes nos EUA, Arbona (1990, p. 305) concluiu que, nessas populag6es,

os valores da familia nio limitavam os niveis de aspiragdo. A contradigEo destes

resultados com os antes referidos sobre o aprovagdo e o envolvimento familiar enquanto

barreiras da carreira. ilustra, mais uma vez, a necessidade de situar muito bem os

resultados da investigagSo, de modo a interpretar adequadamente o seu significado e

evitar representagdes estereotipadas dos grupos etnicamente minorit6rios (Worthington,

Flores e Navarro, 2005, p.226).
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2.1.2. A Investigaqdo sobre Processos na Percepqdo de Barreiras da Carreira

O inicio da investigagSo sobre processos em barreiras da carreira, nos anos 90,

represent4 de algum modo, a afirmagEo do constnrto na psicologia vocacional. Este

passa a ser objecto de estudo em investigagOes que procuram: l) testar a perspectiva

s6cio-cognitiva sobre o processo de confronto com as barreiras da carreira; 2) analisar a

sua relagio com outros construtos, como os de indecisEo da carreira e de maturidade

vocacional; 3) verificar empiricamente o papel da percepgio de barreiras nas escolhas

da carreira.

A investigaqdo do processo de percepgdo de barreiras na perspectiva s6cio-

cognitiva. Este tipo de investigagOes t6m permitido confirmar as hip6teses s6cio-

cognitivas, quanto i percepgEo de barreiras ser uma expectativa de resultado a curto

prazo e, por isso, uma vari6vel de processo (Lent et al., 2001, p. a80). Tamb6m tOm

confirmado a exist6ncia de uma relagio inversa entre a percepgEo de barreiras e as

expectativas de auto-eficricia, no entanto, os fndices de correlagSo n6o s6o muito

elevados, na generalidade dos estudos, independentemente do grau de especificidade

das medidas de auto-eficdcia e de percepgdo de baneiras utilizadas (Brown, Reedy,

Fountain, Johnson e Dichiser,2OO0, p.259; Bulger e Mellor,1997, p.939; Flores e

O'Brien, 2002, p. 19; Lent et al., 2001, p. 480; Ltrzzo, 1996a" p. 244; Lttzzo e

McWhirter, 2OOl, p. 64; McWhirter et al., 1997, p.7'8; Richie et al., 1997, p. 146).

Outro dado importante prende-se com a confirmagio do papel das expectativas de auto-

eficdcia e da atribuigio causal moderando a percepgdo de barreiras em alunos do ensino

secundilrio, em universit6rios (Lent, et al., 2002, p. I 14; Lrtzzo, 1995a, p. 12'13; Luzzo,

1995b, p. 32t; Luzzo e Hutcheson, 1996, p.127; Luzzo e McWhiner, 2001, p. 64) e em

adultos (Bulger e Mellor, 1997, p. 940). Neste sentido, s6o ainda elucidativas as

investigag6es que a seguir se apresentam, nas quais a percepgSo de barreiras 6

relacionada com auto-efic6cia, atribuig6o causal e maturidade vocacional.

A relagdo da percepgdo de barreiras com os construtos de indecisdo da carreira

e de maturidade vocacional. Fora do quadro s6cio-cognitivo, o construto de barreira

da carreira tem sido relacionado fundamentalmente com o de indecisSo da carreira e

com o de maturidade vocacional. Relativamente i indecisSo da carreira, enquanto
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"express6o de incerteza e de falta de confianga face a uma escolha escolar ou

profissional" (Dosnon, 1996, p.130), a percepgSo de barreiras foi considerada uma

dimensEo desse construto (osipow, Garney e Barak, 1976, p. 238-242; Holland et al.,

1980). Assim, instrumentos como o Career Decision Scale (CDS), de osipow e

colaboradores (1976), e o My Vocational Situation de Holland e colaboradores (1980),

destinados d avaliagSo da indecisdo da carreira, contemplam a avaliagEo da percepgao

de barreiras. Destes se fare uma referdncia mais desenvolvida no ponto 2.2.1 deste

capitulo relativo a instrumentos nao especificos de avaliagEo da percepgSo de barreiras

da carreira.

Enquanto dimensdo da indecisSo da carreira, a percepgSo de barreiras e a

indecisdo da carreira t0m sido relacionadas em estudos que procuram caracteizar "tipos

de individuos indecisos" e nos estudos de validagSo do Career Barriers Inventory

(Swanson et al., 1996, p. 235). Relativamente ao primeiro tipo de investigagoes,

referem-se duas, por serem tamb6m um contributo para compreender a importdncia das

varidveis s6cio-cognitivas na percepgSo de barreiras na carreira. No primeiro, Lucas e

Epperson (1990, p. 385) utilizando o questionirio My Vocational Situation, obtiveram

resultados em que a percepgio de barreiras surgia como negativamente relacionada com

a indecisdo em participantes com tragos de depend6ncia e locus de controlo intemo. No

segundo, Larson e Majors (1998, p.168-169), ao procurarem caracterizar diferentes

formas de indecisdo em estudantes do ensino secundiirio, utilizaram as seguintes

medidas: para a indecisSo da carreira o Coping with Career Indecision (CCI; Larson,

Toulouse, Ngumba, Fitzpatrick e Heppner, 1994); para a percepqEo de barreiras, o

Career Barriers Inventory - Short Form (CBI - SF; Swanson et aI., 1996); para a

val€ncia dos afectos o Posilive and Negative Affect Schedule - Expanded Form

(PANAS - X; Watson e Clark, 1984) e, para avaliar as expectativas de auto-eficiicia da

carreira o Career Decision Making Self-Efficacy - Short Form (CDMSE - SF; Betz,

Taylor e Klein, 1996). Os resultados obtidos evidenciaram, entre outros aspectos, que,

entre os indecisos, a percepgSo de barreiras era maior naqueles que tinham niveis de

auto-efic6cia mais baixos (Larson e Majors, 1998, p. L7l-173). Num estudo de Foss e

Slaney (1986. p. 197-198), avaliando uma intervengSo que procurava reduzir a

indecisdo de universit6rios. os resultados obtidos evidenciaram que a redugao da

indecisio era acompanhada de maior conscidncia de barreiras externas e dos conflitos

interpessoais. No seu conjunto estes resultados, apontando para a importdncia das
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vari{veis s6cio-cognitivas moderando a relagSo entre a percepgdo de barreiras e a

indecis6o, v6o ao encontro dos obtidos em nas investigag6es relacionando a percepgdo

de barreiras com a manridade vocacional.

Nos estudos de validagEo do CBI os dados obtidos com este inventiirio foram

relacionados com os obtidos com o CDS e com o MVS (Swanson e Daniels, 1995a,

1995b; citado de Swanson, et al., 1996, p. 234-235). Os resultados evidenciaram

relagoes pouco significativas destas medidas com as escalas do CBI. Com o CDS e o

MVS, ao realizarem-se correlag6es separadas para cada um dos gdneros verificou-se

que a globalidade das correlag6es eram mais elevadas na populagSo masculina do que

na feminina. Nos homens as relag6es mais significativas foram positivas entre indecisEo

da carreira e escala de Desencorajado por Escolher Carreiras ndo Tradicionais, e

negativas entre a identidade vocacional e a escala Conflito de Milltiplos Papdis.

Os primeiros estudos relacionando maturidade vocacional e percepgio de

barreiras pertencem aLtzzo (1995b, p. 321) que, numa investigagdo com universit6rios,

obteve resultados apontando para a possibilidade de a percepgEo de barreiras poder

estimular o desenvolvimento da carreira. Neste estudo as raparigas tinham maior

percepgdo de barreiras que os raptves, e resultados significativamente mais altos, em

medidas da maturidade da carreira, avaliadas pelo Career Maturity Inventory (CMI)

(Crites, 1978), a saber, compet6ncias de tomada de decisio da carreira, atitudes relativas

i maturidade da carreira e congruOncia vocacional. Era como se nestas universit6rias a

percepgao de barreiras estimulasse mais planeamento e exploragEo da carreira.

Posteriormente (Luzzo, 1996a. p .242-246), utilizando a mesma medida da maturidade

da carreira, avaliando a percepgSo de barreiras atrav6s das perguntas, "que barreiras teve

de ultrapassar para conseguir chegar onde est6 no seu desenvolvimento da carreira?" e

"que bareiras pensa terii de ultrapassar para atingir plenamente as suas aspiragdes da

carreira?". e avaliando as expectativas de auto-eficiicia face d carreira (CDMSES-

Taylor e Betz. 1983), obteve resultados em que a percepgEo de barreiras n6o

influenciava negativamente todos os universitdrios avaliados. Na questdo relativa is

expectativas futuras de barreiras da carreira, os que acreditavam poder vir a confrontar-

se com maior ntimero de barreiras tambem tinham niveis mais baixos de expectativas de

auto-eficdcia na carreira. relativamente aos que esperavam menor nfmero de barreiras

da carreira. No entanto. os que se haviam confrontado com mais baneiras no passado

obtiveram resultados evidenciando maior maturidade da carreira e niveis mais elevados
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de expectativas de auto-eficilcia na carreira. Procurando clarificar estes resultados,

Lttzzo e Hutcheson (1996, p. 126-129), utilizaram as medidas da percepgSo de barreiras

e de maturidade da carreira do estudo anterior e substituiram a avaliagSo da auto-

efic6cia da carreira pela escala de locus de controlo da carreira de Trice, Haire e Elliott

(1989). Obtiveram resultados apontando para uma relagdo negativa e significativa entre

as escalas de atitudes do CMI, e o nfmero de barreiras antecipadas pelos jovens com

atribuig6es externas e incontroliiveis face ds decis6es da carreira. Esta relagSo negativa

n6o foi encontrada nos jovens que acreditavam nas decisdes da carreira, como

intemamente causadas e control6veis, sugerindo que os participantes que cr6em ter

maior controlo sobre as tarefas da carreira tambdm t6m expectativas positivas de

ultrapassar as barreiras da carreira a confrontar no futuro. V6o tamb6m neste sentido os

resultados obtidos com estudantes portugueses do ensino secundiirio (Cardoso, 1999, p.

158; Cardoso e Ferreira Marques,200l, p.75-76), em que os jovens menos confiantes

em si evidenciaram atitudes menos favoriiveis ao planeamento e exploragdo da carreira

e, consequentemente, menor percepgEo de barreiras. Esta relagSo negativa ndo foi

encontrada por McWhirter, Rasheed e Crothers (1997, p. 9) num estudo em que

participaram jovens americanos do ensino secundiirio frequentando um programa de

desenvolvimento da carreira. Neste caso, os resultados obtidos revelaram que o aumento

dos nfveis de auto-efic6cia. em compet€ncias vocacionais e de tomada de decisao na

carreira, s6 foram acompanhados da redugdo da percepgio do nfmero de barreiras

percebidas ou da magnitude atribuida is mesmas, no inicio do programa. Estes

resultados foram explicados como devendo-se a possiveis acontecimentos no decorrer

dos estudos, que tenham provocado este efeito ou devido a problemas nas medidas

utilizadas.

A investigagdo sobre o papel das varidveis do contexto na teoria s6cio-cognitiva

da carreira. Como foi referido, ao construto de barreira da carreira tem cabido um

lugar de complementaridade, nas diferentes teorias em que foi integrado, enquanto

vari6vel importante d compreensdo dos compromissos e das exig€ncias que se colocam

nas escolhas e nos ajustamentos da carreira. 56o exemplo as teorias s6cio-psicol6gicas

(Astin, 1984; Gottfredson, l98l), as das diferengas individuais (Betz e Fitzgerald,1987;

Farmer, 1985; Fassinger. 19S5) e as s6cio-cognitivas (Hackett eBetz,l98l; Lent et al.,

1994). No entanto, a verificagio empirica do papel das barreiras da carreira nesses
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modelos 6 recente, consequ€ncia da evolugio na conceptualizagdo e na avaliagEo do

construto. Outra caracteristica deste tipo de estudos 6 que s6o quase exclusivos da teoria

s6cio-cognitiva da carreir4 o que decorre de as afinidades conceptuais e do construto de

barreiras permitir testar, na teoria s6cio-cognitiva o papel das variiiveis do contexto nas

escolhas da carreira. As excepg6es a esta tend6ncia foram os estudos de McWhirter e

colaboradores (1993; 1998) em que o construto de barreiras da carreira serviu para

testar o modelo de Farmer. No primeiro, Mcwhirter e colaboradores (1993, citado de

Fitzgerald et al., 1995, p. 91) obtiveram resultados em que a percepgdo de barreiras n6o

se revelava preditora da motivagdo e realizagio na careir4 no entanto, tal como

previsto, evidenciava uma relagdo negativa com o apoio dado pelo professores e com as

atitudes liberais face aos pap6is relativos ao g6nero. No segundo, McWhirter e o seu

gupo de investigadores (1998, p. 168), num estudo com universit6rios M6xico-

Americanos, obtiveram resultados pr6ximos do proposto pelo modelo te6rico. A

percepgSo de barreiras enquanto varidvel do contexto tinha uma relagio negativa com as

variriveis apoio dos professores, estatuto s6cio-econ6mico e aptid6es da dimensSo

patrimilnio individual,e com as variilveis auto-estima acad6mica, independOncia, planos

e expectativas da dimensdo coracteristicas pessoais. Posteriormente, com uma

populagSo de adolescentes, Paa e McWhirter (2000, p. 40) obtiveram resultados

consonantes com a proposta de Farmer (1985), segundo a qual, as caracteristicas

pessoais tinham maior influencia na motivagSo para a carreira do que as varidveis do

contexto e do patrimdnio individual.

No quadro da teoria s6cio-cognitiva da carreira, as investigagdes revistas utilizam

modelos de equagio estrutural. para confirmar as relagdes de causalidade propostas pelo

modelo quanto ao papel das baneiras nas escolhas da careira, moderando a relagSo dos

interesses com os objectivos e destes com as acaOes para os implementar. Algumas das

propostas de Lent e colaboradores (1994) foram validadas empiricamente,

nomeadamente a de a percepgEo de barreiras se relacionar fortemente com o prestigio

das escolhas da carreira (menor percepgSo de barreiras relacionava-se com a escolha de

profiss6es mais prestigiantes) em adolescentes americanas de origem mexicana (Flores

e O'Brien, 2002, p.22), e moderar a relagio dos interesses com as escolha da carreira de

universitiirios americanos (Lent et al.. 2001, p. a81). No entanto, ndo foi verificada a

hip6tese de a percepgdo de barreiras influenciar directamente as escolhas da carreira. Os

resultados de dois estudos com universitiirios americanos (Lent et a1..2001, p. 481; Lent
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et al., 2003b, p.461-a6\ e de um com jovens italianos frequentando o ensino

secundririo (Lent, Brown, Nota e Soresi, 2003a, p. 114), confirmam apenas a proposta

de Bandura(1999, p. 182) de essa influ6ncia ser moderada pelas expectativas de auto-

efic6cia. Face a estes resultados, Lent et al. (2003b, p. 463) consideram a possibilidade

de a percepgSo de barreiras influenciar as escolhas de dois modos: 1) reduzindo os

niveis de auto-efic6cia que levam ao desenvolvimento de determinadas ilreas de

interesse e consequente formulagio de objectivos ou 2) desmobilizando os individuos

da formulagEo de objectivos de acordo com os seus interesses. Estas conclusOes, al6m

de explicarem o lugar da percepgio de barreiras nas escolhas de carreira, tamb6m

confirmam o papel moderador da auto-efic6cia no processo de percepg6o de barreiras.

Sendo esta uma iirea de estudos muito recente, com resultados nem sempre

consonantes com a teoria s6cio-cognitiva da carreir4 s6o diversas as propostas de

investigag6o que se abrem. Uma delas passa por repetir os estudos com populagdes

diversificadas, em termos culturais (e.g., etnia, estafuto s6cio-econ6mico, nivel de

formagSo, etc.) e momentos da carreira em que se encontram. Deste modo ser6 possivel

conseguir conclus6es mais est6veis e que atendam ds especificidades dos grupos

investigados e d adequabilidade do modelo em diferentes contextos culturais (Flores e

O'Brien, 2002,p.25; Lent et a1.,2000, p.45;2001,p.481-482;2003b,p.462-464). Por

exemplo, Tang e colaboradores (1999, p. 151) verificzram, numa populag6o de

universitdrios americanos de descendOncia asi6tica, que o envolvimento familiar e os

processos de aculturagdo eram melhores preditores das escolhas da carreira que as

variiiveis s6cio-cognitivas. Uma segunda 6rea de estudos relaciona-se com a influ0ncia

da percepgEo de barreiras nas escolhas da carreira, em diferentes momentos do processo

de escolha. Por exemplo. ao comparar a influEncia da percepgdo de barreira nas

escolhas. antes e depois de estas se terem concretizado, ser6: possivel analisar se a

influencia da percepgSo de barreiras nas escolhas da carreira depende desse momento

(Lent et a1..2001, p. a81).
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2.2. APRATICA

2.2.1. A Avaliagdo da Percepqdo de Barreiras da Carreira

Acompanhando os desenvolvimentos te6ricos e da investigagio sobre percepgdo

de barreiras, a avaliagSo deste construto tem uma primeira fase, at6 o inicio da d6cada

de 90, marcada pelo recurso a metodologias qualitativas ou a instrumentos nio

especificos. Correspondia a um momento em que n6o havia teoizaqdo nem investigagdo

especifica das barreiras da carreira. Numa segunda fase, na d6cada de 90, surgem os

primeiros instrumentos estandardizados, nomeadamente o Career Barriers Inventory

(CBI; Swanson et al. 1991b, 1996), o Perception of Barriers Scale (POB; McWhirter,

Hackett e Bandalos, 1998) e o Perception of Educacional Barriers (PEB; McWhirter,

Rasheed, e Crothers, 2000). Eram medidas gen6ricas das barreiras da carreira, 9ue

permitiram operacionalizar o construto, testar hip6teses relativas d.s variiiveis que

influenciam a percepgio de barreiras e abrir novas perspectivas de avaliagio e

intervengdo neste 6mbito. Numa terceira fase, a avaliagdo das barreiras da carreira tem

evoluido para instrumentos de medida mais especificos (Lent et al., 2000, p. 39-40),

pela forte influ€ncia da abordagem s6cio-cognitiva.

A fim de dar uma vis6o abrangente sobre a avaliagSo da percepg6o de barreiras,

apresentam-se as formas de avaliagEo em dois grandes grupos, um respeitante i
avaliagdo qualitativa e o outro relativo i avaliagEo quantitativa, onde se incluem

instrumentos especificos e n6o especificos de avaliagEo. Nesta secaSo do capitulo, a

avaliagSo apresenta-se separada da intervengio para melhor destacar algumas das

t6cnicas apresentadas. No entanto, consideramos que a ajuda psicol6gica em geral e da

carreira em particular 6 um processo dinimico, em que a avaliagdo e a interveng6o

surgem em sequdncia, resultante da evolug6o do processo de ajuda.

Avaliagdo qualitativa da percepgdo de barreiras da carreira. O recurso d

avaliagdo qualitativa da percepgio de barreiras tem acontecido quer na investigagdo

quer na intervengEo. Neste caso, inserida na entrevista de aconselhamento da carreira,

permite abordar, de forma integrada, a multiplicidade de barreiras da carreira e a

complexidade de processos que envolve. Por exemplo, algumas bareiras internas ao

individuo podem-se avaliar ao longo da entrevista. enquanto se abordam os diferentes

aspectos do funcionamento individual. A medida que se obtdm informagEo sobre as
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dimens6es psicol6gicas, colocam-se quest6es em que se avalia se s6o barreiras da

carreira, qual a magnitude e o grau de confiangapara lidar com as mesmas. Este tipo de

abordagem permite situar as barreiras no quadro alargado das significagoes que o

individuo atribui d carreira. Por exemplo, podem-se ter em conta as motivagdes, as

necessidades, os objectivos e as capacidades inerentes ir fase da carreira em que o

individuo vivencia as barreiras.

Apesar de a generalidade de t6cnicas mais frequentes na entrevista de

aconselhamento em geral (umas mais centradas em aspectos cognitivos e interpessoais,

como s6o a elaboragSo de listagens de pensamento, disputa de crengas irracionais,

registos autobiogriificos, outras com um cariz mais experiencial, como a utilizagdo de

fantasia, jogos em areia e imagdtica) serem passiveis de utilizag5o, destacam-se algumas

pelo seu car6cter menos habitual:

o Q completamento de frases 6 utilizado no modelo avaliativo de Forrest e Brooks

(1993, citado por Subich,1996, p. 285), que permite recolher o mais variado tipo de

informagSo, nomeadamente sobre a percepgSo de barreiras na carreira. Por exemplo,

para obter informagSo sobre a percepgSo do papel sexual e barreiras a ele

associadas, podem-se colocar frases para completar, do tipo "Sendo uma mulher, 6-

o "Sort Cards" podem ser utilizadas com diferentes objectivos avaliativos e

interventivos. Em termos gen6ricos, apresentam-se conjuntos de cartas referentes a

profiss6es ou outros aspectos, de acordo com os objectivos da tarefa de

aconselhamento, em que o individuo as deve seleccionar de acordo com algo que lhe

6 pedido (Goldman, 1992, p.616). Na avaliagdo da percepgEo de barreiras, as cartas

podem representar determinado tipo de barreiras, o individuo organiza-as em

grupos, o que pode dar informagdo sobre a frequ6ncia e magnitude esperadas face d

baneira. bem como sobre a capacidade para lidar com a mesma (McWhirter et al.,

1998, p. 463);

o Personal Career Development Chart (PCDC) 6 um instrumento de avaliagdo

desenvolvido por worell e Romer (1992, citado por subich, 1996, p. 284) e

integrado num processo global de avaliagdo/intervengdo. Pretende-se uma avaliagdo

das barreiras externas associadas ao gdnero e comportamentos sexualmente

tipificados, bem como o desenvolvimento de estrategias de confronto com as

mesmas:
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o Lista decisional 6 uma adaptagSo da t6cnica, com o mesmo nome, de Janis e Mann

(1977, citado de Brown e Lent, 1996,p.36I), ir temdtica das barreiras da carreira.

Pede-se ao indivfduo que identifique alternativas da careira, depois deve avaliar as

consequ6ncias positivas e negativas dessas alternativas. A an6lise das consequCncias

negativas associadas d concretizagEo de determinado objectivo remete para as

barreiras a esse objectivo.

Na investigagAo sobre percepgdo de barreiras da carreir4 a avaliagEo qualitativa

tem-se feito pelo recurso a entrevistas semi-estruturadas. Nestas, os participantes s6o

questionados sobre a percepgio de barreiras e/ou sobre barreiras da carreira

experienciadas (Lent et al., 2001;Lvzzo, I995a;1995b; 1996a; Robbins et. al. 2003). A

metodologia 6 ilustrada com o exemplo das investigag6es de Ltvzo. Numa entrevista

semi-estruturada de 15 a 20 minutos, pedia-se is pessoas que fizessem uma sintese do

seu desenvolvimento de carreira, explorando-se, entretanto, as atitudes face i carreira

(maturidade vocacional) e a percepgio das barreiras, neste caso, a partir das questdes:

"que barreiras teve de ultrapassar para conseguir chegar onde estii no seu

desenvolvimento da carreira?" e "que barreiras pensa terii de ultrapassar para atingir

plenamente Ers suns aspiragOes da carreira?". Este tipo de metodologia tem a vantagem

de dar completa liberdade na indicagio do tipo de barreiras sem os condicionalismos

das listas que os invent6rios imp6em. No entanto, n6o permite que o individuo

considere um universo alargado de barreiras (Luzzo e Hutcheson, 1996, p. I27).

Avaliagdo quontitativa da percepqdo de barreiras da carueira: Instrumentos ndo

especificos de avaliaqdo. A avaliagio quantitativa das barreiras da carreira caracterizou-

se por uma primeira fase de utilizagSo de instrumentos n6o especificos, resultante das

lacunas conceptuais e metodol6gicas na definigSo do que eram barreiras da carreira,

qual o seu universo e como medi-las. Nesta fase os investigadores recorriam a

instrumentos que avaliavam: l) variilveis internas e extemas ao individuo, que poderiam

ser consideradas barreiras da carreira; 2) a percepgEo de barreiras em conjunto com

outras dimensdes psicol6 gicas.

A primeira estrat6gia 6 exemplificada na proposta de McAuliffe (1991, p. 25)

em que os construtos de auto-efic6cia na carreira. crengas face ir carreira e instabilidade

dos objectivos da carreira. eram considerados barreiras da carreira internas ao individuo
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por serem vistos como determinantes da indecisEo vocacional. A medida de cada uma

destas barreiras seria feita pelo Career Self-Eficacy Scole (CDMSES; Taylor e Betz,

1983), pelo Career Beliefs Inventory (CBI; Krumboltz,1992) e pelo Goal Instability

Scale (GIS; Robbins e Patton, 1985), respectivamente.

O CDMSES de Taylor e Betz (1983, p. 66) foi construido a partir dos cinco tipos

de compet6ncias de tomada de decisEo do modelo de maturidade na carreira de Crites

(1974). Para cada tipo estabeleceram 10 itens comportamentais, num total de 50,

devendo os individuos indicar a sua confianga na capacidade de realizar cada uma das

tarefas com sucesso. E um instrumento que dil muitas indicagOes para interveng6o, ndo

s6 porque os itens est6o muito bem operacionalizados mas tamb6m porque surgem

hierarquizados por graus de dificuldade, o que facilita interveng6es do tipo

"dessensibilizagdo sistemiitica". A escala revela bons indicadores ao nivel da

consistOncia intema e correlagSo inter-escalas (Taylor e Betz 1983, p. 79). A aniilise

factorial revela um factor geral com caracteristicas muito pr6ximas do factor "falta de

estrutura e confianga" do Career Decision Scale (Osipow, et al., t976). Este facto

associa-se a evid0ncias empiricas da relagSo entre auto-efic6cia e indecisSo.

O CBI (Krumboltz, 1992) avalia um conjunto de crengas face ir carreira, que

pode dificultar o processo de tomada de decisdo na carreira. E composto por 96 itens,

nos quais os individuos devem indicar, numa escala de cinco pontos, o grau de

acordo/desacordo com o item. Os itens est6o agrupados em25 escalas. Wall (1994, p.

125) refere que uma das virfudes deste instrumento reside no facto de fornecer bons

indicadores para explorar na entrevista com o individuo. Ainda para o mesmo autor, o

CBI apresenta indices de precisio pouco elevados e, em termos de validade, ndo est6

bem estabelecido em que medida os resultados est6o relacionados com a progressSo na

carreira. Segundo McAuliffe (1991, p. 86), o CDMSES e o CBI completam-se muito

bem, na medida em que o primeiro estii muito centrado na avaliagEo de comportamentos

observiiveis, enquanto o CBI procura avaliar crengas que assumem um cariicter mais

interno.

O GIS (Robbins e Patton. 1985) fundamenta-se numa concepgio psicodindmica

de que o individuo. a partir de uma adequada autonomizagEo face as figuras parentais, 6

capaz de interiorizar um sistema pr6prio de objectivos, o que. por sua vez,lhe permite

avaliar-se realisticamente. estabelecer objectivos e ter a ambigdo de os implementar.
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Deste modo consegue maior autonomizagSo e, consequentemente, maior auto-estima e

iniciativa o que facilitar6 a tomada de decisio na carreira McAuliffe (1991, p. 88).

Esta estratdgia avaliativa tamb6m est6 patente na proposta de McWhirter e

colaboradores (1998, p.465-471) para a avaliagio da percepgio de barreiras da carreira

em mulheres. O crit6rio para selecgdo dos instrumentos 6 o de medirem variiiveis que a

literatura refere como habituais barreiras i carreira das mulheres, tais como os seus

valores do trabalho, a saliCncia dos pap6is da carreira, o conflito de pap6is, o ass6dio

sexrnl e o stress profissional. Para a avaliag6o dos valores, enquanto barreiras internas

ao desenvolvimento da carreir4 consideram o Minnesota Importance Questionnaire, de

Rounds, Henly, Dawis e Lofquist (1981), e o Solience Inventory, de Neville e Super

(1986). O primeiro avalia a diferenga enffe os valores do individuo face ao trabalho e os

valores que uma dada profiss6o permite satisfazer. E um instrumento com um indice de

consistpncia intema entre .77 e .81, e coeficiente de precisEo teste-reteste entre .70 e .95

(Walsh e Betz, 1995, citado por McWhirter et al., 1998, p. 468). O segundo combina a

avaliagao dos valores com a saliOncia atribuida aos pap6is da carreira, de acordo com o

modelo de Super. Um dos aspectos mais relevantes deste instrumento prende-se com o

facto de ter sido desenvolvido e testado internacionalmente no Ambito do projecto Work

Importance Study, coordenado por Donald Super (tvtcWhirter, 1998, p. 469). Este

projecto tinha por objectivo "investigar a import6ncia relativa do trabalho em

comparagdo com outras actividades de jovens e adultos (estudo, servigos d comunidade,

casa e familia tempos liwes) e os valores que lhes est6o ligados" (Ferreira Marques,

1997, p. l0). No nosso pais foi desenvolvida uma versio portuguesa da Escala de

Valores utilizada no Work lmportance Study (Ferreira Marques 1980/82). A mais

recente versao portuguesa da Escala de Valores 6 constituida por 18 escalas de valores,

de 5 itens cada, num total de 90 itens. Os resultados dos estudos na populagdo

portuguesa (ovens do 9o, l2oanos de escolaridade e adultos) apresentam indicadores

psicometricos que apontam para a possibilidade de utilizagEo do instrumento na pr6tica

da orientag6o escolar e profissional. Esses indicadores traduzem-se em adequados

indices de precisio dcs resultados das escalas, bem como adequados indices de validade

de conteridos e de construgdo (Feneira Marques, 1980/82, p. 144'145; Ferreira

Marques, 1995, p. 187: Ferreira Marques, Alves. Duarte e Afonso, 1985. p.449-452)'

Este instrumento 6 contemplado no estudo principal da presente investigagEo,
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permitindo uma an6lise mais precisa do significado das barreiras da carreira na

populagio estudada.

Paraa avaliagio do conflito entre as exig6ncias familiares e profissionais e dos

apoios familiares que facilitam o sucesso profissional da mulher, McWhirter e

colaboradores (1998, p. a67) destacam a Family Environment Scale do inventdrio Moos

Environmental Scales (WES), de Walsh e Betz (1995). Esta escala apresenta bons

indicadores psicom6tricos que possibilitam alguma seguranga quanto aos resultados

obtidos (McWhiner, 1998, p.467-469). Tamb6m 6 indicada o Job Time Demand Scale,

de Johnson (1982), onde o conflito entre o papel familiar e o de trabalhador 6 avaliado

por 13 itens organizados em tr0s categorias, que s6o a Irregularidade do Horiirio de

Trabalho, Conflitos com o Horiirio de Trabalho e Exig€ncias Pouco Habituais no

Trabalho. A generalidade dos indicadores psicom6tricos da escala 6 adequada, excepto

os que se prendem com a validade discriminante, apontando para a possibilidade de

avaliar outros aspectos al6m das exigOncias dos horiirios de trabalho (McWhirter, 1998,

p. a7$.

Na avaliagdo de aspectos relativos a assddio sexual em contexto profissional,

propdem-se tr6s questionifuios: o Sexzal Experiences Questionnaire 2, de Fitzgerald e

colaboradores (1988), o Radecki Jennings Sexual Dominance Scale, de Radecki e

Jennings (1980), e o Padgitt Sexual Harassment Scale, de Adams, Kottke e Padgitt

(1983). Para McWhiner (1998,p.467), a utilizagSo destas provas dever6 ser cautelosa

quanto d interpretagdo dos resultados, pois necessitam de mais estudos sobre as suas

qualidades psicom6tricas.

Finalmente, McWhirter e colaboradores (1998, p. a7$ consideram importante a

avaliagdo das fontes de stress enquanto barreiras da carreira. Nesse sentido, referem o

Occupational Stress Inventory. de Osipow e Spokane (1987), que procura avaliar as

fontes de stress. sistemas de suporte e potencialidades do individuo para lidar com o

stress profissional, a partir de 140 itens. O invent6rio apresenta resultados quanto d sua

validade e precisdo inconsistentes, pelo que se recomenda uma utilizag6o cautelosa.

A aplicagio do crit6rio de McWhirter para seleccionar instrumentos n6o

especificos d avaliagSo da percepg6o de barreiras, leva-nos a considerar o Perceived

Occupational Opportunit.v Scale - Form B (POOS) e o Perceived Occupational

Discrimination Scale - Form B (PODS), de Chung e Harmon (1999) por serem

instrumentos que. utilizados em conjunto. permitem indicadores da percepgdo da
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discriminag€io profissional de Afro-Americanos, e porque s6o passiveis de aplicaqdo a

adolescentes frequentando o ensino secund6rio. O POOS avalia a percepgEo de

oportunidades no acesso d actividade profissional e no desenvolvimento na mesma (e.g.

empr€go, promogOes, desenvolvimento e relag6es interpessoais). E constitufda por 16

itens (e.g. "Os negros s6o respeitados e apoiados pelos seus supervisores", "Os lideres

deste pais procuram sinceramente acabar com a discriminagSo dos negros nos locais de

trabalho") respondidos numa escala de cinco pontos de muito em desacordo a concordo

muito. No PODS os avaliados devem indicar, numa escala de quatro pontos ("n6o",

"pouco", "algum" e "muito"), o grau de acessibilidade de 26 profissdes i populagSo

negra. Estas foram escolhidas de acordo com a percentagem de representatividade dos

negros ruN mesmas, tendo-se estabelecido cinco niveis (0 a 5Yo, 6 a llYo, ll a l5o/o, 16

a20,e mais de 2l%).

A utilizagEo destas escalas permite conjugar a avaliagEo da representagSo

gendrica das oportunidades no mercado de trabalho com a percepgdo de discriminagdo

em profissdes especificas, tradicionais ou n6o da populagSo negra, isto 6, espera-se que

i percepgio de menos oportunidades corresponda a percepgdo de maior discriminagSo.

Os estudos as qualidades m6tricas destas escalas evidenciaram-nas unidimensionais,

com bons indices de consistdncia interna (coeficientes alfa acima de .87 POOS e de .94

no PODS, e correlag6es item-total acima de .40 no POOS e .49 no PODS), de teste-

reteste (.75 no POOS e .74 no PODS) e de validade nos diferentes estudos de

construgSo da prova (Chung e Harmon, 1999,p.56-60).

Mais recentemente, Heppner (199S) desenvolveu o Coreer Transitions Inventory

(CTI) que se pode considerar uma medida n6o especifica de barreiras da carreira pois

avalia variilveis internas ao individuo consideradas recursos ou barreiras i transigdo da

careira. Desenvolvido por Heppner (1998, p. 137-138), estii organizado em seis escalas

de 12 itens cada. Cada uma operacionaliza os seguintes construtos: a) auto-eficricia; b)

Eu versus foco na relagSo; c) motivagdo; d) crengas racionais; e) assumir riscos e f)

controlo. Fizeram-se v6.rios estudos de validagEo do CTI (Heppner, 1998; Heppner,

Fuller e Multon, 1999; Heppner, Multon e Johnston, 1994) com adultos vivendo

mudangas da carreira- resultantes de alteragdes das tarefas realizadas, mudanga do local

de trabalho e mudanga de profissio. Os resultados permitiram chegar a cinco factores

relativamente independentes entre si. com coeficientes de precisio (alfa de Cronbach)
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entre .66 e .87, sendo de .85 para a escala total. Os resultados ainda apontaram para boa

consistCncia interna do instrumento, bem como bons indices de precisEo teste-reteste.

Na segunda estrat6gia de utilizagdo de instrumentos n6o especfficos da avaliagdo

da percepgio de barreiras mas que a contemplavam como dimensEo a avaliar,

destacaram-se o Career Decision Scale (CDS) , de Osipow, Carney e Barak (1976), e o

My Vocational Situation (MVS) de Holland, Daiger e Power (1980).

O CDS surge na sequ€ncia de estudos que procuram esclarecer aorganizagdo do

construto de indecisdo na carreira (Osipow et al., 1976, p. 23q. t um instrumento

constituido por duas partes, uma avaliando o grau de certeza face i escolha, e a outra

avaliando os determinantes da indecisSo (Dosnon, 1996, p. 166). A percepgdo de

barreiras face d escolha seleccionada 6 avaliada por quatro itens. Os estudos realizados

pelos autores permitiram definir uma estrutura de quatro factores, a qual n6o tem sido

replicada em trabalhos posteriores, pelo que Osipow et al. (1980, citados por Chartrand

e Camp, 1991, p. 206), apontam para a utilizagdo da escala como medida

unidimensional da indecisdo na carreira. Tamb6m em Portugal, Tom6s Silva (1997, p.

206), adaptando o CDS a jovens do ensino secundario, encontrou uma estrutura

ligeiramente diferente da verificada por Osipow e colaboradores (1976). Neste estudo, o

factor 4 apresenta tr6s itens sobre percepgSo de barreiras na carreira, pelo que 6 aquele

onde o construto tem maior peso. Possivelmente, a controv6rsia acerca da estrutura

factorial do CDS e a forma como os itens estSo redigidos t6m contribuido para a sua

pouca utilizagdo em estudos sobre barreiras na carreira. McWhirter (1997b) n6o o refere

na sua revis6o de literatura, no entanto, Slaney (1980) utilizou-o neste tipo de estudos.

O My Vocational Situation procura avaliar em que medida varidveis como, a

Identidade Vocacional, Informag6o Profissional e Barreiras, podem influenciar a

capacidade do indivfduo para lidar com as decisOes da carreira (Holland et al., 1980, p.

l). E um questioniirio breve, com escalas referentes a cada uma das vari6veis referidas,

sendo a de barreiras constituida por quatro itens que avaliam obst6culos externos face a

escolhas da carreira. A prova apresenta. na generalidade, problemas quanto ir validade

de construgio. Por sua vez. a escala de barreiras tem um coeficiente de precisdo baixo,

devendo-se considerar mais como lista de verificagEo de comportamentos (Holland et

al. 1980. p. 3). Apesar das limitaqdes da escala. tem sido utilizada na investigagdo sobre

percepgdo de barreiras da carreira (Heppner, Cook, Stroizer e Heppner, l99l; Lucas e
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Epperson, 1990). Em Portugal fizeram-se trabalhos de adaptagEo com alunos do ensino

secundiirio (Silva L997). Esta investigag6o revelou uma estrutura de quatro factores que

nio corresponde aos teoricamente esperados. Os indices de precisio da escala de

Barreiras tamb6m se revelaram baixos, o que, segundo Silva (1997,p.217), se deveu ao

facto de os quatro itens da escala se distribuirem por tr6s factores. Por sua vez, Lima

(1998, p.267-290), na adaptagio portuguesa a alunos universitiirios, voltou a verificar

baixos coeficientes de precisEo (Kuder-Richardson 20) na escala de Obsticulos, .36.

Encontrou ainda uma estrutura de dois factores, em que ao primeiro colTespondiam as

escalas de Identidade Vocacional e InformagSo sobre as Profiss6es, e um segundo factor

a que correspondia a escala de Obst6culos.

Avaliaqdo quantitativa da percepqdo de barreiras da carueira: Instrumentos

espec{ficos de avaliaqdo. Consideram-se nesta categoria os instrumentos cujo tnico

objectivo 6 o de avaliarem barreiras da careira. O aparecimento deste tipo de

instrumentos resultou da importdncia que o construto comegou a ter nos estudos da

carreira. exigindo a sua operacionalizagdo de modo a conseguir-se maior objectividade

dos resultados, que permitisse a comparabilidade e generalizagio dos mesmos.

A primeiras medida estandardizada da percepgio de barreiras, com alguma

solidez conceptual e metodol6gica, foi o Perceived Occupational Boal Bloclcage (PGB)

de Howel, Frese e Sollie (1984). No entanto foi nos anos 90 que surgiram as medidas

mais sofisticadas deste construto e, por isso, as que t6m merecido maior atenqao da

teoria, da investigagdo e da pr6tica neste Ambito. Est6o nestas condig6es o Career

Barriers Inventory (CBI; Swanson et al., 1996), dirigido a universit6rios e adultos, o

Perception of Educational Barriers (PEB; McWhirter, Rasheed, & Crothers, 2000) e o

Perception of Baruiers Scale (POB; McWhirter et al., 1997). Mais recentemente,

Cardoso e Ferreira Marques (Cardoso, 1999; Cardoso e Ferreira Marques, 2001)

desenvolveram o Inventdrio de Percepqdo de barreiras da Carreira (IPBC), dirigido a

adolescentes frequentando o ensino secund6rio.

Perceived Occupational Goal Blockage

O PGB foi construido para responder ds grandes limitag6es conceptuais e

metodol6gicas das primeiras formas de avaliagio das barreiras da carreira. D.irigido a

adolescentes e adultos. neste invent6rio coloca-se a questSo, "Que impacto ter6o cada
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uma das seguintes condig6es em evitar que consiga o emprego desejado?", que deverii

ser respondida numa escala de quatro pontos (l - "Nenhum" a 4 - "Muito"), para 10

itens: l) N6o ter dinheiro; 2) A escola que frequento; 3) Os pais n6o se interessarem; 4)

A minha raga; 5) N6o me querer deslocar; 6) Este tipo de empregos escassear; 7) Poucas

oportunidades de emprego na regido em que vivo; 8) NEo haver escolas t6cnicas ou

universidades na regiSo em que vivo; 9) Desconhecer as oportunidades existentes; 10)

Niio ser suficientemente inteligente (Howell et al., 1984, p. 328).

O inventririo evidenciou niveis adequados de precisSo e validade, expressos em

coeficientes de consist6ncia interna (O) entre .71 e .89 em diferentes estudos e na

capacidade de evidenciar diferengas significativas entre grupos de participantes em

fungio da raga, gdnero e fase da carreira da carreira (Howell et al., 1984, p. 341).

O Career Barriers Inventory

O CBI surge da necessidade de construir um instrumento psicometricamente

s6lido que permitisse avaliar um universo alargado de barreiras relacionadas com a

carreira e, por conseguinte, facilitasse maior conhecimento dos processos associados ao

construto (Swanson e Tokar, 1991b, p.346 e 357).

A primeira versSo (Swanson e Tokar, 1991b) era constituida por 112 itens, que

foram elaborados considerando a revisSo bibliogr6fica e as primeiras investigagdes

destes autores (Swanson e Tokar, 1991a). Os participantes eram universit6rios, a quem

se pedia que assinalassem, numa escala de sete pontos (l - *Ndo dificultard de modo

nenhum" a7 - "Dificultard completamente"), o grau em que cada barreira dificultaria a

progressio na carreira. Estes itens foram redigidos de modo a reflectirem um conjunto

de barreiras que poderiam surgir em diferentes momentos e contextos, tais como, tomar

decisOes da carreira. entrada no mundo do trabalho ap6s estudos superiores,

desempenho profissional. discriminagSo no trabalho e relagdo familia-trabalho. Os itens

foram depois organizados em 18 escalas a partir dos estudos factoriais realizados. Estas

forneceram bons inciicadores psicomdtricos que traduziam indices de consist6ncia

interna (avaliados a partir do coeficiente de precisSo alfa de Cronbach) de .81, para a

m6dia das escalas, e entre .53 e .94, quando analisadas em separado. Os indices de

intercorrelagdo das escalas variavam entre .11 e .68, sendo a intercorrelagdo media de

.32. O invent6rio tamb6m revelou bons indices de validade convergente e discriminante,



PercepEdo de Barreiras da Carreira: A investigagdo e a prdtica 65

Bastante" a "Discordo Bastante", sobre a eventualidade de ocorr6ncia de cada uma das

barreiras.

Em termos psicomdtricos, cada uma das escalas acima referidas apresentou

coeficientes de precisSo alfa de Cronbach, de .89, .79 e de .74, respectivamente

(McWhirter, 1997b, p. 131). Apesar do coeficiente de precisdo da escala total ser bom

(.84), esta primeira versio apresentou limitagOes, por faltarem itens que abordassem

aspectos como a gravidez, planos de casamento ou outra forma de vida a dois e a

relevdncia do suporte familiar, cuja presenga facilitaria a compreensEo da natureza das

barreiras associadas i familia (McWhirter,1997b, p. 138).

O Perception of Educational Barriers

O PEB 6 um instrumento que avalia barreiras especificas a estudos p6s ensino

secundiirio, desenvolvido a partir do POB (McWhirter,1997a, p. 5). Tal como o POB,

este dirige-se a jovens do ensino secundirio, no entanto, tem a particularidade de

procurar avaliar a percepgSo de barreiras como processo, constituindo-se como

contributo para clarificar dindmicas que lhe est6o subjacentes. Existem 28 itens que s6o

respondidos por trds vezes relativamente a: a) probabilidade de a barreira ocolrer

(quatro alternativas de resposta de Ndo Ocorrerd a Ocorrerd Definitivamente); b)

magnitude da sua ocorrdncia (quatro altemativas de resposta de Ndo Serd Barreira a

Serd uma Grande Barreira) e c) grau de dificuldade em ultrapassar a barreira (quatro

altemativas de resposta de Nada DiJicil a Extremamente Di/icil). A cada uma das

modalidades de resposta corresponde uma sub-escala, cujos resultados podem variar

entre 28 e ll2 pontos.

O invent6rio evidencia bons indices de consistdncia interna, coeficientes de

correlag6o alfa de Cronbach para os resultados da escala total e das subescalas de

ocorrdncia, magnitude e dificuldade da barreira de .96, .89, . 88 e .92, respectivamente.

O coeficiente de correlagao teste-reteste para os resultados da escala total, num intervalo

de 9 semanas. foi de r: .57 (McWhirter et al.. 2000, p.332). Esta medida da percepgdo

de barreiras tambdm revela bons indices de validade concorrente com o Perceived

Occupational Goal Blockoge (Howell et al.. 1984) num estudo de McWhirter e

colaboradores (1997, p. 5). A andlise factorial em componentes principais mostrou

resultados que apontando para uma estrutura unifactorial, revelando que o PEB avalia

um s6 construto, em vez de tres aspectos diferentes da percepgdo de barreiras. Quando
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da aplicagio do invent6rio, observagdes dos participantes revelam que o facto de

responderem por tr0s vezes aos mesmos 28 itens leva-os a sentirem-se confusos e a

considerarem as tr6s dimensOes da percepgSo de barreiras como id6nticas (McWhirter

et. al., 1997,p. l0;2000, p.338).

O Inventdrio de PercepEdo de Barreiras da Carreira

O IPBC inspirou-se no modelo te6rico de Swanson sobre percepgio de barreiras

e na estrutura do CBI-R (Swanson et dl., 1996). Esta proximidade te6rica e

metodol6gica estri especialmente presente nos seguintes aspectos: a) os itens terem sido

organizados em dimensOes de acordo com as escalas estabelecidas para o CBI-R pois

eram suficientemente abrangentes para incluir as dimens6es e itens retirados da revis6o

de literatura; b) dos 90 itens que constituiram o inventiirio, 61 foram adaptados do CBI-

R por terem um contefdo conceptualmente pertinente para a populagdo a estudar; c) os

paticipantes terem que indicar numa escala de sete pontos (1 : "N6o 6 ou n6o ser6 uma

barreira para mim" ate 7 : "Dificultar6 completamente") a sua resposta, tal como no

CBI-R (Cardoso, 1999, p. 81).

No entanto, h6 diferengas que convdm salientar: a) por se considerar que podia

implicar itens importantes para a populagdo estudada, foi adicion ada a dimensSo

"Discriminagio Por Outros Factores" que n6o fora considerada no CBI-R; b)

introduziram-se 29 itens especialmente pila a populag6o estudada, entre os quais se

destacam os referentes i transigEo para estudos ap6s o 12o ano de escolaridade; c)

procurou-se maior objectividade nas instrugdes a dar aos participantes. Tal como no

CBI-R, era pedido que "paro cada afirmaqdo pense se d ou serd uma barreira para si.

Indique o grau em que pensa que dificultard a sua progressdo na carreira. No entanto,

acrescentou-se ainda "AtenEdo, para cada uma das barreiras ndo responda imaginando

situagdes que ndo estd a viver ou que ndo pensa vir a viver" que era seguido de um

exemplo facilitador do esclarecimento. Deste modo procurava-se evitar que os jovens ao

responderem construfssem realidades que n6o as suas.

O inventdrio foi submetido a um estudo piloto com 118 estudantes do 12o ano de

escolaridade para verificar a adequabilidade da redacgio dos itens e instrug6es de

aplicagSo, o que permitiu proceder ir revisdo e organizar a forma utilizada nesta

investigagdo (Cardoso, I 999).
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permitindo ainda obter resultados diferenciados em fungEo do gdnero (Swanson e

Tokar, l99lb, p. 347 -357).

Entretanto surgiu a necessidade de proceder d revisdo do CBI, jri que a prova era

muito extensa, exigindo tempos de aplicagSo longos, e algumas das escalas tinham mais

itens que os considerados necess6rios para medir as respectivas dimensdes do construto.

A primeira versio reduzida, o Career Barriers Inventory - Short (CBI - S), resultou de

nova an6lise dos resultados da amostra de 558 universitiirios, que levou i elaboragdo da

versio original. Neste estudo fizeram-se tr€s alteragOes importantes: l) rejeitaram-se 28

itens e reduziu-se o ntmero de escalas para 16, a partir de an6lise factorial; 2) sete itens

foram colocados em escalas diferentes das iniciais e 3) reformulou-se a redac96o de seis

itens de modo a clarificar o seu conterido. Estas alteragdes foram testadas num conjunto

de estudos posteriores que as confirmaram (Swanson et al., 1996,p.223).

Ap6s estes estudos, realizaram-se novos trabalhos centrados na revisdo da

estrutura e definigSo das escalas do CBI, que originaram a actual vers6o, o CBI - R

(Swanson e Daniels, 1995c, citado por Swanson et al., 1996, p. 225). As alterag6es

consistiram em introduzir 12 novos itens que permitiram aumentar a escala de

Discriminagio Racial e criar duas novas - Restrig6es do Mercado de Trabalho e

Dificuldades de Socializag5o/Redes: eliminaram-se 21 itens, recuperaram-se quatro da

primeira vers6o, clarificou-se o conteirdo da generalidade dos itens, e estes foram

colocados aleatoriamente, em vez de agrupados por escalas, como atd ai fora feito. Estas

modificagdes levaram a que o CBI - R fosse constituido por 70 itens organizados em 13

escalas:

I .Discriminagso sexual

2.Falta de confianga

3.Conflito de Pap6is Mriltiplos

4.Conflito Entre as Exig€ncias de Carreira e os Filhos

5.Discriminag6o Racial

6.Preparagdo lnadequada

T.Desaprovagdo por Outros Significativos

S.Dificuldades de Tomada de Decisdo

9.Insatisfagio com a Carreira

l0.Desencorajado na Escolha de Carreiras N6o Tradicionais

I I .Defici€ncias/Problemas de Saude
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l2.Restri96es do Mercado de Trabalho

I 3.Dificuldades de SocializagSo/Redes

A organizagSo das escalas implicou que, para alguns itens, o crit6rio de conterido

se sobrepusesse ao crit6rio empfrico, o que n6o prejudicou as qualidades psicom6tricas

da prova. Esta apresenta coeficientes de precisEo (alfa de Cronbach) que variam entre

.86, na escala de Discriminagdo Sexual e .64, na escala de Dificuldades de

Socializag6o/Redes. Esta escala e a de Restrig6es do Mercado de Trabalho s6o as novas

escalas, e tamb6m as rinicas com coeficientes de precisSo abaixo de .10.

A intercorrelagSo das escalas 6, na generalidade, elevada, se bem que haja

alguma variabilidade, pois os indices oscilam entre .27 e .80, sendo .60 o valor m6dio.

As intercorrelag6es mais elevadas registam-se entre as escalas de Discriminagio Sexual

e de Discriminag6o Racial, e entre as escalas de Conflito de Pap6is Mriltiplos e Conflito

Entre as Exig6ncias da Carreira e os Filhos (Swanson et al., 1996, p.231).

O CBI 6 um instrumento multidimensional que avalia um vasto universo de

barreiras da carreira. O seu desenvolvimento. pela fundamentagdo te6rica e empirica

associada, representou o mais importante contributo para conhecer o construto de

percepgio de barreiras na caneira.

O Perception ofBarriers Scale

O POB dirige-se a jovens que frequentam o ensino secund6rio (McWhirter et al.,

1997, p. 128-129). Avalia barreiras relativas a discriminagSo sexual e 6tnica no trabalho

e na transigEo e progressdo no ensino superior. Consiste numa escala de 24 itens

organizados em trOs subescalas. A primeira avalia a discriminagdo sexual e 6tnica

esperada no trabalho e e constituida por oito itens (e.g. "No futuro, provavelmente...

serei discriminado(a) devido ao meu gdnero" ou "No futuro, provavelmente... serei

tratado de forma diferente devido ir minha etnia./raga"). A segunda 6 constituida por

nove itens relativos a barreiras que expressam dificuldades em prosseguir estudos ap6s

o ensino secundiirio. A terceira subescala 6 composta por cinco itens que tOm a ver com

barreiras esperadas no curso superior (e.g. "Dificuldades monet6rias", "Atitude negativa

dos familiares"). Os dois riltimos itens tdm a ver com percepgSo de barreiras no geral e

confianga para lidar com essas barreiras no geral. O individuo deve responder numa

escala de zero a cinco pontos. com altemativas de resposta. que v6o de "Concordo
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O IPBC e constituido por nove escalas. Estas foram definidas a partir de an6lise

factorial em componentes principais das respostas a todos os itens, com posterior

rotag6o VARIMAX. Escolheram-se como crit6rios paraaselecaio dos factores: a) valor

pr6prio superior a 1 (crit6rio de Kaiser); b) o scree test de Cattell; c) itens com saturagio

acima de .40 no factor; e d) itens com saturagdes inferiores a .40 no factor, desde que

n6o tivessem safurag6es pr6ximas noutros factores e simultaneamente o seu contetdo

parecer adequado ao factor considerado. As escalas assim obtidas, explicam 53-l%o dos

resultados e apresentam entre si relagdes muito pr6ximas que se traduzem por

intercorrelagoes variando entre .73 e .34, e com um indice mddio de .69. A estreita

relag6o das diferentes componentes da percepgdo de barreiras foi confirmada pela

an6lise factorial em componentes principais, ds escalas do IPBC, que revelou um Factor

Geral de percepgao de barreiras na carreira que explica 61.90/o da varidncia dos

resultados (Cardoso, 1999, p. 103-1 30).

Os indicadores da consist€ncia interna (alfa de Cronbach) das escalas do IPBC

s6o bons, evidenciando coeficientes entre .70 e .93, sendo a mediana de '85' O

coeficiente de .70 surge na escala de Barreiras Mriltiplas o que, possivelmente, se pode

dever ao facto de ser constituida por um conjunto de itens cujos contetdos apresentam

menor proximidade entre si. As diversas escalas apresentam ainda indices satisfat6rios

de validade convergente (i. e., correlagSo item-total) e de validade discriminante (i. e., a

diferenga entre a correlagdo do item com o total da sua escala e do item com o total das

restantes escalas).

Integrado na presente investigagio, o IPBC foi revisto, o que levou a uma nova

vers6o com 75 itens, descrita no quinto capitulo, referente ao estudo de revisdo do

Invent6rio de Percepgio de Barreiras da Carreira.

O terceiro momento na avaliagdo da percepgSo de barreiras 6 marcado pela

construg6o de medidas focadas em tipos especificos de barreirs, o resultou da

confludncia de determinantes te6ricos e pr6ticos. Em termos te6ricos, existe a grande

infludncia que a concepgSo socio-cognitiva da carreira tem actualmente na investigagio

e na pr6tica sobre bareiras da carreira. atravds da sua concepgEo situacional e especifica

da acgdo humana. Assim, considera-se que a avaliagSo da percepgdo de barreiras, tal

como dos construtos s6cio-cognitivos associados, dever6 fazer-se a partir de medidas

constnridas para avaliar dominios particulares de funcionamento por oposigdo ao
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recurso a medidas gen6ricas que incluam itens pouco relevantes para o dominio do

funcionamento a ser analisado (Bandura, 1986, p. 411). Para Lent e colaboradores

(2000, p. 40) esta especificagSo sintetiza-se na seguinte sequ6ncia de questdes a que a

avaliagSo da percepgdo de barreiras deverii responder: que tipos de barreiras, s6o

esperadas ou vividas por que pessoas, em que momento do seu processo de escolha e,

que impacto provocam?

Em termos pr6ticos, outro factor que tem contribuido para o aparecimento de

instrumentos muito especificos prende-se com a expansio dos estudos sobre percepgao

de barreiras a mriltiplas instituig6es interessadas em compreender restrigoes ao

desenvolvimento da carreira vividas pelos seus colaboradores, o que exigiu medidas do

construto sensiveis ds especificidades das populagOes estudadas. E exemplo deste tipo

de avaliag6o , a realizada por Bulger e Mellor (1997, p. 938), para estudar as barreiras d

participagSo de mulheres em actividades sindicais. A metodologia escolhida foi, a partir

de revisSo bibliogr6fica, identificar tipos de barreiras mais comuns irs mulheres em geral

e a este tipo de contexto profissional. Depois seleccionaram um total de 12 itens

avaliando barreiras da comunidade (2 itens), barreiras familiares (4 itens), barueiras

sindicais (3 itens) e barueiras profissionars (3 itens). Aos participantes 6 pedido que

indiquem primeiro se a barreira existe ou ndo (0: ndo,l: sim) e depois, se existir, em

que grau influencia a sua participagdo nas actividades sindicais (0 : ndo inJluencia de

todo a 100: in/luencia muito). Os estudos psicom6tricos do instrumento evidenciaram

uma estrutura factorial correspondendo irs quatro escalas referidas, com fndices de

precisEo (coeficiente alfa de Cronbach) de .75, .73, .Bl e .T2,respectivamente.

Outro exemplo, 6 o de um questiondrio construido por Forster (2001,p. 3l), para

estudar, em docentes do ensino superior, a percepgSo das opornrnidades de

desenvolvimento da carreira, do conflito entre o papel familiar e de trabalhador, e das

iniciativas da universidade para promover a igualdade de oportunidades. O questioniirio

tem cinco partes: l) informagSo demogrdfrca;2) questdes sobre o trabalho e progress6o

na carreira (grau acad6mico, tempo de servigo e detalhes sobre as promogdes); 3)

atitudes relativas d igualdade de oporhrnidades na universidade; 4) assuntos pessoais e

familiares (responsabilidades domdsticas e na educagio dos filhos, conflito entre o papel

familiar e de trabalhador); 5) consequ€ncias da intem:pgio da actividade profissional

quando do nascimento dos filhos. Num total de 35 itens s6 16 avaliam barreiras da

carreira a partir de uma escala de cinco pontos (l - Completo acordo a 5 - Completo
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desacordo). Sete itens respeitantes a problemas na selecaio, na promog6o e na

igualdade de oportunidades, e nove itens relativos a conflito entre o papel familiar e de

trabalhador. N6o sdo dadas informag6es sobre as qualidades psicom6tricas do

question6rio.

2.2.2. A Intervenqdo nas Baneiras da Carreira

A investigagao mostra que pessoas de diferentes idades e em diferentes

contextos tdm consciOncia da exist€ncia de barreiras da carreira (Swanson et al., 1997,

p.4a$. Tamb6m mostra que as barreiras da carreira podem influenciar negativamente o

desenvolvimento da carreira, quando restringem as alternativas ou dificultam os

ajustamentos que o individuo procura neste percurso (Gottfredson, 1981, p. 570;

Hackett e Betz, 1981, p.335; Harmon, 1977,p. 198). Revela ainda que em grupos

minorit6rios as barreiftrs assumem padr6es especificos que contribuem para explicar a

segregagdo profissional dessas populagdes. Estes dados remetem para a import6ncia de

as diferentes modalidades de intervengdo no desenvolvimento da carreira contemplarem

a problemiitica das barreiras ndo s6 na ajuda is escolhas e ajustamentos que se colocam

mas assumindo tambdm um papel social, enquanto promotor de condigdes favoriiveis d

igualdade de oporftrnidades.

As intervengdes focadas na problem6tica das barreiras da carreira podem

perspectivar-se a dois niveis: 1) intervengio primiiria, incidindo na cultura, nas

estruturas, nos processos organizacionais e educacionais que tendem a perpetuar alguns

tipos de barreiras da carreira; 2) intervengio secundriri4 em que o aconselhamento da

carreira ou a implementagdo de programas de desenvolvimento pessoal e da carreira em

empresas ou escolas procuftrm preparar os individuos para o confronto com as barreiras

da carreira.

A intervenqdo primdria. A este nivel, as pr6ticas v6o ao encontro do que

sabemos sobre o processo de percepgdo de barreiras, isto 6, os sistemas de apoio tendem

a minimizar os efeitos negativos do confronto com as barreiras da carreira (Lent et al.,

2000; Lent et al., 2001).

Desde cedo. a abordagem d carreira das mulheres permitiu identificar um

conjunto de determinantes da sua segregagSo no mercado de trabalho e'

simultaneamente, apontou para medidas preventivas da desigualdade no trabalho. Esta

fung6o social da investigagao sobre barreiras da carreira tem contribuido para a
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vitalidade que as abordagens diferenciais t6m actualmente e constitui-se como dos mais

importantes contributos da investigagSo, neste Ambito, paru a pr6tica da psicologia

vocacional.

As estrat6gias de intervengSo apresentam-se de acordo com dois grandes tipos de

contextos a que a psicologia vocacional tem dado grande atengSo: o organizacional e o

educacional.

Em contexto organizacional, a implementag6o de modalidades de intervengao

para lidar com as barreiras da carreira pode integrar-se no que actualmente se considera

a gestdo integrada de recursos humanos. Isto 6, essas priiticas devem enquadrar-se na

politica de gestSo das pessoas, que integrada na estrat6gia organizacional, vdo contribuir

para a satisfag6o dos clientes internos e externos d organizag6o. Deste modo evitam-se

medidas avulso, desenquadradas dos objectivos da organizagEo e que, nalguns casos,

poderEo tomar-se o problema e ndo a solug6o. Por exemplo, desenvolver medidas

pontuais de prevengdo de barreiras relativas d discriminagdo, n6o integradas na politica

global de recursos humanos mas apenas dirigidas aos grupos de risco, pode levar d sua

perversdo, tornando-as factores de discriminagSo. Esta perspectiva abrangente da

intervengdo concretiza-se no que Caeiro (2003, p. 30) considera as cinco vertentes das

politicas de recursos humanos que mais influenciam a'mudanga de valores e de atitudes,

nas pessoas e na cultura das organizag6es: as politicas de recrutamento e selecgdo, de

avaliagdo, de desenvolvimento de compet6ncias, de recompensas e de desenvolvimento

da carreira.

Nesta l6gica, e ao mesmo tempo fiel i sua perspectiva motivacional das barreiras

da carreira, London (1998, p. 89-100) propde um conjunto de medidas ndo especificas

das barreiras da carreira, que tocam as v6rias vertentes das polfticas de recursos

humanos referidas, procurando influenciar positivamente os niveis d,e resiliAncia, de

insight e de identidade da carreira e, consequentemente, a capacidade dos indivfduos

de lidar com as barreiras da carreira. Para promover a resili€ncia da carreira, London

(1998. p.92) considera importante reconhecer o sucesso dos desempenhos, estimular a

assungdo de riscos, a inovagSo e a ndo valorizagio das consequ6ncias negativas dos

insucessos. Destaca ainda, cultivar a coesio de grupo atravds do trabalho em equipa,

implicando a colaboragdo entre todos. A estimulagEo do insight da carreira far-se-it

apoiando os colaboradores na definigSo de objectivos, disponibilizando informagdo de

carreira e dando feedback sobre os desempenhos. Assim, o planeamento e o
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conhecimento de si e do contexto ser6o conseguidos. Finalmente, a identidade da

carreira pode promover-se atrav6s do maior envolvimento no trabalho, quando se

prop6em novos desafios, responsabilidades e oportunidades de desenvolvimento pessoal

e profissional (London, 1998, p. 92).

Atendendo a propostas ile intervengdo, em contexto organizacional, especificas

ds barreiras da carreira, temos que a discriminagio sexual e 6tnica, e o conflito entre o

papel familiar e o de trabalhador, sdo as barreiras a que se tem dedicado maiores

esforgos de investigagSo e intervengdo. O facto deve-se ir consciCncia de que este tipo

de barreiras pode levar ao subaproveitamento de colaboradores talentosos, com

consequ$ncias na competitividade das organizag6es. Assim, t6m-se feito propostas de

interveng6o nas estruturas e nos processos das organizagOes, que apresentamos

organizadas em cada uma das cinco iireas em que se expressam as politicas de recursos

humanos.

No recrutamento e selecqdo, as medidas visam a paridade no acesso das

mulheres e de minorias a lugares especialmente importantes na organizagdo, pela

redugSo das prriticas discriminat6rias (Jackson, 2001, p. 33; Russell, 1994, p. 297).

Assim. alertam-se os respons6veis pelo recrutamento, para cuidarem a redacaio das

descrig6es de profiss6es ou de anfncios de candidatura a emprego, no sentido de ndo

difundirem mensagens sexistas e racistas subtis (Downey e Lahey, 1988, p. 244). Jino

processo de selecgio, 6 importante os avaliadores terem consciEncia dos seus

estere6tipos e dos estere6tipos que a redacgdo dos itens e a estandardizagio dos

resultados dos instrumentos de avaliagio psicol6gica podem veicular, de modo a n6o

desfavorecerem mulheres e minorias 6tnicas, nas quest6es que colocam e nas avaliagSes

que fazem (Downey e Lahey, 1988, p. 246;Fitzgerald e Betz,1992, p. 108-113; Forster,

2001, p. 28).

Na avaliaqdo do desempenho, 6 importante introduzir como crit6rio a

capacidade dos gestores em atenderem is necessidades das minorias e, desta forma,

estimularem acgdes concretas nesse sentido. E ainda importante que os crit6rios de

avaliagdo do desempenho contemplem ponderag6es para falhas relativas irs dificuldades

em conciliar o papel familiar e o de trabalhador (Forster, 2001, p. 30). Tamb6m se

fazem propostas para as organizag6es terem iniciativas que sensibilizem os avaliadores

para os seus estere6tipos de papel sexual. especialmente na avaliagSo de compet6ncias

de lideranga das mulheres (Jackson, 2001, p. 34).
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Quanto ao desenvolvimento de compeftncias, aponta-se o papel da gestao de

recursos humanos para tornar as organizagdes contextos de aprendizagens continuas,

permitindo-lhes adaptarem-se ds crescentes exig6ncias de mudanga e competitividade

(Hall e Mirvis, 1995, p. 125-126; Law, 2000, p. 243-244). Desta forma, os

colaboradores sentem que a organizagdo precisa deles e est6 interessada na sua

preparagSo para confrontar os desafios que se perspectivam. A rotatividade de tarefas 6

uma iniciativa a ter em conta para ampliar as competdncias e a visibilidade de mulheres

em actividades menos tradicionais (Jackson, 2001, p. 33; Russell, 1994, p. 290).

Tambem se prop6e a sensibilizagdo d import6ncia da diversidade de colaboradores para

a organizagdo (Jackson, 2001, p. 34), a'preparagSo das mulheres e minorias para os

lugares de decisSo, o desenvolvimento de competOncias de assertividade que permitam

mais auto-confianga e a afirmagdo do seu estilo de lideranga (Ackah e Heaton, 2003,

p. 140; Russell, 1994, p. 300-301).

Na atribuigdo de recompensas e no reconhecimento do trabalho, expressam-se

muitas vezes prriticas discriminat6rias a que uma gestSo integrada dos recursos humanos

dever6 atender. A este nivel, a desigualdade na remuneragEo e nas promogdes sdo as

barreiras mais comuns aos grupos minoritiirios. A mudanga destas priiticas

discriminat6rias resulta das propostas feitas para as restantes 6reas de intervengao da

gestfio de recursos humanos, bem como de medidas legislativas para a igualdade de

direitos face ao trabalho. No caso das mulheres, consideram-se ainda as mudangas

organizacionais visando facilitar a conciliagSo do papel familiar com o de trabalhador,

n6o enquanto reforgo da responsabilizagdo das mulheres no papel familiar, mas como

facilitadores do seu envolvimento no papel de trabalhador (Downey e Lahey, 1988, p.

244). A prop6sito, Ferreira (1993) considera que as mulheres muitas vezes preferem

empresas pequenas, praticando remunerag6es mais baixas, pois "podem beneficiar de

certos "arranjos" com as entidades patronais, como seja alguma flexibilidade de hor6rios

ou mesmo a possibilidade de realizar parte das tarefas em casa, tendo em vista a

compatibilizagdo das responsabilidades domdsticas com as profissionais" (p.249).

Na promogio do desenvolvimento da carueira; tamb6m se considera a

generalidade das iniciativas referidas. visando apoiar mulheres e individuos de minorias

dtnicas no confronto com barreiras ao seu desenvolvimento na organizagdo. Outra

estratdgia a referir 6 o recurso a mentores que apoiem a integragdo na organizagdo e o

ajustamento d organizagio, facilitando o estabelecimento de redes informais de
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comunicagao importantes para o conhecimento das oportunidades de desenvolvimento

da careira, promovendo a visibilidade do colaborador, funcionando como modelos de

papel em tarefas pouco tradicionais ao genero ou etnia de pertenga, e ajudando a lidar

com o impacto emocional das barreiras (Ackah e Heaton, 2003, p. 140; Arnold, Cooper

e Robertson, 1998, p. 410; Linehan et al., 2001, p. l2). Sendo uma estratdgia

reconhecida pela pr6tica e investigagSo em contexto organizacional, como importante

ao desenvolvimento da carreira dos colaboradores (Arnold, 2001, p. 37), as mulheres

t€m beneficiado pouco deste apoio, em contextos profissionais pouco tradicionais, o que

Linehan e colaboradores (2001, p.13) consideram dever-se a os homens, maiorit6rios

nestes contextos, preferirem ser modelo de individuos do mesmo g6nero.

A gestio de recursos humanos tamb6m pode contribuir para mudangas

organizacionais que facilitem a conciliagdo do papel familiar com o de trabalhador' As

propostns v6o no sentido de as organizagOes criarem servigos onde as mulheres possam

deixar os filhos, permitirem horiirios de trabalho mais flexiveis ou arealizagdo de parte

do trabalho em casa, recorrendo irs novas tecnologias. Estas mudangas atestam o

reconhecimento da vida familiar na actividade profissional, em que o conflito de pap6is

deixa de ser s6 um problema dos trabalhadores para tamb6m comeqar a ser entendido

como um problema das empresas (Jackson, 2001, p.34; Russell, 1994,p.295).

Em contexto educacional tambdm preconizamos uma vis6o integrada da

interveng6o de desenvolvimento vocacional, fundamentada no reconhecimento da

importincia do sucesso escolar como condigSo basica desse desenvolvimento (Arbona

2000, p.270; Lewis. Savickas e Jones, 1996, p. 95-97; Pinto,2004, p. 189-192)' Esta

perspectiva alargada da intervengdo vocacional situa a orientaqAo escolar e profissional

no projecto educativo da escola e do aluno, levando os servigos de psicologia a serem

"compreendidos como uma proposta verdadeiramente educativa e n6o apenas como

uma proposta administrativa. clinica ou remediativa e dependente" (Taveira 2004' p.

225). Este quadro alargado de actuagSo perspectiva prdticas que v6o de modificagOes

nas caracteristicas e funcionamento dos sistemas educativos, com implicag6es no

desenvolvimento vocacional dos jovens. a intervengdes envolvendo os professores no

processo de desenvolvimento vocacional. atrav6s de estrat6gias infusivas e aditivas de

educagSo para a carreira (Pinto, Taveira e Fernandes, 2003, p. 38). E nesta matriz que

situamos algumas das nossas propostas de intervengio.
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Relativamente a modificag6es nas caracteristicas dos sistemas educativos, o

trabalho de Watts e Ferreira Marques (1978) para a UNESCO 6 importante refer6ncia.

o problema 6 situado na seguinte quest6o: "a cada nivel escolar, como 6 que a

organizagdo tradicional do sistema educativo e os conteridos educacionais ajudam ou

dificultam o acesso dos alunos a niveis subsequentes de ensino e ao mundo do

trabalho?" (Ferreira Marques, 1980, p. 215). A resposta a esta questao inspira as

propostas que se apresentam para maximizar a igualdade de oportunidades nas escolhas

da carreira. Apresentamo-las estruturadas do geral para o especffico quanto ao nrimero

de alunos e tipo de barreiras a que se dirigem.

Ao nivel da organizag6o do sistema educativo 6 importante que: 1) a estrutura

niio exija a realizagdo de escolhas vocacionais precoces, decisivas do seu futuro escolar

e da carreira. A falta de maturidade vocacional para as realizar fragiliza a sua ag6ncia

pessoal, deixando-os mais susceptiveis ds infludncias sociais; 2) se aumente a

mobilidade entre as diferentes vias de estudos de modo a reduzir as consequ6ncias

negativas das reestruturagdes que os jovens fazem dos projectos vocacionais.

Ao nivel dos contefdos curriculares temos medidas mais gen6ricas envolvendo a

mudanga de contefdos educativos, visando promover o sucesso acad6mico e a aquisigdo

de compet6ncias facilitadoras da adaptagdo ao mundo do trabalho. Todas as propostas

feitas por London (1998, p.93-98) para promover a motivagSo da carreira em contexto

organizacional, bem como as de Pinto e colaboradores (2003, p. a6-52) tamb6m aqui

podem ser integradas.

Tamb6m 6 possivel considerar propostas de intervengEo primriria em contexto

educativo, dirigidas a barreiras da carreira muito especificas. Nesta perspectiva, a

.discriminagio 
sexual, a discriminagEo 6tnica e o conflito do papel familiar com o de

trabalhador s6o as que t6m merecido maior atengSo porque, desde muito cedo, podem

condicionar o desenvolvimento da carreira dos jovens estudantes. Algumas iniciativas

tOm sido propostas para atenuar os efeitos dos estere6tipos de papel e relativos ao grupo

dtnico nas escolhas que os esfudantes fazem no seu percurso escolar. Neste sentido,

consideramos fundamental a implicagSo dos professores no processo de

desenvolvimento vocacional. Esse trabalho dever6 iniciar-se na formaqdo de

professores, atrav6s da difusdo de boas priiticas pedag6gicas visando a concretizagEo da

igualdade de oportunidades (Instiruto do Emprego e Formag5o Profissi onal,2004, p. 25)

e integrando as tem6ticas da igualdade de genero e do multiculturalismo. As propostas
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de Chung (2000, p. 199) e de Leong e Hardin (2000, p.203) poderdo complementar-se

muito bem na formagdo dos professores/educadores para a tem6tica do

multiculturalismo nas escolhas da carreira. Na primeira, procura-se que os professores

se consciencializem dos seus estere6tipos culturais, enquanto que na segunda

sensibiliza-se para a influ0ncia das especificidades culturais dos alunos nos seus

projectos da carreira.

Ao nfvel da pnitica pedag6gica, ser6 relevante a infundir nos curriculos e

materiais pedag6gicos, as perspectivas sobre igualdade de oportunidades em fun96o do

g{nero (Comissio para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 2004, p. 25;

Gilbert, 1992, p. 407) e do grupo 6tnico de pertenga. Outro tipo de estrat6gia passa por

evitar linguagem sexista nos textos escolares (Fitzgerald e Betz, 1992, p. 105). Estas

formas de intervengEo deverio concretizar-se o mais cedo possivel, coincidindo com

fases em que estas representag6es ainda ndo est6o muito estruturadas.

Finalmente, a intervengSo poderd fazerse permitindo o acesso a informagEo

escolar e profissional que exponha os jovens a modelos profissionais n6o tradicionais ao

g6nero e os dessensibilize aos estere6tipos profissionais. Ainda a este nivel ser6

importante o contacto com profissionais exercendo actividades pouco tradicionais ao

genero ou gmpo 6tnico de pertenga (Betz, 1992, p.24).

Intervengdo secunddria: O aconselhamento da carreira. As diferentes

estrategias de aconselhamento focadas na percepgEo de barreiras devem assentar numa

condigSo b6sica, a de que a qualidade da relagSo de ajuda 6 das dimensdes mais

importantes para o sucesso de qualquer intervengEo em aconselhamento psicol6gico

(Safran e Muran.2000, p. l; Warwar e Greenberg,2000, p. 573). Outras existem, mais

especificas i problem6tica das barreiras da carreira, que tamb6m devem ser tidas em

conta. Entre estas, e condigSo importante situar os problemas do cliente no momento de

desenvolvimento da carreira e no contexto s6cio-cultural em que este as vive. A

segunda condigdo aponta para que o interventor tenha conhecimento das especificidades

do desenvolvimento da carreira de grupos minoritiirios. Em terceiro lugar surge a

importincia da consciencializagdo dos seus estere6tipos e dos possiveis que poderio

estar presentes nos instrumentos de avaliagdo psicol6gica utilizados (Betz, 1994, p. 32-

35;BinghameWard. 1994,p.178; FitzgeraldeBea,lgg2,p. 112-114;Russell,1994.

p. 269). Estas condigOes permitirEo empatizar com as experidncias de discriminagdo a
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que os seus clientes est6o sujeitos e promover intervengdes contextualizadas

facilitadoras do desenvolvimento da carreira (Jackson e Nutini, 2002, p. 72),

minimizando os riscos de o pr6prio processo de aconselhamento poder funcionar como

barreira da carreira.

No aconselhamento da carreira, a problem6tica das barreiras da carreira 6

considerada de forma mais explicita na perspectiva s6cio-cognitiva (Lent et al., 1994;

Swanson e Woitke, 1997;Ltuzzo,2000), na da motivag6o para a carreira (London e Noe,

1997; London, 1998) e nanarrativa (Savickas, 1998; 2005).

Na perspectiva s6cio-cognitiva, ajudar os individuos a fazerem escolhas da

carreira deve ir parul| da ajuda i an6lise dos interesses, dos objectivos e das crengas

subjacentes, contemplando tamb6m a aniilise das barreiras que dificultam a

concretizagEo das prefer6ncias em escolhas condizentes (Brown e Lent, 1996, p. 361;

Swanson e D'Archiardi, 2005, p. 365-366). A intervengSo envolve duas grandes

componentes, uma relativa ao desenvolvimento de compet6ncias de confronto com as

barreiras e a outra relativa i motivagSo para utilizagEo dessas compet6ncias, atrav6s da

promogEo de expectativas de auto-efic6cia, expectativas de resultado e estilos

aribucionais positivos.

A primeira formulagEo de uma intervengSo s6cio-cognitiva no aconselhamento d

problemritica das barreiras da carreira foi feita por Nancy Betz (1992), a partir da sua

proposta de utilizagSo da teoria da auto-efic6cia para expandir as prefer€ncias dos

indivfduos por actividades n6o tradicionais ao seu g6nero. Nesta proposta, o

fortalecimento das expectativas de auto-efic6cia relativamente ao prosseguimento de

carreiras n6o tradicionais era o foco da intervengEo, e fazia-se pela exposigdo a modelos

de papel neo tradicional, ajudando na gestdo da ansiedade associada ao desempenho

desses papdis, criando condigdes de apoio e sucesso no exercfcio de actividades nao

tradicionais. Posteriormente. Brown e Lent (1996, p. 361-362) propuseram um modelo

de intervengSo mais abrangente que o de Betz, pois contempla outras variiiveis s6cio-

cognitivas al6m das expectativas de auto-eficiicia, e porque foca outras barreiras al6m

das relativas ao prosseguimento de carreiras n6o tradicionais. Na apresentag6o deste

modelo, integramos as propostas de Albert e Luzzo (1999, p. 434-435) quanto d

importincia de se considerarem os tipos de atribuigSo causal feitos pelos individuos.

Esta opg6o resulta n6o s6 da nossa concorddncia com a proposta de Albert e Lvzzo, mas

tambem de os conceitos a integrar se situarem numa concepg6o s6cio-cognitiva do
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funcionamento humano, pelo que a priltica ndo perde coer6ncia conceptual. A

intervengEio inicia-se com a identificagEo das possiveis barreiras da carreir4 a partir da

lista decisional (Brown e Lent, 1996, p. 361-362) descrita na secgdo deste capitulo

relativa i avaliagSo qualitativa da percepgSo de barreiras. Esta modalidade avaliativa foi

utilizada, por nio existirem instrumentos de medida da percepgdo de barreiras

suficientemente desenvolvidos, pelo que Brown e Lent deixaram em aberto a

possibilidade de tamb6m se recorrer ir utilizagEo de metodologias quantitativas. Depois

de identificadas as baireiras, avalia-se atrav6s de entrevista clinica ou de um inventiirio,

o tipo de atribuigio causal bem como as expectativas de auto-efic6cia e de resultado

face i mesma. A avaliagdo da atribuigEo causal 6 importante, pois permite saber se a

barreira 6 ou n6o ultrapass6vel, evitando-se o risco de levar o individuo a trabalhar o

confronto com barreiras inultrapass6veis. Por exemplo, se o individuo considera

determinada barreira como incontroliivel e causada por factores extemos, avalia-se o

realismo desse tipo de atribuigSo causal a partir da identificagSo de evid6ncias a favor e

contra a atribuigSo feita (McMullin, 2000, p. 58). Caso a atribuigdo causal fosse

irracional, ent6o passava-se d fase seguinte em que a ajuda procura promover

compet6ncias de confronto com a barreira, ao mesmo tempo que se estimulam

expectativas de auto-eficricia positivas a esse confronio (Hackett e Byars, 1996, p. 338).

Este duplo objectivo consegue-se, quando o desenvolvimento das compet6ncias de

confronto 6 estruturado de modo a permitir o recurso a diferentes fontes de auto-

eficiicia, como por exemplo, a viv6ncia de experiOncias de sucesso.

Na perspectiva motivacional de London (1998, p. 70), o confronto com as

barreiras da carreira relaciona-se estreitamente com a motivagSo para a carreir4 porque

exige resiliOncia. identidade e insight da carreira" isto 6, exige capacidade de adaptagdo

i mudanga, conhecimento de si em termos das suas potencialidades e limites,

estabelecimento de objectivos e envolvimento com a carreira. Nesse sentido, para que a

intervengao aumente os niveis de motivagSo para a carreira do individuo, London (1998,

p. 129) propde um processo de aconselhamento, estruturado mrma sequOncia em que se

comega por ajudar o individuo a avaliar o impacto emocional e cognitivo da barreira, e

o tipo de atribuigSo causal. Nesta fase procura-se o desenvolvimento de representagOes

realisticas de si e da barreira que antecipa ou vive. Depois a ajuda cenfia-se na avaliagdo

das estratdgias de confronto com a barreira, pelo que o individuo deve ser capaz de

diferenciar a situagEo em que a barreira ocorre, as estrat6gias para confrontar a barreira,
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as estrat6gias para lidar com as emog6es experienciadas e os apoios que pode ter para

lidar com a barreira da carreira. Finalmente hri o acompanhamento das estrat6gias

seleccionadas, com um especial cuidado na avaliagdo e estimulagSo dos niveis de

resiliOncia para o confronto com a barreira. Procura-se ajudar o individuo a monitorizar

de que modo esses niveis de resiliOncia e os apoios de que beneficia levam a mudangas

na representagdo de si, dos objectivos que se prop6e e dos contextos da carreira em que

se situa. Em todo este processo, London (1998, p. 106-113) abre espago d integragSo de

diferentes tdcnicas de aconselhamento psicol6gico, que v6o desde as mais focadas nas

emog6es (e.g. experienciagSo de emog6es e relaxamento) irs mais focadas nas cognig6es

(e.g. a disputa de crengas irracionais ou a resolugio de problemas).

Na abordagem narrativa ao aconselhamento da carreira, proposta por Mark

Savickas (1998, 2005), a intervengSo parte da ideia que os individuos constroem a sua

carreira num processo de permanente interac96o com contexto social em que se situam.

Neste processo, devemos atender is dinAmicas resultantes da relagEo entre as dimensdes

de coer6ncia pessoal com as limitagOes e oportunidades que o meio oferece (Savickas,

2002, p. 158). A carreira n6o se restringe irs dimens6es objectivas - sequOncia de

posigSes numa profissdo ou sequdncia de profissdes que o individuo vai assumindo no

ciclo de vida - mas tamb6m considera uma dimensSo subjectiva, relativa irs

significag6es que a pessoa atribui ds escolhas e ajustamentos (Greenhaus et al., 2000;

Richardson, 1993; Savickas, 2002). As hist6rias de vida dos individuos constituem-se

como formas privilegiadas para captar a dimensSo subjectiva da carreira.

A partir deste quadro te6rico, Savickas (1995, 1998, 2005) desenvolveu uma

modalidade de aconselhamento da carreira designada por Career Style Interview.

Consiste numa entrevista semi-estruturada em que sdo colocadas um conjunto de

questdes evocadoras de opini6es e experiOncias relevantes para as escolhas da carreira.

Abordam-se oito t6picos: l) modelos de papel; 2) livros; 3) revistas; 4) programa de

televisEo; 5) actividades de tempo livre; 6) contefidos acaddmicos; 7) mote de vida; 8)

ambigdes: e 9) decisdes (Savickas. 1998. p. 338-346). A partir das respostas d possivel,

num processo de auto-exploragSo, ajudar o individuo a construir uma narrativa que

expressa o problema central da sua vida, sintetizando as suas necessidades e a resolugdo

das mesmas, atravds da formulagEo de objectivos e dos meios para os atingir. Por fim, o

foco nas barreiras d concretizagdo destes projectos vai facilitar o trabalho de apreensSo
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da interacgdo das significag6es pessoais (dimensOes da coer6ncia pessoal) com as

limitag6es e oportunidades do contexto social em que se move.

IntervenEdo secunddria: O trabalho com grupos. A intervengdo com grupos,

habitualmente dirigida a populagOes mais susceptiveis de segregagio no trabalho, tem-

se concretizado na implementagdo de proglamas especificos ao confronto de barreiras

da carreira e de programas de desenvolvimento de compet6ncias pessoais gen6ricas. O

primeiro tipo de progftrmas integra-se habitualmente em interveng6es mais abrangentes,

visando preparuu o individuo para as escolhas ou para os ajustamentos que o

desenvolvimento da careira exige. E ilustrativa a proposta deLr:zzo (2000, p.162'164),

fundamentada nos dados de investigagio sobre a relagio entre percepg6o de barreiras e

manrridade vocacional (Lttzzo,l995b, p. 322; Lttzzo, 1996a, p. 242'246). Neste caso, a

intervengdo envolve um conjunto de actividades, em que a identificagdo de barreiras da

caneira e das estratdgias e recursos para confronto com as mesmas, sdo capitalizadas

para promover atitudes de planeamento e exploragdo da carreira. Consiste numa sessSo

em que o psic6logo e os jovens comegam por dialogar acerca do que s6o barreiras da

carreira e sobre a diferenciagio entre barreiras internas e externas. Depois avalia-se a

percepgao de barreiras de cada um dos participantes, recolrendo a metodologias

quantitativas e qualitativas. Seguidamente seleccionam-se algumas das barreiras mais

significativas e discutem-se estratdgias para lidar com as mesmas, o que permite uma

sensibilizagdo gradual ao planeamento e exploragdo da carreira. Para tornar a actividade

mais real, pede-se que falem de algumas baneiras experienciadas e dos comportamentos

para as ultrapassar.

Hammer-Higgins e Atwood (1989, p. 11-13) desenvolveram tambdm uma

estratdgia de intervengio, designada por The Management Game, com o objectivo de

consciencializar, informar e desenvolver estratdgias de confronto com as barreiras

internas e externas, em mulheres que escolhem carreiras n6o tradicionais. Trata-se de

uma actividade de grupo, em que os participantes dialogam entre si sobre as diferentes

situagoes vividas ao longo do jogo. nas quais experienciam barreiras especificas a estes

contextos. Por exemplo, cada participante tem um tabuleiro representando tr6s niveis de

uma estrutura organizacional. onde faz avangar o seu "pino" de acordo com a ponfuaqeo

dos dados que langou. Os lugares ocupados pelo "pino" no tabuleiro remetem para

posicionamentos na estrutura organizacional. para o contacto com diferentes contextos
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na empresa e para o confronto com barreiras tipicas desses contextos, tais como o

conflito entre o papel familiar e de trabalhador, estere6tipos de papel sexual, dificuldade

em desenvolver redes de apoio, a desigualdade remunerat6ria, o ass6dio sexual, a falta

de apoio do marido, as responsabilidades na educagSo dos filhos, mentores, as

limitagOes nas oportunidades de formagEo e dificuldades nas relagOes de trabalho. Deste

modo, procura-se que os participantes vivam o mais possfvel o confronto com as

barreiras que o jogo apresenta, nomeadamente o isolamento social por que passam

muitas mulheres trabalhando em contextos pouco tradicionais ao seu g6nero. O jogo

termina quando um dos participantes atinge o topo da hierarquia na organizagdo.

Quanto aos programas de desenvolvimento de compet€ncias pessoais t6m

surgido fundamentalmente em contexto empresarial, no quadro do que referimos como

a gestio estrat6gica de recursos humanos. As compet6ncias de lideranga, assertividade,

estrat6gias de resolugdo de problemas e gestSo do tempo t6m sido enfatizadas uma vez

que se considera que intervengSes a este nfvel podem ajudar as populag6es minoritiirias

a lidarem com a pressSo de estere6tipos quando assumem lugares de lideranga, a

ultrapassarem o isolamento social e a lidarem com o conflito de pap6is (Russell, 1994,

p.2e0).

2.3. Conclusdes

Neste capitulo verificamos que os estudos sobre diferengas de gdnero e 6tnicas

nas barreiras da carreira deram importante contributo para compreender as

especificidades do desenvolvimento da carreira nestas populagOes e para identificar

dimens6es psicol6gicas que as diferentes modalidades de intervenqdo a este nivel

deverdo atender. Relativamente is diferengas de g6nero, os resultados da investigagSo,

mostrando que as adolescentes t6m expectativas, significativamente mais elevadas que

os rapives, de virem a ser sexualmente discriminadas e de virem a ter maior sobrecarga

no papel familiar, v6o ao encontro da teorizagSo de modelos da carreira de canz s6cio-

psicol6gico (Astin, 1984; Gottfredson, 1981) e diferencial (Farmer, 1985; Fassinger,

1985; Fitzgerald e Betz, 1992), apontando para os processos de socializagio, como os

responsiiveis pela estruturagao dos obstiiculos internos e externos i carreira das

mulheres. que condicionam os graus de liberdade de escolha na carreira.
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O padrao de barreiras especificas das mulheres reforga a posigSo de Fitzgerald e

Betz (1992, p. 93), de que o estado civil, as atitudes relativas ao papel sexual e o

conflito de papdis s6o as vari6veis que melhor permitem apreender as particularidades

da carreira das mulheres. A continuidade temporal deste padrdo p6e a nu que a maior

participagEo das mulheres no mundo do trabalho e a atenuagio de alguns estere6tipos de

papel sexual, n6o t6m sido acompanhadas de mudangas nas formas de segregagio a que

as mulheres t6m estado sujeitas no mercado de trabalho. Neste processo, n6o deve ser

negligenciado o papel de vari6veis sociais e politicas, de que o caso pornrguEs 6

ilustrativo. No nosso pais, a maior interveng6o do estado na economia, bem como as

taxas de populagEo rural t6m contribufdo para que Portugal apresente menores indices

de segregagao no trabalho do que paises como o Reino Unido, Holanda, lrlanda e

B6lgica (Ferreira 1993, p. 234-236). Outra nota aos dados apresentados, importante

para situar qualquer interpretagSo dos mesmos, 6 que os homens tamb6m se confrontam

com experiOncias de discriminagio sexual no trabalho (e.g. em empresas de electr6nica

o acesso as linhas de montagem 6 quase exclusivo das mulheres) ou sofrem a influ6ncia

de estere6tipos de papel sexual (e.g. as expectativas de papel sexual transmitidas nos

processos de socializag6o ou a possibilidade dos preconceitos do psic6logo de

orientagEo restringirem as suas alternativas da carreir4. Isto 6, os mesmos valores que

"mant6m as mulheres no seu lugar", tamb6m operam para manter os homens no seu

(Alvesson e Billing, 1997, p. 200; Cook, 1993, p. 229; Fitzgerald e Cherpas, 1985, p.

110). A singularidade da careira das mulheres advdm, fundamentalmente, de processos

de segregagEo transversal e vertical, ou seja, na realidade portuguesa, tal como na dos

restantes paises ocidentais, as mulheres concentram-se em empregos menos

remunerados e menos qualificados, e tCm menos acesso a lugares de topo na hierarquia

das organizagdes onde trabalham (Phillips e Imhoff, 1997, p. 47 ; F eneita, 1993, p. 239).

A dificuldade de mudanga desta condiglo resulta de as expectativas contextuais

tenderem a punir os que a elas n6o correspondem (Butler e Skattebo, 2004, p. 559) e de

a identidade de gdnero ser uma dimensdo muito estrutural ao funcionamento. Na

explicagao das barreiras que se colocam ds mulheres no acesso aos lugares de poder,

autores numa linha feministA como McDermott (1998, p.419-420), Hopfl e Atkinson

(2000, p.139-1a0) e Fassinger (2005, p. 105), acrescentam outra explicagdo ainda no

quadro da construgio da identidade de g6nero, ao consideftIrem que este processo

implica a interiorizagSo de representagdes das relag6es de poder, colocando as mulheres
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subalternizadas, como aquelas que cuidam, enquanto aos homens se associam

representagOes de quem d6 o sustento e 6 o chefe de familia. Estas representagdes levam

as mulheres a aceitarem o seu papel subalterno no trabalho, enquanto prolongamento da

sua posigio noutros pap6is, e os homens a sentirem-se ameagados na sua identidade de

g6nero e no seu sucesso na carreira, com a subida na hierarquia pelas mulheres. A

importdncia das especificidades da carreira das mulheres, nestas perspectivas, serem

analisadas i luz das relag6es de poder que lhes est6o subjacentes, tambdm estii patente

nas explicagdes de Gilbert (1992, p. 39a) considerando o ass6dio sexual como uma

manifestagEo da necessidade de dominio dos homens sobre as mulheres e nas de

O'Leary (1974, p. 817) e Russell (1994, p.273, p. 817) sobre a segregagSo das mulheres

face ao poder. Neste caso, consideram que as limitagOes no acesso a lugares de gestEo

n6o podem ser explicadas s6 pelo conflito de pap6is uma vez que este 6 apenas a

expressdo do controlo dos homens sobre as mulheres, pelo exercfcio do poder e de

atitudes discriminat6rias.

Relativamente is diferengas 6tnicas, destacariamos dois aspectos pela sua

relevdncia para a compreensdo das particularidades da carreira deste grupo. O primeiro

tem a ver com o facto de a discriminag6o 6tnica se ter evidenciado como a rinica

barreira especifica aos individuos etnicamente minoritarios. A especificidade desta

barreira nas populag6es etnicamente minoritarias remete-nos para um aspecto ainda n6o

abordado que 6 o da investigagdo mostrar que as mulheres pertencentes a estes grupos

tendem a ser duplarnente discriminadas pela sua condigSo de mulheres e do grupo

dtnico de pertenga (Betz, 1994, p. 35).

O segundo destaque, tem a ver com a acuidade na caracterizagdo dos grupos

6tnicos quando se fazem estudos comparativos, de modo a evitar-se que muitos

resultados n6o traduzam mais o efeito das mriltiplas vari6veis que caracterizam estes

grupos em vez das diferengas entre populagdes culturalmente diferentes. Este aspecto

foi muito relevante para a elaboragdo do questioniirio de dados demogriificos desta

investigagdo e para o facto de termos estudado apenas individuos de etnia africana.

Finalmente. as investigagdes sobre os processos vdm confirmar a importdncia

das vari6veis s6cio-cognitivas na percepgSo de barreiras. O reconhecimento destas

vari6veis, ao influenciarem o nfmero e a magnitude de barreiras percebidas, veio alterar

a ideia de que a percepgSo de barreiras funcionava apenas como limitadora do

desenvolvimento da carreira. Os resultados da investigagdo sugerem que a percepgdo de
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barreiras pode levar a mais planeamento quando associada a maior sentido de auto-

eficilcia (Cardoso, t999, p. 158; Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p. 95; Lrtzzo,

1995a, p. l2-I3; 1996a, p.2a$ ou a atribuigOes causais intemas e control6veis (Luzzo e

Hutcheson, 1996, p. 127).

A segunda parte do capitulo 6 dedicada is pr6ticas de avaliagio e de intervengEo

em barreiras da carreira. Tamb6m aqui 6 possivel estabelecer uma organizagSo num

continuo que tem por extremos a maior generalidade e a maior especificidade dessas

pniticas. Ao nivel da avaliagEo da percepgdo de barreiras da carreira, o continuo revela a

evolug6o do recurso a instrumentos mais gendricos para outros permitindo avaliagOes

mais especificas e contextualizadas. Esta evolugEo traduziu-se: l) numa maior

operacionalizagdo do construto e clarificagflo do universo das barreiras da carreira; 2)

ngma multipticidade de formas de avaliagEo da percepgSo de barreiras da carreira.

A operacionalizagio do construto permitiu ultrapassar uma fase inicial de grande

indefinigdo, em que se corria o risco de tudo poder ser considerado uma barreira da

carreira. Nesse sentido, a investigagio permitiu identifictu um conjunto de barreiras

particulares em populag6es especiais e que s6o consideradas importantes dimensdes do

construto de barreira da carreira. No entanto, para a populagSo em geral n6o se chegou a

uma caracteizagio consensual acerca do ntimero e denominaqdo das dimens6es que

compoem o construto, pelo que a delimitag6o do universo de ba:reiras da carreira tem

tido como crit6rios o referencial te6rico do investigador e/ou o empirico, neste caso,

expresso na avaliagEo do que as populag6es estudadas consideravam como barreiras da

careira. Na linha de outros (Brewer e Nakamura,1984, p. 154; Gouws, 1995, p.44;

Safran, 2002, p. 71) pensamos que esta falta de consenso deve-se a operannos com

representag6es individuais que dependem da multiplicidade de vari6veis que

caracterizam a complexidade humana € os contextos em que se situam. Assim

consideramos que o desenvolvimento de uma fnica taxinomia, mais que a solu96o, seria

um problema ao limitar a apreensio de uma vari6vel cujas caracteristicas tendem a

modificar-se em fungdo das populagdes e contextos de avaliagSo.

Por sua vez, a multiplicidade de formas de avaliagSo da percepgSo de barreiras,

acrualmente disponiveis, permitem uma apreensdo mais completa dos diferentes

processos que lhe est6o associados. Cabe a quem avalia, combinar as diferentes t6cnicas

em metodologias com diversificados enfoques avaliativos, de modo a conseguir

avaliagdes mais compreensivas e contextualizadas. Para optar pela modalidade mais
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adequada, deveril ter em conta o quadro te6rico em que os situa, os objectivos da

avaliagSo e o contexto em que 6 avaliada a percepgEo de barreiras. Ilustrando esta

perspectiva, temos que ap6s a utilizagEo de um instrumento mais gen6rico de avaliagio

pode recorre-se a uma metodologia qualitativa permitindo ao avaliado referir outras

barreiras n6o consideradas nos questioniirios bem como as significag6es associadas.

Identificados os tipos de barreiras mais relevantes, pode utilizar-se um questioniirio

especifico a esse tipo de barreiras para uma avaliagEo mais profunda ou, se houver

constrangimentos temporais, o instrumento de avaliag5o mais especifico poderii ser

utilizado como guia de entrevista semi-estruturada i exploragdo desse tipo de barreiras e

das estrat6gias de cotrfronto com as mesmas. Esta perspectiva est6 subjacente i nossa

opgSo pela construgdo de um instrumento gendrico de avaliagSo da percepgEo de

barreiras. NEo havendo qualquer medida estandardizada do construto para a realidade

portuguesa, esta opgSo permite uma base avaliativa suficientemente abrangente, capaz

de integrar ou ser integrada com t6cnicas de avaliagSo mais especificas.

Ao nivel da intervengdo, o continuo geral/especifico tambem est6 presente nas

modalidades de intervengEo primrlria e secund6ria referidas, abrindo a possibilidade de

complementaridade entre as diferentes formas de interveng6o, tendo em vista

abordagens mais abrangentes nas diferentes dimens6es que as barreiras da carreira e as

representag6es que lhes est6o associadas, envolvem. Em contexto educativo, mudangas

nas estruturas de ensino e nos conteridos acaddmicos poderdo ser complementadas com

intervengdes de educagdo das carreiras, o mais cedo possivel com os jovens. Deste

modo, procura-se dar resposta aos dados da investigagdo mostrando que desde cedo os

jovens desenvolvem, atravds dos processos de socializagSo, representag6es de barreiras

da carreira que. quando levam d circunscrigdo irrealista e precoce de alternativas da

carreira, t6m consequ6ncias na escolarizagdo e no desenvolvimento da carreira destes

individuos.

Em contexto organizacional, reforga-se a ideia das abordagens d percepgSo de

barreiras serem consideradas em modalidades de intervengdo abrangentes, no quadro de

uma gest6o integrada de recursos humanos. Deste modo, procura-se promover a

igualdade de oportunidades entre todos os colaboradores, facilitar o seu

desenvolvimento da carreira e contribuir para que as organizagdes possam beneficiar do

contributo de todos os colaboradores talentosos.



Capftulo 3

O contributo da abordagem desenvolvimentista de

Donald Super para o estudo da Percepgio de Barreiras

da Carreira em adolescentes

3.1. A TEORIA

3. 1. 1. A Percepqdo de Barreiras no Quadro da Teoria
Ciclo de Vida/Espago de Vida de Donald Super

Foi possivel constatar, a partir da revisdo da literatura apresentada nos primeiro e

segundo capitulos, que o construto de percepgdo de barreira tem assumido uma fungEo

complementar na teoria, na investigagdo e na prdtica da psicologia da carreira. Ndo

decorre daqui a sua menor import6ncia; pelo contriirio, este lugar de complementaridade

resulta, fundamentalmente do reconhecimento de que o conhecimento desses processos

passa pela an6lise dos constrangimentos ir elaboragdo e concretizagio dos projectos da

carreira.

No quadro dos modelos desenvolvimentistas, a representagSo que os individuos

tQm dos obstSculos d sua carreira tamb6m tem estado sempre presente. A prop6sito,

Ginzberg (1951, citado de Caeiro, 1977178179, p. 50) considera que um dos principais

problemas com que os jovens se confrontam 6 o de definirem a margem de liberdade

nas escolhas vocacionais, o que exige o desenvolvimento de um melhor conhecimento

do mundo e de si pr6prio, e a avaliagSo das possibilidades e limitag6es, pessoais e do

meio. No entanto, Donald Super vai mais longe ao contemplar, na sua teoria de Ciclo de

Vida/Espago de Vida, a descrig6o do compromisso progressivo que os individuos fazem

entre as vari6veis pessoais e situacionais. Esta descrigdo faz-se a dois niveis: um mais

gen6rico, realizada no modelo do Arco Normando (Super, 1990, p. 200), em que o

desenvolvimento da carreira e estruturalmente representado e explicado como

envolvendo um processo em que as vari6veis pessoais e do contexto interagem levando,
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o individuo a compromissos e a sinteses cujo objectivo riltimo 6 o da implementagdo do

conceito de si; o outro mais especifico 6 representado no modelo do Arco-iris da

Carreira (figura 3.1), atraves das duas dimensdes que o comp6em: a do tempo e a do

espago. Na dimensdo temporal, a percepgdo que os individuos t6m dos obst6culos d sua

carreira 6 considerada um aspecto da maturidade vocacional. Na dimensdo espacial,

essa representagEo 6 considerada no modelo da saliCncia das actividades.

Figura,3.l
Modelo do Arco-Iris da carueira

Explorag6o

Determinantes Situacionais

Hist6ricos

Socioecon6micos

Determinantes

Pessoais, Psicol6gicas

e Biol6gicas

ll'
Crescimento

I ls
Fases da Vida e Idades Idades e Fases da Vida

Antes de nos debrugarmos sobre o lugar da percepgdo de barreiras nestes

modelos, 6 importante referir as razSes que nos levaram a optar por uma abordagem

desenvolvimentista, tendo como matriz a teoia de Super. A primeira prende-se com o

facto de estarmos interessados no estudo do desenvolvimento da carreira de

adolescentes. Decorre desta a segunda razdo, pois com jovens, vivendo uma fase da vida

em que as problem6ticas do desenvolvimento s6o intensas e influem em todas as

dimensdes da sua vida, o recurso a abordagens desenvolvimentistas tamb6m permite

situar em mais estreita relagSo o desenvolvimento da carreira com o desenvolvimento

psicol6gico em geral. As restantes raz6es prendem-se com a opgao pela teoria do

Manutenq6o

Adaptado de Super, D.E. (1980). "A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development." Journal of Vocotionol Behavior,16,p.289
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desenvolvimento da carreira de Super: 6 a perspectiva desenvolvimentista mais estudada

em termos nacionais e internacionais, o que lhe confere grande fundamentagdo

cientifica (Hen e Cramer, t996, p.230; Sharf, 2002, p. 152). Corresponde a uma

concepg6o do desenvolvimento da carreira que, tal como as relativas ao processo de

percepgao de barreiras, perspectiva os individuos como agentes dos seus percursos na

carreira; contribui para inovar quer a abordagem ao estudo da percepg6o de barreiras

quer o pr6prio modelo de Super, e, finalmente, na minha experiOncia profissional de

v6rios anos com adolescentes do ensino secundiirio, esta teoria revelou-se importante

referencial estruturante dessa priltica.

3.1.1.1. O Construto de Maturidade Vocacional na Teoria do Desenvolvimento

da Carreira

Super construiu uma teoria do desenvolvimento da carreira que concebe os

individuos no ciclo de vida passando por uma sequOncia de fases e subfases, com

caracteristicas muito pr6prias quanto ao tipo de escolhas e ajustamentos que implicam.

Consideram-se cinco fases no desenvolvimento da carreir4 em que o processo de

transig6o de uma fase para a seguinte ndo tem limites rigidos uma vez que depende da

resolugao das exig€ncias sociais com que os individuos se confrontam em cada uma

delas (Super, 1957, p. 7l-164). Tais exig6ncias, designadas por tarefas de

desenvolvimento, s6o caracterizadas como "tarefas com que a pessoa se confronta num

determinado periodo da vida, as quais t0m origem nas expectativas de que membros de

um $upo social manifestem uma sequ€ncia comportamental relativamente ordenada, ao

prepararem-se para, e ao participarem nas actividades de trabalho" (Super, Crites,

Hummel. Moser. Overstreet e Warnath, 1957, p. 132). Na descrigSo deste processo

daremos maior atengAo ir fase de Exploragdo por ser a que corresponde ir vivida pelos

participantes nos estudos realizados no Ambito desta tese.

A primeira fase da carreira designa-se de Crescimento e envolve a infAncia e

adolesc€ncia at6 os 14 anos. Caracteriza-se pelo desenvolvimento do conceito de si

pr6prio atravds da identificag5o com figuras familiares significativas. Neste periodo, as

escolhas s6o muito fantasistas, reflectindo o mundo em que o imagin6rio prepondera.

Gradualmente. os interesses e as aptidoes v6o tendo cada vez maior peso na

determinagdo das escolhas.
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A segunda fase 6 a de Exploraqdo e para ela balizam-se como limites temporais

o periodo que vai dos 14 aos24 anos. Nesta fase, osjovens procuram testar a realidade

atrav6s de um conjunto de actividades explorat6rias importantes para a estruturagdo de

um conceito de si mais claro. Comegam com grande abertura para a multiplicidade de

oportunidades e experi6ncias de trabalho que podem vir a exercer, para depois

especificarem gradualmente o campo de actividades consideradas, o que leva

posteriormente i implementagdo de uma escolha. Este processo 6 ilustrado pelas tr6s

subfases da Exploraqdo. A primeira 6 a de Cristalizagdo, em que o adolescente ganha

consciOncia das exigdncias do sistema educativo em termos da necessidade de reduzir o

ntmero de alternativas, apontando para 6reas e niveis profissionais mais especificos e

realistas. Segue-se a subfase de Especificaqdo, habitualmente entre os 18 e 21 anos, em

que o individuo tende a empenhar-se numa formagSo directamente relacionada com os

seus objectivos profissionais. Por fim, a subfase de Implementaqdo, entre os 27 e os24

anos, em que se espera que o individuo, continuando numa linha de estreitamento das

alternativas escolares e profissionais, desenvolva um conjunto de atitudes e

comportamentos que levem d concretizagEo dos seus planos profissionais atrav6s da

entrada no mundo do trabalho. Neste processo de transigio, muitos jovens passam por

momentos de tentativa e erro, devido ds restrigdes impostas pelo mundo do trabalho, d

adaptagEo ds exig6ncias profissionais e tamb6m como comportamento explorat6rio

favor6vel ir integragSo de dimensdes da personalidade.

Entre os 25 e 45 anos de idade surge a fase de Estabelecimento, em que a

experi€ncia de compromisso vai sendo crescente e transversal aos pap6is profissional,

familiar e aos desempenhados na comunidade. Isto 6, a pessoa ganha o seu lugar no

mundo dos adultos. procura melhor situagio econ6mica e implementagio de um estilo

de vida desejado. O maior compromisso com uma profissdo e com a vida familiar

resulta do "realismo produzido pela modificagSo das aspiragdes para a utilizagdo das

capacidades e para a centragdo dos interesses num mundo que jii 6, ent6o, melhor

compreendido" (Super.1976 p.129: Super e Bohn. 1980. p. 163).

No estddio de Manutenqdo, entre os 45 e 65 anos de idade, procura-se

fundamentalmente dar continuidade e desfrutar do que ate ai foi conseguido em terrnos

profissionais. familiares e participagio na comunidade. No entanto, nesta altura o

equilibrio n6o 6 perfeito. colocando-se outros desafios. nomeadamente a adaptagdo a

uma nova imagem pessoal. onde comegam a emergir os primeiros sinais de
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envelhecimento, ou a necessidade de continuar a abrir novos caminhos devido a

contextos profissionais exigindo um longo e continuo processo de estabilizagio (Super e

Bohn, 1980, p. 163). Tal ilustra como, para Super, o processo de ajustamento i carreira

6 dindmico, nunca estando plenamente concluido.

Por fim, surge a fase de Decl{nio ap6s os 65 anos, acompanhando o gradual

declinio das capacidades fisicas e mentais. Em muitos, este processo 6 acompanhado de

sentimentos de perda de um sentido para a vida, do papel que o trabalho lhes conferia na

sociedade, de rotinas que lhes organizavam a vida. Estes sentimentos tendem a ser mais

intensos naqueles em que a profissio era importante fonte de auto-expressEo e auto-

realizag5ro (Super, 1976,p.130; Supere Bohn, 1980, p. 164).

Esta conceptualizagEo das fases da careira 6 bastante dinimica, na medida em

que Super (1990, p.215) concebe mini-ciclos que funcionam como reciclagem das

grandes fases da carreira, e que ocorrem nos momentos de transigdo de uma fase para

outra do maxi-ciclo. E como se esses momentos de transigdo implicassem pequenos

periodos, em que caracteristicas de Crescimento, Exploraqdo, Estabelecimento e

Decllnio se fazem sentir.

Em sintese, ao longo da sua carreira, as pessoas passam por fases de

desenvolvimento que implicam a resolug5o adequada de um conjunto de tarefas, para

que a progressao se possa verificar harmoniosamente da fase em que se encontram para

a seguinte.

A compreensdo destes processos do desenvolvimento da carreira colocava

quest6es tais como: quais as atitudes e comportamentos necess6rios para lidar com as

diferentes escolhas assumidas ao longo da carreira?; quais os niveis de desenvolvimento

que o individuo tem de atingir para conseguir, autonomamente. tomar decis6es na

carreira?; como avaliar os niveis de desenvolvimento? (Jordaan e Heyde, 1979, p.xi,

Super e Overstreet, 1960. p.vii). A reposta is mesmas exigiu a operacionalizaqdo e

avaliag6o deste desenvolvimento, o que foi conseguido com a concepnBlizagdo e

operacionalizagdo do construto de maturidade vocacional.

Para Super (1990, p.207), a maturidade vocacional foi genericamente definida

como a prontidao do individuo para lidar eficazrnente com as tarefas de

desenvolvimento pr6prias do est6dio de desenvolvimento em que se encontra. E todo o

processo que vai permitir o ajustamento vocacional, traduzido em satisfagdo gu sucesso

(Super, 1974. p.11; Guthrie e Herman, 1982, p. 199). Esta definig6o tem um car6cter
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normativo, na medida em que "as atitudes e as competOncias do individuo para lidar

com determinadas tarefas de desenvolvimento especificas (mantidas constantes para

todos os sujeitos avaliados), s6o comparadas com as evidenciadas por todos os sujeitos

que, igualmente, est6o confrontados com essas expectativas sociais (por exemplo, a

especificagdo e a implementagio de uma escolha)" (Silva, 2004, p.270).

O mesmo tipo de quest6es. subjacentes d necessidade de explicar e

operacionalizar o desenvolvimento da carreira dos adultos, levaram Super a substituir o

conceito de maturidade vocacional pelo de adaptabilidade da carreira, com este tipo de

populagdo (Duarte, 1994, p. 119). A adaptabilidade da carreira prende-se com "as

atitudes e as informag6es que s6o necess6rias para lidar prontamente com as mudangas

verificadas no trabalho e com as condigdes de trabalho" (Super e Knasel, 1981, p. 198-

199). A introdugdo do conceito de adaptabilidade da carreira constitui uma antecipagSo

de algumas das actuais explicag6es do processo pelo qual os individuos constr6em a sua

carreira nos actuais contextos de mudanga e imprevisibilidade (Patton e Lokan, 2001, p.

43-44). Para Mark Savickas (2005, p.51) o construto de adaptabilidade,

reconceptualizado como os recursos e a prontidSo com que o indivfduo lida com tarefas

de desenvolvimento imediatas ou pr6ximas, com as transig6es da carreira e com as

dificuldades pessoais, permite apreender como os individuos respondem e

multiplicidade de exig6ncias colocadas pelos actuais contextos de mudangas e explicar a

n6o linearidade de desenvolvimento que caracteiza a construgSo de um percurso da

careira.

Uma vez que 6 na populagdo dos adolescentes que incidem as nossas

investigag6es e o modelo subjacente 6 o de Ciclo de Vida/Espago de Vida, o nosso foco

ser6 no construto de maturidade vocacional e suas relag6es com o de percepgdo de

barreiras.

3.1.1.2. A Percepqdo de Barueiras no Modelo da Maturidade Vocacional

O construto de maturidade vocacional foi desenvolvido e validado

empiricamente no dmbito do estudo longitudinal Career Pattern Study (CPS),

permitindo operacionalizar a avaliagSo do desenvolvimento da carreira na adolesc6ncia.

Esta investigagio envolveu 300 rapazes estudantes da cidade de Middletown, pr6xima

de Nova lorque. O cardcter desenvolvimentista do projecto levou a que a maturidade

vocacional fosse estudada nos mesmos jovens em diferentes idades e fases da carreira,
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possibilitando comparagdes que permitissem compreender melhor a sua estrutura,

dindmica e determinantes. As primeiras avaliag6es fizeram-se em 1951, quando tinham

cerca de 15 anos e frequentavam o gograu. Como esta populagdo foi seguida at6 os 36

anos de idade, voltaram a ser avaliados em 1955, com cerca de l8 anos e frequentando o

l2o grau, em 1958 com 21 anos, em 1962 com25 anos e, por fim, em 1973.

Na sequ6ncia destes estudos, em 1974, Super apresentou o modelo que melhor

ilustra as conclus6es alcangadas acerca da natureza da manridade vocacional nas fases

de Exploragao e de Estabelecimento. Neste modelo, a maturidade vocacional 6

composta por cinco dimensOes: Planeamento da Carreira, Explorag6o da Careira,

Tomada de DecisSo, Informagio e Realismo. Vejamos como Super (1980/81/82, p.125-

127) caracteiza cada uma destas dimens6es :

O Planeamento, nas suas tr0s componentes, implica ser capaz de se perspectivar

no tempo, ou seja, de se imaginar realisticamente no futuro, sentir-se aut6nomo e capaz

de influenciar esse futuro, n6o se vendo completamente dependente das circunstdncias,

e ainda implica sentir auto-estima, isto 6, reconhecer as suas potencialidades para

enfrentar o futuro e a carreira.

A Exploragao tem a ver com a curiosidade, a qual se prende com a descoberta,

com o questionar-se sobre si no presente e no futuro. Esta atitude vai impulsionar a

procura de informagSo para a carreira, a utilizagio dos recursos existentes e a

participag6o. ou sej4 uma atitude activa no recurso is fontes de informagio;

A Informagao prende-se com tr6s aspectos complementares: 1) a informagSo

sobre o mundo do trabalho, que tem a ver com o conhecimento das v6rias alternativas

profissionais e das v6rias fases da carreira e tarefas inerentes; 2) a informagEo sobre a

profiss6o preferida. que envolve o conhecimento das tarefas, formag6o necess6ria,

possibilidades de promogdo, entre outros aspectos; 3) o papel profissional e outros

papeis, que se prende com o conhecimento da interacaSo desses pap6is e do contributo

dos mesmos para a auto-realizagdo:

A Tomada de Decis6o tem a ver com o conhecimento dos principios da tomada

de decis6o e sua aplicagdo nas escolhas que se v6o colocando ao longo da carreira;

A dimens6o Realismo 6 considerada por Super como "uma combinagdo

complexa de elementos. Compreende o conhecimento de si, a avaliagEo das saidas

profissionais, a l6gica ou a coerCncia interna das prefer0ncias profissionais- a

cristalizagio das qualidades pessoais e a experi€ncia do trabalho" (p.127).
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As dimensdes do Planeamento e da Exploragio sAo atitudinais, enquanto as

dimensdes de InformagSo, Tomada de Decisdo e Orientag6o para as Realidades sao de

ordem cognitiva.

O que consideramos percepg6o de barreiras surge nos estudos que permitiram

chegar a este modelo da maturidade vocacional sob a designagEo de consciAncia dos

factores contingenciais, e como uma das componentes da dimensdo do Planeamento da

Carreira (Jordaan e Heyde, 1979; Super e Overstreet, 1960). Deste modo, o Career

Development Inventory (CDI), instrumento utilizado para medir a maturidade

vocacional (Thompson e Lindeman, 1981), na sua escala de planeamento da carreira

tem um item contemplando a avaliagdo da consci€ncia dos factores contingenciais. Na

adaptagSo portuguesa deste inventiirio (Ferreira Marques e Caeiro, 1981) esse item

surge assim descrito: "Em que medida j6 pensou ou fez planos para resolver as

dificuldades que tenha (falta de dinheiro, distdncia da escola, etc.) para conseguir o tipo

de formagdo ou o g6nero de trabalho que gostaria" (p. 3).

Enquanto dimensSo do planeamento, a percepgSo de barreiras 6 uma

componente da perspectiva temporal do futuro que, em estreita relagSo com as restantes

componentes da dimensEo da maturidade vocacional, permite aos individuos avaliarem

as possibilidades de atingirem os objectivos estabelecidos e, em fungdo.disso, alterarem

os planos previamente estabelecidos (Nurmi, 1991, 2). A percepgio de barreiras,

enquanto componente da perspectiva temporal do futuro, constitui-se tambdm como

variiivel motivacional dos processos pr6-decisionais, importante para explicar o esforgo

e a persist6ncia dos indivfduos face ds adversidades que a carreira coloca (Paixdo, 2004,

p. 38e).

3.1.1.3. O Construto de SahAncia das Actividades na Teoria do
De s e nvo lv ime nto da C arue ira

A salidncia das actividades corresponde ir dimensio latitudinal do modelo do

Arco-iris. e o espago de vida, o conjunto de posigdes ocupadas e os pap6is

representados pelo individuo nos diferentes palcos da careira. Neste modelo, Super

(1980, p. 288-290) considerou os papdis de: filho(a), estudante, tempos livres, casa e

familia cidadania e trabalhador. Os diferentes pap6is interagem entre si em diferentes

graus e com variadas consequdncias para o desenvolvimento da carreira (Super,

Savickas e Super. 1996, p. 128-129). Nuns casos a multiplicidade de papeis pode ser
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enriquecedora (Ruderman, Ohlott, Panzer e King, 2002, p. 378-380), noutros pode ser

prejudicial, o que 6 claramente ilustrado pelo conflito de pap6is, barreira muito

frequente na carreira das mulheres.

Em cada uma das fases da carreira a importdncia relativa dos papdis vai-se

alterando em fungao dos desafios que cada uma das fases coloca. Assim, os papeis de

crianga e de tempos livres t6m grande sali6ncia nas primeiras fases da infdncia

perdendo-a gradualmente pilra o papel de estudante e de trabalhador no final da

adolescQncia. Na idade adulta, s6o os pap6is de trabalhador, de casa e famili4 e de

cidadania que podem assumir maior importincia, e assim sucessivamente, numa

dindmica de procura de implementagSo do auto-conceito. Neste quadro, o conceito de

salilncia do trabalho 6 definido como a "import6ncia ou proemin6ncia do trabalho

revelada nas atitudes, conhecimentos e comportamentos do individuo" (Super, 1976, p.

2l). O modelo da saliOncia das actividades, desenvolvido no dmbito do projecto

intemacional Work lmportance Study (Kidd e Knasel, 1979; Knasel, Super e Kidd,

l98l), apresenta as componentes a partir das quais se manifesta a importdncia de um

papel. Como se observa na figura 3.2., o modelo estrutura-se em tr6s niveis. O primeiro,

Figura 3.2
Modelo da saliAncia das actividades

IMPORTANCIA

ENVOLVIMENTO

.4,DESAO PARTICIPACAO CONHECIMENTO
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representado pela base do tridngulo, corresponde a tr6s componentes: a Adesdo

(componente afectiva, ligagdo emocional a um papel), a ParticipaEdo (uso de tempo e

esforgo no desempenho de um papel) e o Conhecimento (componente cognitiva

envolvendo informagio e compreensSo de um papel). Estas tr6s componentes podem

diferenciar-se empiricamente e s6o fundamentais para a import6ncia que os individuos

atribuem i generalidade de pap6is que caracterizam o seu espago de vida. Coexistem em

diferentes graus, pelo que a combinagEo das componentes do primeiro nivel caracteiza

cada uma das tr6s componentes do segundo nivel: Envolvimento (grande Adesdo e

Participagdo num papel sem grande Conhecimento), Interesse (grande Adesdo e

Conhecimento ao papel sem grande Participaqdo) e Compromisso (grande Participaqdo

e Conhecimento ao papel sem glande Adesdo). No nivel superior, o terceiro, temos a

Importdncid, que consiste na combinag6o do Envolvimento, Interesse e Compromisso,

pelo que a saliEncia de um papel se expressa nos gmus de Adesdo, Participagdo e

Conhecimento no mesmo (Ferreira Marques, 1982, p.3). No segundo nivel do modelo

da saliOncia das actividades, a componente Interesse (grande Adesdo e Conhecimento do

papel sem grande Participaqdo) remete para a possibilidade de as barreiras da carreira

restringirem a participagSo em determinado papel, independentemente do investimento

afectivo dos individuos no mesmo.

A importAncia relativa de cada um dos pap6is da carreira 6 operacionahzada e

medida pelo Inventdrio sobre a SaliAncia das Actividades (ISA), desenvolvido no

Ambito do Work Importance Study (Ferreira Marques e Miranda, 1995). As trds escalas

que o comp6em avaliam as dimens6es Adesdo, Participaqdo, e Valores e Actividades. A

ParticipaEdo avalia o que o individuo faz ou fez recentemente em cada um dos cinco

papeis (estudo. trabalho. servigos ir comunidade, casa e familia e tempos livres); a escala

de Adesdo leva o individuo a indicar o que sente em relagdo a cada uma das actividades

ou papeis; a Escala de Valores e Actividades avalia em que medida o individuo tem ou

ter6 oportunidades no momento e no futuro, para realizar valores importantes em cada

um dos cinco papeis.

3.1.1.1. O Modelo dos Determinantes da Importdncia do Trabalho e a
PercepEdo de Barueiras da Carreira

Se o modelo da saliOncia das actividades clarifica as componentes em. que se

expressa a importAncia de um papel. o modelo sobre os determinantes da import6ncia do
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trabalho procgra descrever o processo que leva dois ou trQs pap6is a serem centrais na

carreira do individuo, e os restantes a serem perif6ricos' Neste modelo (figura 3'3)' 6

atribuido um lugar de destaque aos valores do trabalho (importantes objectivos que a

pessoa procura concretizar atraves do trabalho), os quais se desenvolvem a partir dos

processos de socializagao (a). Por sua Yez' a sali€ncia do papel de trabalhador 6

determinada pelo grau em que permite concretizar valores pessoais importantes

associados ao mesmo (e) e, principalmente, pela representagao que as pessoas tom da

possibilidade de concre tizaqdodesses valores no papel de trabalhador (d)' Esta

Figura 3.3

Modelo dos determinantes da importdncia do trabalhot

Importincia dos

valores do

trabalho

Valores do trabalho:
percepgio da sua

acessibilidade no PaPel
de trabalhador

Mundo do trabalho:
experi0ncias
individuais

ffil989)originofindividualdifferencesinimportanceattachedtowork:amodel
and a contribution to its evatuition, Journrt ,i i""irAr?t .?:iyrr, 34, 28-39' O modelo dos

determinantes aa impoJi.; il trabalho .roiuiu'uo iongo ao work Importance study (wls) para o

estudo dos determinantes da importancia dos papeis, uma v€z que os estudos realizados contemplaram os

cinco papeis aa carreira considerados po, Sup"iiiiaau'inao eita evotugao' a publicag'o que sintetiza os

trabalhos no dmbito do wIS (Super e sre.t o. isgs) tem por tirulo Life roles, vqlues and careers:

International findings of the lYork Importance.studv' No entanto' mantentr-o a desigragio de modelo dos

determinantes da importincia do trabalf,o poir'"J" ioio tinico explicitado e testado (Sverko' 1989) e

;;il;;;t,; estudo esteve subjacente aI conceptualizagao realizada'
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vocacional e saliOncia das actividades, por serem aqueles em que o construto de

barreiras da carreira 6 integrado. Tiveram-se em conta investigagdes com adolescentes e

universit6rios em que os construtos referidos eram relacionados entre si ou estudados na

relagSo com outras vari6veis pertinentes para as investigagOes que realizamos,

nomeadamente a idade, o gdnero, o estatuto s6cio-econ6mico, o percurso escolar e as

expectativas de auto-efi c6cia.

3.2.1. A Investigaqdo sobre Maturidade Vocacional
no Quadro Teirico Proposto por Donald Super

A maturidade vocacional tem sido objecto de muitos estudos realizados em

diferentes paises dos cinco continentes. Para isso ter6 contribuido a sua importAncia,

como variivel de processo, em interveng6es de educagdo e de aconselhamento da

carreira (l.traidoo, 1998, p. l). Raz6es relativas ir complexidade da sua natureza t6m

justificado tambem o volume de investigag6es que lhe t6m sido dedicadas. Ref,tra-se a

prop6sito a falta de consenso entre os diferentes investigadores e te6ricos quanto irs

componentes da maturidade vocacional e, consequentemente, irs dimens6es a ter em

conta quando se pretende medi-la (Fomier e Dosnon, 1991, p. 215; Silva, 2004, p.276;

Westbrook, 1984, p.283-284). Esta razdo, associada ir vasta investigagSo neste dmbito,

justifica que a revisEo da literatura tenha tido outra restrigdo, a de se centrar em estudos

utilizando o Inventdrio de Desenvolvimento da Carreira (CDI) como medida da

maturidade vocacional. 56 se referenciam investigagSes com outro instrumento quando,

para a variiivel relacionada com a maturidade vocacional, s6o poucos ou inexistentes os

estudos com o CDI. Procuramos, deste modo, focar a abordagem nas especificidades

te6ricas e metodol6gicas subjacentes is investigagdes realizadas nesta tese e minimizar

ambiguidades na interpretagdo dos resultados obtidos, decorrentes da propria nafixeza

complexa do construto. Revis6es da literatura mais abrangentes sobre maturidade

vocacional podem ser consultadas em Westbrook (1984), Naidoo (1998), Savickas

(2000), Patton e Lokan (2001) e Silva (2004).

3.2.1.1. Moturidade Vocacionol e Varidveis Demogrdficas

A idade e o nivel de escolaridade

Enquanto conceito desenvolvimentista. a maturidade vocacional remete para a

ideia de mudanga sistemiitica relativamente a um indice temporal, seja a idade

\
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cronol6gica ou o nivel de escolaridade. Ndo evidenciando um padrSo regular no

aumento dos niveis de maturidade vocacional com a idade e com os niveis de

escolaridade dos jovens, os resultados da investigagdo apoiam a natureza

desenvolvimentista do construto e a importancia dos contextos educativos na

determinag6o deste desenvolvimento (Naidoo, 1998, p. 3; Patton e Lokan, 2001' p' 36)'

Reportando-nos its investigagoes com o cDI, temos estudos em que os resultados da

generalidade das escalas deste inventario traduzem uma evolugao da maturidade

vocacional, acompanhando o crescendo da idade e dos niveis de escolaridade' Neste

caso s6o exemplificativos os estudos com australianos (creed e Patton' 2003' p' 31;

patton e creed, 2001, p. 347),em que os jovens enffe 15 e 17 anos obtiveram resultados

mais elevados, nas escalas de atitudes e cognitivas do cDI' que o grupo dos 12 aos 14

anos, com canadianos do 11o grau (Lokan, Boss e Pastula' 1982' p' 338) e com

americanos do 12o grau (Wallace-Broscious, Serafica e Osipow' 1994' p' 135) em que

estes se revelaram vocacionalmente mais maturos do que os colegas do 9o grau' No

estudo longitudinal de Levy (1987, citado de Patton e Lokan' 2001' p' 36) foi constatada

a mesma evolug6o dos resultados em jovens avaliados, quando frequentavam o 9o grau

e,posteriormente,quandonol2ograu.EmPortugal,Afonso(1987'p'66)obteve

m6dias de resultados significativamente superiores para os jovens do 11o ano de

escolaridade, relativamente aos do 9o ano, em todas as escalas e subescalas do cDI'

Tamb6msimas(19g6,p.44-46),utilizandoaadaptagsoportuguesadocDl,obteve

resultados em que se verifica a tendencia para as m6dias de resultados das escalas e

subescalas serem progressivamente mais elevadas' ao considerar arnostras do 9o' do 10o

e do 11o anos. Existe outro conjunto de investigag6es que se catacterizanpor resultados

em que h6 um crescendo da maturidade vocacional com as vari6veis crit6rio em apenas

algumasdasescalasdoCDl.V6onestesentidoosresultadosdasinvestigag6esde

ThompsoneLindeman(1981,p.9.10)quandodaconstrugdodoCDl,emque,nas

escalas de atitudes face ir carreira, se verificava uma evo1u96o do 9o e dO 11o primeiro

grau de ensino. o que, no entanto, n6o aconteceu nas escalas cognitivas' Tambem 6 o

caso de investigag6es realizadas em Porhrgal por cardoso (1999' p' 153) e Janeiro

(|ggl,p. 143-144).No primeiro estudo, s6 na escala de Exploragao da Carreira e na

subescala Br se verifica em m6dia um aumento estatistica*ente significativo dos

resultados acompanhando o alrmento da idade, enquanto que no segundo, estudo s6 na

subescala Al e na escala A existem diferengas de resultados significativas, favor6veis

7
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papel de trabalhador moderassem o efeito do estatuto s6cio-econ6mico na maturidade

vocacional.

O grupo dtnico

Grande ntmero de estudos, sobre a relagSo entre o grupo dtnico de pertenga com

maturidade vocacional, catacteizam-se por comparag6es entre individuos pertencentes

a estes grupos com os de maioria caucasiana (Patton e Lokan, 2001, p. 39). Neste caso,

os resultados apontam para os niveis de maturidade vocacional dos primeiros serem

inferiores aos dos segundos (Leong e Serafica,200l,p. 174 Naidoo, 1998, p. 14-17;

Patton e Lokan, 2001, p. 39; Westbrook, 1984, p.296).Ilustrativos s6o os resultados de

investigag6es com estudantes do ensino secundiirio Afro-Americanos (McNair e Brown,

1983, citado de Naidoo, 1998, p.15) e negros Sul-Africanos (Hickson e White, 1989;

Watson e Van Aarde, 1986; citados de Patton e Lokan, 2001, p. 39). No primeiro caso o

instrumento de medida foi o CMI e no segundo estudo foi o Career Development

Questionnaire (Langley, 1990) especialmente construido para estudos multiculturais na

Africa do Sul.

H algumas investigagdes com adolescentes em que os resultados ndo

evidenciaram diferengas significativas entre Afro-Americanos e Euro-Americanos

(Westbrook, Sanford e Donnelly, 1990, p. 23), entre Afro-Americanos, Asi6tico-

Americanos e Euro-Americanos (Kelly e Cobb, 1991, citado de Savickas e Hartung,

1996, p. 183), e entre estudantes brancos e negros sul-africanos (Baloyi, 1996, citado de

Patton e Lokan. 2001, p. 39).

A tend6ncia para as populagdes etnicamente minoritiirias apresentarem niveis de

maturidade vocacional inferiores ir maioria caucasiana, pode resultar da conjugagio de

um conjunto de factores: 1) a constru96o de muitos dos instrumentos de avaliagSo e dos

resultados com eles obtidos terem como refer6ncia a cultura da classe m6dia caucasiana

(i.{aidoo. 1998 p. 14; Patton e Lokan, 2001, p. 39); 2) o desadequado controlo do efeito

de variiiveis como o nivel de escolaridade e o nivel s6cio-econ6mico, levando a que

muita da varidncia dos resultados se deva mais ao efeito destas variiiveis do que ir etnia

(Arbona, 1996, p.314-315; Slaney, 1980. p. i98);3) anaturezacomplexado construto

de maturidade vocacional. O estudo de Cardoso e Ferreira Marques (2005), em que os

jovens africanos, al6m de terem menor definigSo de objectivos da carreira tamb6m

tinham mais insucesso escolar, menores niveis de aspiragdo e maior percepgdo de

\
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barreiras da carreira que os seus colegas portugueses, bem como os estudos revistos

sobre as relag6es entre percepgSo de barreiras e desenvolvimento da carreir4 reforgam a

necessidade de a influ6ncia do grupo 6tnico na manridade vocacional dever ser

interpretada dh;a da multiplicidade de variriveis implicadas neste processo. Apontam

ainda para a import6ncia de, a este nivel, as abordagens diferenciais serem

complementadas com estudos especificos a essas populag6es, permitindo a apreensEo

das particularidades do seu desenvolvimento da carreira.

3.2.1.2. Maturidade Vocacional e Expectativas de Auto-E/icdcia.

O modelo da maturidade vocacional proposto por Super, ao considerar o

planeamento da carreira implicando autonomia, reconhecimento das potencialidades

para enfrentar o futuro e sentimentos de capacidade para o influenciar, remete para a

importdncia de se realizarem estudos que analisem a relagSo das expectativas de auto-

eficiicia com a maturidade vocacional. No entanto, a revisdo da literatura realizada

permitiu constatar que esta linha de investigagio 6 relativamente recente, o que pode

dever-se ao facto de s6 no inicio dos anos 80 se ter intensificado o estudo e a medida

das expectativas de auto-efic6cia face d carreira, muito no dmbito das teorias s6cio-

cognitivas da carreira. Neste quadro, o estudo da relag6o entre este construto e o de

maturidade vocacional n6o se constituiu como prioritrlrio, o que e evidente nas revis6es

da literatura sobre o construto de expectativas de auto-eficiicia face d carreira (Betz,

2001; Hackett, 1995; Lent e Hackett, 1987) em que n6o s6o referidas investigagOes

sobre a relagSo entre os dois construtos. Outra possivel razio para que a maioria destas

investigag6es se comecem a realizar a partir da segunda metade da d6cada de 90, tem a

ver com o facto de a investigagSo sobre percepgdo de barreiras ter considerado a

maturidade vocacional como uma vari6vel importante pulra a compreensio do processo

de percepgEo de barreiras. Neste sentido, as investigagSes de Ltnzo e colaboradores

foram as primeiras a contemplar. de forma sistem6tica, o estudo desta rela96o.

Numa investigagdo com universit6rios americanos, visando testar em que

medida os construtos de auto-efic6cia e locus de controlo se diferenciavam, Lttz-zo

(1994, p. 15) obteve resultados revelando que as expectativas de auto-efic6cia

relativamente a decisdes da carreira eram o melhor preditor de atitudes favor6veis ao

desenvolvimento da carreira do que o locus de controlo na carreira. Na investigagdo
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referida no capitulo anterior, Ltzzo ( 1 995b, p. 244) obteve resultados em que havia uma

correlagio positiva das atitudes relativas i maturidade da carreira (r : .45) e das

compet6ncias de tomada de decis6o da carreira (r : .07), com as expectativas de auto-

efic6cia face ir carreira. Tamb6m v6o neste sentido os resultados obtidos com estudantes

portugueses do ensino secundiirio (Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p.76), em que os

jovens menos confiantes em si evidenciaram atitudes menos favorriveis ao planeamento

e exploraqio da carreira.

Mais recentemente, tr6s estudos realizados nos Estados Unidos da Am6rica, com

adolescentes vivendo em zonas urbanas e suburbanas, conftrmaram uma relagio

positiva entre expectativas de auto-eficiicia face i tomada de decis6o da carreira e

medidas da maturidade vocacional. Na primeira investigagSo, de Anderson e Brown

(1987, p. 311), os resultados obtidos mostraram haver uma relagdo positiva entre as

expectativas de auto-eficilcia e as escalas de atitudes do CDI (Super et al., 1979); na

segunda, Betz e Voyten (1997, p. 184-185) verificaram, numa amostra de 350 jovens

recdm entrados na universidade, que as expectativas de auto-efic6cia elevadas

relativamente drs decis6es da carreira relacionavam-se positivamente com intengdes de

desenvolver comportamento explorat6rio. Na terceira, com uma amostra de 381 jovens

americanos frequentando o ensino secund6rio, Brown, Darden, Shelton e Dipoto (lg9g,

p. 232-235) obtiveram resultados evidenciando que as crengas acerca do

comportamento explorat6rio, avaliado pelo The Career Exploration Survey (CES;

Stumpf, Colarelli, e Hartman, 1983), eram um preditor significativo das expectativas de

auto-efic6cia face ds decis6es da carreira, avaliadas pelo CDMSES (Taylor e Betz,

1983). Isto 6, as crengas na capacidade para planear e explorar alternativas de emprego e

.encontrar 
as alternativas desejadas, levavam ir expressdo de confianga na compet6ncia

para tomar decis6es da carreira.

3.2.2. A Investigagdo sobre a Sali1nciq das Actividades
no Quadro Tedrico Proposto por Donald Super

Como mencionado, o modelo da saliOncia das actividades desenvolveu-se no

dmbito do WIS. O principal objectivo deste projecto internacional de investigagdo foi o

de "estudar a import6ncia relativa do trabalho em comparagio com outras actividades de

jovens e adultos (estudo. servigos i comunidade, casa e familia, tempos liwes) e os

valores que lhes estdo ligados" (Ferreira Marques, 1997, p. 10). Paralelamente, as
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investigag6es permitiram, nos l2 paises dos cinco continentes envolvidos, entre os quais

Portugal, a construgdo e adaptagEo da Escala de Valores e Actividades para analisar este

construto, al6m do j6 referido Inventario sobre a SaliAncia das Actividade.s para avaliar

a importdncia relativa que as pessoas atribuem a cada um dos pap6is.

Actualmente, o estudo da importdncia relativa dos diferentes papdis da carreira

continua na agenda de muitos investigadores permitindo, repensar a teoria e a prritica do

desenvolvimento da carreira. A centralidade dos pap6is para explicar e estudar os

comportamentos da carreira d6o contributos te6ricos e priiticos is actuais perspectivas

desenvolvimentistas contextualistas. Nestas, a concepgSo do desenvolvimento da

carreira como um processo resultante da interacaio da orgarrizagdo e coer€ncia pessoal,

com os constrangimentos e oportunidades contextuais e da proacado do pr6prio (Collin,

1996, p.381; Savickas,2002, p. 158-159; Vondracek et al., 1986, p. 32),6 reforgada

pela perspectiva desse processo implicar a multiplicidade de pap6is da carreira. Isto 6,

neste processo de constantes mudangas contextuais e pessoais (e.g. dos valores e das

significag6es atribuidas aos pap6is da carreira), o sentido de coer6ncia pessoal pode ser

ameagado. As abordagens da carreira, ajudando o indivfduo a perspectivar-se como

actor nos mtltiplos papdis em que actua, permitem-lhe ver-se como agente de mudanga

nesse processo de interacgdo permanente com o contexto e, consequentemente,

conferem-lhe um sentido de coer6ncia pessoal, resultante do sentido de continuidade na

complexidade das mudangas de si, dos contextos e de si na relagSo com esses contextos

(Patton, 2000, p. 69 e 79). Destas ideias decorre uma concepgEo holistica da pratica do

desenvolvimento da carreir4 assente na ideia de que os problemas da carreira e da vida

em geral surgem em estreita relag6o, e que as intervengdes devem ajudar os individuos a

desenvolverem esse sentido de continuidade e de ag6ncia na construgdo do seu percurso

de vida em geral e da carreira em particular.

Mantendo o crit6rio que orientou a revisSo bibliogrrifica relativa i maturidade

vocacional, agora tambdm 6 dada maior atengdo aos estudos com adolescentes e

universitiirios em que o Inventdrio sobre a SaliAncia das Actividades (ISA) foi a medida

da salidncia das actividades.
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3.2.2.1. SaliAncia das actividades e varidveis demogrdficas

A idade e o nivel de escolaridade

O estudo sobre a influCncia da idade e do nivel de escolaridade na salidncia das

actividades, permite verificar empiricamente como a importAncia relativa dos pap6is da

carreira se vai alterando devido ir influ€ncia de uma multiplicidade de variilveis intemas

e externas ao individuo. No imbito do WIS, as investigagdes revelaram um padrdo de

resultados que Sverko e Super (1995, p.352-353) caracteizaram do seguinte modo: 1)

entre os estudantes do ensino secund6rio, o papel de tempos livres tendia a ser o mais

saliente, seguindo-se muito pr6ximos os pap6is de trabalhador, casa e familia, e

estudante, enquanto ao papel de servigos ir comunidade era atribuida menor

importdncia; 2) no ensino superior, a hierarquizagdo das actividades era pr6xima da

encontrada com os alunos do ensino secundario mas, nas actividades de estudo, trabalho

e, casa e familia, os resultados eram ligeiramente superiores aos das actividades de

tempos livres; 3) os adultos davam maior importdncia aos papdis de trabalhador e de

casa e familia, seguindo-se sucessivamente os papdis de estudante, tempos livres e, por

riltimo, o de servigos i comunidade.

Os estudos de Nevill (1995, p. 206), com uma amostra de 3347 alunos

americanos do ensino secund6rio ,2693 do ensino superior e 979 adultos, e o de Ferreira

Marques (1995, p. 182), com 2388 estudantes portugueses do ensino secundario e 580

do ensino superior, sdo ilustrativos. No primeiro, os jovens do ensino secundiirio davam

maior salidncia ao papel de tempos livres, seguindo-se os de trabalhador, estudante,

servigos i comunidade e, por fim, o de casa e familia. Na amostra do ensino superior

americano, os estudantes expressaftrm maior participagdo nos pap6is de tempos livres e

de estudante, por esta ordem. No entanto, a m6dia dos resultados apontavapara maior

adesSo e expectativas de concretizagio dos seus valores nos papdis de trabalhador e de

casa e familia que no de tempos livres. o que foi explicado como podendo reflectir uma

crescente maturagEo dos valores associados a cada um dos pap6is. Por sua vez. nos

adultos. a media dos resultados traduzia a aquisig6o das crescentes responsabilidades

nesta fase do ciclo de vida. Neste sentido, os papdis de trabalhador e casa e familia eram

os mais salientes. enquanto que, nos de tempos livres, estudante e servigos a

comunidade. a m6dia dos resultados era inferior.
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Na investigag6o realizada em Portugal (Ferreira Marques, 1995, p. 185), os

esfudantes do l2oano e do ensino superior evidenciaram maior ades6o e participagio ao

papel de estudante que os alunos do 10o ano. Entre estes o papel de tempos livres

assumia maior saliOncia. Por sua vez, comparando o conjunto dos alunos do ensino

secundiirio com os do ensino superior, os resultados revelavam que os primeiros tinham

maiores expectativas face aos papdis de tempos livres e trabalho, enquanto os segundos

atribuiam mais importdncia ds actividades de estudante e de trabalhador.

Mais recentemente, investigag6es com jovens frequentando o ensino secund6rio

permitiram resultados na linha dos obtidos no projecto WIS. Nos estudos realizados em

Pornrgal (Afonso, 1987, p. 152-153; Candeias, 2000, p. 193; Pires, 2003;Yale, 1997, p.

214-215) verificou-se uma tend6ncia geral dos alunos do ensino secundiirio

manifestarem maior participagSo e ligagio afectiva ao papel de tempos liwes, seguindo-

se, muito pr6ximos, os pap6is de estudante e de trabalhador, enquanto ao papel de

servigos ir comunidade era atribuida menor importAncia. Outro aspecto importante

destes estudos prendeu-se com a crescente importdncia que o papel de trabalhador vai

assumindo do 10o para o 12o ano, facto que se pode dever d maior proximidade da

transigflo para o mundo do trabalho. Assim, no estudo de Afonso (1987, p. 152-153),

com jovens do 11o ano de escolaridade, os resultados da amostra total evidenciaram

maior participagio e adesdo ds actividades de tempos livres. Apontam ainda para uma

maior ligagEo afectiva ao papel de trabalhador (segundo em adesio e o primeiro quanto

a expectativas de concretizagEo dos valores) do que ao de estudante (segundo na escala

de participagdo). Os pap6is de casa e familia e de servigos d comunidade apresentarzrm,

na generalidade das escalas, as m6dias de resultados mais baixas.

Na investigagEo de Vale (1997 , p.224-225), com 158 alunos do 10oano e 107 do

l2"ano, verificou-se que a participagdo era maior nas actividades de tempos livres,

seguindo-se as de estudo, casa e familia, trabalho e servigos ir comunidade, em ambos

os niveis de escolaridade e na amostra total. A adesEo a estas actividades era

hierarquizada do mesmo modo na amostra total e na subamostra do l0oano. 56 no 12o

ano os alunos apresentaram resultados que atribuiam maior sali€ncia ao papel de tempos

liwes, seguindo-se os de trabalhador, de estudante, de servigos i comunidade e de casa

e familia. No estudo de Candeias (2000, p. 187 e 193) utilizou-se o Inventario de

Valores e Actividades (Ferreira Marques, 1999), no qual a avaliagdo da salidncia das

actividades 6 cruzada com a dos valores. tal como conceptualizados por Super. Do 10"
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para o l2oano de escolaridade ndo se verificaram diferengas significativas, na m6dia dos

resultados, para cada um dos cinco pap6is avaliados. A hierarquizagdo das actividades

em cada um dos anos de escolaridade s6 evidenciou diferengas na primeira e segunda

posig6es. A actividade mais saliente para os alunos do l0oano foi a de tempos livres,

seguindo-se a de trabalho, invertendo-se estas posigdes nos alunos do 12o ano de

escolaridade. Em ambos os niveis de escolaridade a terceira, a quarta e a quinta posigSo

da hierarquia foram ocupadas pelas actividades de estudo, casa e familia, e servigos i
comunidade, respectivamente. Na amostra total (n : 391), o papel de trabalhador foi o

mais saliente, seguindo-se o de tempos livres, o de estudante e, por fim, o de casa e

familia e o de servigos d comunidade. Recentemente, Pires (2003 , p. 209-2ll) com uma

amostra de 277 alunos do l0oano e 230 do l2oano, obteve resultados em que a

hierarquia das actividades revelava algumas diferengas entre os dois niveis de ensino.

No 10o e 12o anos, os jovens expressaram maior participagio nas actividades de tempos

livres seguidas pelas de estudo e de casa e familia. Para o l0oano a quarta posigSo

pertencia ao papel de servigos ii comunidade e a quinta ao papel de trabalhador. Nos os

alunos do l2o ano estes dois papeis invertiam posigdes relativamente irs expressas no

10o ano. Quanto d adesEo aos cinco papdis da carreira, a hierarquizagdo foi semelhante

no 10o e 12o anos de escolaridade. Em primeiro lugar surgia a adesdo is actividades de

tempos livres, seguindo-se as de trabalho, estudo, casa e familia, e servigos a

comunidade, respectivamente.

O gdnero

Relativamente ao gdnero, tambdm se verificam consist0ncias nos resultados,

expressas na tendCncia, para as mulheres darem significativamente mais saliCncia que os

homens irs actividades de casa e familia, independentemente da fase da carreira em que

se encontram. No entanto. a saliEncia dos restantes papdis vai-se alterando ao longo da

carreira. A medida que evoluem no seu percurso da carreira, o papel de tempos livres

vai perdendo a sua importAncia relativa. nos raptves e nas raparigas, emergindo cada

vez mais a import6,ncia do papel de trabalhador. Quando adultos, o papel de trabalhador

representa importante fonte de suporte social para as mulheres, no entanto, os homens

tendem a dar maior salitncia a este papel do que as mulheres e a expressarem menor

participagdo e expectativas de concretizagdo dos seus valores no papel casa e familia do

que as mulheres (Niles e Goodnough. 1996. p. 72; Super e Nevill, 1984. p. 40). Esta
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tend6ncia tamb6m foi verificada em culturas n6o ocidentais, no dmbito do WIS

(Nakanishi e Mikawa, 1995, p. 172-173), e mais recentemente com participantes de

Singapura (Chi-Ching, Igg5, p. 277) e da india (Rajadhyaksha e Bhatnagar, 2000, p.

502-505), onde a avaliagSo da saliOncia das actividades se fez com outras medidas que

n6o o Inventdrio sobre a SaliAncia das Actividades.

Ilustrando este padrSo a partir de investigag6es realizadas com jovens

frequentando o ensino secund6rio, refira-se que Munson(1992), numa amostra de2l5

adolescentes americanos, obteve resultados em que as raparigas evidenciavam

resultados mddios significativamente mais elevados do que os rapives, na participagEo e

ades6o nos pap6is de estudante e de casa e familia e na adesSo ao papel de servigos d

comunidade. Os rapazes s6 obtiveram mddias de resultados significativamente

superiores as raparigas no que toca i participagSo no papel de trabalhador. No mesmo

sentido v6o os estudos de Afonso (1987, p. 123) e Vale (1997, p.224), em que as

raparigas evidenciaram maior participagSo e adesEo que os rap.ves no papel de casa e

familia e no de estudante. Por sua vez, Ferreira Marques (1995, p. 185) obteve

resultados atrav6s dos quais, em ambos os niveis de escolaridade, as raparigas

expressavam maior ades6o e participagEo no papel de casa e familia do que os rapives.

Atendendo aos niveis de escolaridade, verificou-se que as raparigas no l0o ano tinham

m6dias de resultados significativamente superiores ds dos rapues na participagSo e na

adesao ao papel casa e familia enquanto que no 12o ano tinham maior participagdo e

adesflo nas actividades de estudo e mais adesdo a actividades de trabalho que os raptves.

Estes, por sua vez, obtiveram mddias de resultados significativamente superiores ds

raparigas do 10o ano na participagdo de actividades de trabalho, evoluindo no 12o ano

para maior participagdo em actividades de tempos livres. Tamb6m no estudo de Vale

(1997, p.225) se verificou a crescente sali€ncia do papel de trabalhador com o aumento

da escolaridade, uma vez que as raparigas, no trajecto do 10o para o l2o ano,

aumentavam a participagSo no papel de estudante e a adesdo ao papel de trabalhador,

enquanto os raptves aumentavam a adesdo ao papel de trabalhador. No estudo de

Candeias (2000, p. 199) as raparigas atribuiam uma importincia significativamente

maior as actividades de estudo e de senigos i comunidade, enquanto que o mesmo

acontecia nos rapazes relativamente is actividades de tempos livres.

Com estudantes universit6rios, Nevill e Super (1988, p. 145), obtiveram

resultados em que os rap.ves expressaram participagdo, no papel de trabalhador,
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significativamente superior is raparigas. No entanto, a adesdo das raparigas a este papel

era significativamente maior do que o dos rapazes, o que, no seu conjunto, pode ser

explicado por terem menores expectativas de concretizar os seus valores nesse papel. E

como se as raparigas, al6m de participarem menos no papel de trabalhador, tamb6m

tivessem a percepgSo de um conjunto de barreiras ir implementagdo do seu auto-

conceito no papel de trabalhador. Tamb6m neste estudo as raparigas evidenciaram

maior adesdo e participagEo no papel de casa e familia.

Ainda com universit6rios, Afonso e Lima (1995, citado de Lima, 2001, p. 155)

obtiveram resultados em que as raparigas tinham mddias superiores is dos rapives na

participagdo e adesSo i generalidade das actividades. No entanto, estas diferengas s6

eram estatisticamente significativas quanto i panicipagdo nas actividades de estudo e de

casa e familia, e na ades6o ao papel de trabalhador.

Contexto cultural

A importdncia do contexto na sali€ncia das actividades decorre da pr6pria

conceptualizagdo dos seus determinantes em que as vari6veis do contexto, atrav6s dos

processos de socializagdo e das experiOncias pessoais, vdo influenciar a importdncia

relativa de cada um dos papeis da carreira. A investigagEo neste dmbito permite aferir a

teorizagSo e a pr6tica ds diferentes realidades s6cio-culturais a que se pretendem aplicar

e contribui para que os psic6logos respondam a novas exig6ncias da intervengSo,

resultantes da crescente multiculturalidade e abertura de oportunidades da carreira para

16dos limites das fronteiras nacionais (Sverko,200l,p. 127). Neste sentido, o projecto

WIS concretizou e abriu novas perspectivas para o estudo da influEncia do contexto

cultural no desenvolvimento da carreira, uma vez que possibilitou a construgSo de

instrumentos internacionais para avaliagEo dos valores do trabalho e da sali€ncia das

actividades em diferentes contextos culturais.

Os estudos realizados no Ambito deste projecto internacional evidenciaram

diferengas na importdncia relativa atribuida a cada um dos papeis da carreira, em fungEo

da idade e do contexto geocultural dos participantes (Kulenovic e Super, 1995, p.257-

276; Nevill e Super. 1986,29-42). Relativamente i idade, os resultados, j6 sintetizados,

apresentam, como padrdo mais marcante, o da crescente importdncia que os pap6is de

trabalhador e de casa e familia v6o assumindo, da adolesc6ncia para a idade adulta, nos

diferentes paises em que as investigag6es se realizaram. Quanto ao contexto geocultural,
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caracteizado pela proximidade geogrrifica e semelhanga de tradigdes culturais (Sverko

e Super, 1995, p. 355), surge um padrSo de resultados expresso em diferengas na

saliQncia das actividades, de acordo com os trOs grandes agrupamentos de paises. Nos

paises do Norte da Am6rica ou do Novo Mundo, onde predomina a tradigEo protestante

com toda a sua influ6ncia no valor do trabalho para o aperfeigoamento humano (Sverko

e Vizek-Vidovic, 1995, p. 4-5), a excepgSo do papel de estudante, 6 dada maior

sali€ncia aos restantes papdis da carreira do que no grupo dos paises europeus e no

Jap6o. O segundo grupo de paises e o dos europeus, de tradigEo cat6lica, com resultados

muito homog6neos mas que apresentam pequenos desvios: grande participagEo no papel

de estudante e uma participag6o ligeiramente acima da m6dia no papel de casa e familia,

mirs que 6 vivido com pouca adesdo e pouca expectativa de concretizagdo dos seus

valores no mesmo. Finalmente, o terceiro grupo geocultural corresponde ao Japdo,

caracterizado pela tradigEio budista, em que os resultados apontam para maior

participagao em actividades de tempos livres e para menor saliOncia dos restantes

papdis, relativamente aos restantes agrupamentos de paises (Kulenovic e Super, 1995, p.

274-277). As variiiveis culturais relativas a tradig6es ancestrais, como a religido, e

outras mais difundidas pela proximidade geogr6fica, parecem ter maior influ6ncia na

sali€ncia das actividades do que as relativas d estrutura econ6mica e aos contextos

politicos dos paises envolvidos (Kulenovic e Super, 1995,p.270'277).

Na Africa do Sul, o passado de apartheid tamb6m tem estimulado a realizagdo

de alguns estudos sobre a relagio entre a cultura dos participantes e o desenvolvimento

da carreira. Neste sentido, Watson e Stead (1990, p. 254'255) verificaram a

possibilidade de o contexto cultural influenciar a saliOncia das actividades, numa

investigagao com adolescentes do ensino secund6rio (8'e 12o grau). Verificaram que,

no papel de trabalhador, os jovens Afrikaans tinham m6dias de resultados

significativamente superiores aos de lingua inglesa. Posteriormente, noutra investigagdo

com universit6rios sul-africanos, Watson e colaboradores (1995, p. 42'43) verificaram

que a cultura dos participantes (pertenga ir etnia Xhosa ou d descend6ncia europeia) era

a vari6vel mais influente dos nfveis de maturidade vocacional e da salidncia dos papdis

de estudante e de rabalhador. Os de descendOncia europeia revelaram

significativamente mais maturidade vocacional e mais saliEncia nos papeis de estudante

e de trabalhador do que os de etnia Xhosa.
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3.2.2.2. SahAncia das Actividades e Expectativas de Auto-Eficdcia

Ao estudo da relagSo entre sali€ncia das actividades e expectativas de auto-

eficricia 6 reconhecido o contributo para a tem6tica, cadavez mais actual no Ambito do

desenvolvimento de carreiras, sobre a gestSo dos mriltiplos pap6is (Matzeder e

Krieshok, 1995, p. 333). Relativamente d investigagdo que realizamos, este tipo de

estudos tamb6m contribui para a integrag6o das conceptualizagdes s6cio-cognitivas no

modelo desenvolvimentista da carreira, bem como para ampliar a compreens6o das

variiiveis implicadas no conflito entre o papel de trabalhador e o de casa e familia,

barreira muito frequente na carreira das mulheres. A concretizagdo destes contributos

pode fazer-se d medida que a investigagdo for respondendo a duas hip6teses explicativas

desta relag6o: l) existe uma relagdo positiva entre a saliOncia das actividades e as

expectativas de auto-eficfucia, pois espera-se que os indivfduos em que a carreira assume

maior salidncia tenderio a dar grande importincia irs diferentes tarefas que lhes

facilitem o desenvolvimento da carreira, o que os levar6 a maior envolvimento nesse

tipo de tarefas e, consequentemente, a maiores expectativas de auto-efic6cia na

realizagdo das mesmas (Taylor e Popma, 1990, p. 28);2) a intensidade do conflito de

pap6is depende da importdncia relativa de cada um desses pap6is na carreira do

indivfduo, pois espera-se que para o individuo seja mais dificil abdicar de papdis

importantes ir implementagSo do auto-conceito (Super, 1980, p. 287).

Dada o reduzido nirmero de investigag6es neste Ambito, tivemos em conta

estudos em que a medida da saliCncia das actividades se faz a partir de outros

instrumentos al6m do ISA, de modo a conseguir maior fundamentagEo para algumas das

respostas irs interro gagSes colocadas.

Quanto ir exist€ncia de uma relagSo positiva entre saliOncia das actividades e

expectativas de auto-efic6cia, os resultados s6o por vezes divergentes. Relativamente a

investigagdes que verificam esta relag6o, temos os estudos realizados em Portugal

(Vale, 1997: Candeias, 2000), recorrendo ao Inventdrio de CrenEas de Auto-Eficdcia

Relativamente oos Papdis da Carreira (ICARPC) (Vale. 1997), que permite uma

medida de auto-efic6cia nos pap6is da carreira avaliados pelo ISA e, deste modo, uma

estreita relagdo entre os dois construtos. Assim. na investigagdo realizada por Vale

(1997), os resultados mostraram que, quanto mais fortes EIs crengas de auto-efic6cia num

determinado papel, "maiores tendiam a ser a participagSo e a ades6o irs actividades
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relacionadas com o mesmo" G. 215). Esta relagdo era mais acentuada nas actividades

de servigos i comunidade, de casa e familia e de tempos livres. Finalmente, no estudo

de Candeias (2000, p.243-244), verificarem-se correlagdes positivas e significativas,

pdra amesma actividade, entre as escalas do Inventdrio de Auto-Eficdcia Relotivamente

aos Papiis da Carueira e as escalas do Inventdrio de Valores e Actividades.

Refira-se ainda um estudo de Matzeder e Krieshok (1995, p.337) com 113

universitilrios americanos, utilizando o Inventdrio sobre a SafiAncia das Actividades e

um questionario para medir as expectativas de auto-eficiicia relativamente ir

competOncia na execugEo de tarefas em 19 profiss6es tradicionalmente masculinas e 2l

profissdes tradicionalmente femininas (Branch, 1986). Os resultados obtidos nesta

investigagflo n6o s6o sempre concordantes, uma vez que apesar das expectativas de

auto-efic6cia n6o serem um bom preditor da saliOncia do papel de trabalhador nos

raptves e nas raparigas, no entanto, no papel de casa e familia, a auto-eficbcia e o

g6nero eram variiiveis significativamente preditoras. lsto 6, nas raparigas, as

expectativas de auto-eficiicia em profiss6es tradicionalmente femininas foram um

preditor de elevadas expectativas de concretizagdo dos seus valores nessas actividades

(Matzeder e Krieshok,1995, p. 337).

Ndo verificando uma relagdo positiva entre saliOncia das actividades e

expectativas de auto-efic6cia, v6o os resultados obtidos por Eschbach (1991, citado por

Niles e Goodnough,1996, p. 75) quando investigou, numa populagdo de 112 alunos

universitiirios americanos, a relagdo entre as expectativas de auto-efic6cia e os pap6is de

trabalhador e de casa e familia, n6o tendo encontrado qualquer relagdo entre auto-

eficricia e saliOncia das actividades. O mesmo tipo de resultados foi obtido por Farmer

(lgg7, p. 377) numa investigagdo longitudinal com alunos do secund6rio,

acompanhados do 9o ao 12o grau, em que os resultados obtidos n6o evidenciaram uma

relagao significativa entre expectativas de auto-efic6cia na disciplina de matemittica e a

sali$ncia da careira, avaliada a partir do Work Salience Inventory (Super e Cuhla,

1976). Tamb6m Taylor e Popma (1990, p. 23), utilizando o Career Salience

Questionnaire (Greenhaus, l97l) para avaliar a sali6ncia das actividades e o CDMSES

(Taylor e Betz, 1983) na avaliagio das expectativas de auto-efic6cia face ds decisdes da

carreira. obtiveram resultados no mesmo sentido. com uma amostra de 407

universitiirios americanos.
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3.2.2.3. SaliAncia das Actividades e Maturidade Vocacional

O estudo da relagio entre saliOncia das actividades e maturidade vocacional

assume grande relevdncia te6rica e pr6tica, pois permite fundamentar a ideia

frequentemente defendida, de que os resultados da avaliagdo psicol6gica dos interesses

e da maturidade vocacional devem ser interpretados ir luz da saliOncia que os individuos

d6o aos papdis de trabalhador e de estudante (Savickas e Hartung, lgg6,p. 181; Super,

1990, p. 248), e permite testar a hip6tese anteriormente apresentada de que a maior

sali€ncia das actividades relaciona-se com maior maturidade vocacional, pois a

importAncia dada aos pap6is da carreira 6 acompanhada por maior envolvimento em

tarefas facilitadoras do desenvolvimento da carreira (Taylor e Popma, 1990, p. 28).

Como se constata a partir dos estudos que seguidamente se apresentam, esta

hip6tese foi verificada especialmente ao nivel das dimens6es atitudinais da maturidade

vocacional. E como se a um maior investimento pessoal nos diferentes papeis da

carreira correspondesse maior planeamento e exploragdo da mesma, independentemente

do gdnero e nivel de escolaridade dos participantes.

Super e Nevill (1984, p. 38-40), utilizando o CDI e o ISA, verificaram o

seguinte em adolescentes frequentando o ensino secundilrio: 1) a participagdo e a adesdo

ao papel de trabalhador relacionavam-se com as atitudes de planeamento e exploragSo

da carreira, mas n6o com a informag6o para a carreira; 2) a adesdo ao papel de

trabalhador relacionava-se positivamente com a maturidade vocacional;3) a adesdo ao

papel de casa e familia relacionava-se positivamente com as dimensdes do planeamento

e exploragdo da carreira. Esta estreita relagio entre as dimens6es atitudinais da

maturidade vocacional com a sali0ncia das actividades, 6 reforgada por um estudo

posterior Q.{evill e Super, 1988, p. 145), em que se verificou que a adesdo ao papel de

trabalhador tambdm influenciava as dimens6es cognitivas, al6m das atitudinais, da

maturidade vocacional. Esta evolugSo do ensino secunddrio para o ensino superior, com

as dimens6es cognitivas da maturidade vocacional a serem influenciadas pela adesdo ao

papel de trabalhador, 6 explicada como resultante da maior proximidade dos alunos do

ensino superior ir transigdo para o mundo do trabalho, estimulando-os d procura de mais

informagSo sobre o mundo do trabalho que facilite essa transigIo (Nevill e Super, 1988,

p. 1a8).
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Recentemente, Hartung (1997, p. 9-10), com uma irmostra de 103 estudantes

americanos do 9o grau, recorrendo i forma S do CDI para avaliar a maturidade

vocacional e ao ISA para avaliar a saliOncia dos pap6is de trabalhador e de casa e

familia, obteve resultados confirmando a sua hip6tese de que, independentemente do

gdnero, os indivfduos avaliados com maior participagSo e adesdo nos pap6is da carreira

evidenciavam atitudes e conhecimentos mais favor6veis ao desenvolvimento da carreira

do que os seus colegas com menor participagio e adesSo nesses papeis. No mesmo

sentido vdo os resultados obtidos por Naidoo e colaboradores (1998, p.20'24), nurll

estudo analisando como as vari6veis do modelo desenvolvimentista de Super poderiam

explicar a maturidade vocacional de 288 universitiirios Afro-Americanos. Os resultados

apontaram para que a saliCncia das actividades, avaliada pelo [SA, tivesse maior

influ6ncia nas dimensOes atitudinais da maturidade vocacional, medidas com as escalas

de atitudes do CMI (Crites, 1978), de que a variiivel locus de controlo, avaliada com a

versdo revista do Causal Dimension Scale (CDS II; McAuley, Duncan e Russell, 1992)

Em Portugal, Afonso (1987), no seu estudo com adolescentes do 1lo ano de

escolaridade, obteve resultados que revelavam correlagdes positivas e elevadas de todas

as escalas do ISA, com as escalas de planeamento e exploragEo da carreira do CDI, e

correlagdes pr6ximas de zero, com as escalas cognitivas deste instrumento. Neste

estudo, os resultados apresentaram a panicularidade de as correlag6es da escala de

adesio ao papel de trabalhador serem positivas e significativas com todas as escalas de

atitudes do CDI. lsto 6, "os jovens que revelam uma ligagdo afectiva mais forte ao papel

de trabalhador, tendem a ter uma atitude planificadora face i careira e a demonstrar

tamb6m uma atitude favor6vel i exploragEo da carreira" (p. 147). Com adolescentes

australianos frequentando o ensino secundiirio, Lokan e Shears (1995, p. 80) tamb6m

encontraram relag6es semelhantes entre algumas dimensdes da saliOncia das actividades

e da maturidade vocacional.

Com universit6rios, Nevill e Super (1988) analisaram a relagdo entre a adesdo ao

papel de trabalhador e a maturidade vocacional medida pelo CDI. Os resultados obtidos

revelaram que a adesdo ao papel de trabalhador se relacionava positivamente com as

dimensdes atitudinais e cognitivas da maturidade vocacional. A exist0nciA entre os

universitiirios, de uma relagdo das escalas cognitivas do CDI com a adesio ao papel de

trabalhador, foi explicada como resultando de mais informagio acumulada sobre a

carreira e devendo-se tambdm ir maior proximidade da transigdo para o mundo do
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trabalho estimular atitudes de planeamento e exploragEo. Noutra investigagSo com

estudantes universitiirios americanos, Bachiochi (1993, citado por Niles e Goodnough,

1996), ao analisar a relagSo dos pap6is de trabalhador e tempos livres com o

desenvolvimento da carreira constatou que a adesSo e a participagdo ao papel de

trabalhador eram bons preditores das atitudes de planeamento e exploragdo da carreira

avaliadas pelo CDI.

3.3. Conclusdes

Neste capitulo comeg6mos por integrar o construto de percepgdo de barreira na

teoria do desenvolvimento da carreira de Donald Super. Constatiimos que a

representagSo dos individuos sobre os constrangimentos d sua carreira estii presente, de

forma mais explicita, no modelo da maturidade vocacional e no dos determinantes da

sali6ncia das actividades. No primeiro, a percepgdo de barreiras 6 designada por

consciOncia de factores contingenciais, e constitui-se como uma componente da

dimensdo do planeamento da carreira, importante para avaliar as possibilidades de

concretizagdo dos objectivos estabelecidos, escolha de acgdes visando a concretizag6o

dos mesmos e para explicar o esforgo e a persistOncia dos individuos face ds

adversidades que a carreira coloca, bem como a avaliagEo que fazem quanto ds

possibilidades de atingirem esses objectivos. No segundo, a percepgdo de barreiras pode

situar-se como componente da dimensdo Experi6ncias lndividuais, enquanto

representagdo das variiiveis situacionais que influenciam a percepgdo da acessibilidade

aos valores do trabalho. Tambdm pode considerar-se uma componente dos processos de

socializagio, quando se trata de barreiras intemas ou extemas ao individuo, resultantes,

por exemplo. de estere6tipos relativos ao g6nero ou ao grupo 6tnico de pertenga.

A an6lise dos dados da investigagdo com os construtos de maturidade vocacional

e sali6ncia das actividades, evidenciou a natureza desenvolvimentista destes construtos,

expressa na tenddncia para o aumento dos niveis de escolaridade e as correspondentes

mudangas nas tarefas de desenvolvimento da carreira serem acompanhadas por

aumentos dos niveis de maturidade vocacional e por mudangas na importdncia relativa

dada a cada um dos pap6is da caneira. Neste caso, o papel de tempos livres vai

perdendo a sua import6ncia relativa do ensino secund6rio para o ensino superior,

emergindo cadavez mais a importdncia dos pap6is de estudante e de trabalhador. Com a

idade adulta. os pap6is de trabalhador e de casa e familia tendem a maior salidncia.
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Esta abordagem diferencial aos construtos de maturidade vocacional e de

sali€ncia das actividades evidenciou ainda a importdncia dos contextos no

desenvolvimento da carreira. Relativamente d maturidade vocacional verificou-se a

tendQncia para as raparigas e os individuos socialmente favorecidos (em vantagem

s6cio-econ6mica ou pertencendo a grupo culturalmente maioritririo) serem

vocacionalmente mais maturos que os raptlzes e que os socialmente desfavorecidos,

respectivamente. Quanto ir saliGncia das actividades, as raparigas tendem a dar maior

importdncia ao papel de casa e familia, independentemente dos niveis de escolaridade.

No entanto, ao longo da carreira a saliCncia dos restantes pap6is vai-se alterando, de

modo que, em adultos, o papel de trabalhador representa importante fonte de apoio

social para as mulheres, enquanto que os homens tendem a dar maior saliCncia a este

papel do que as mulheres e a expressarem menor participagio e expectativas de

concretizagao dos seus valores no papel casa e familia do que elas. Estes resultados vdo

ao encontro dos obtidos nas investigag6es sobre percepgio de barreiras, em que o

conflito entre o papel de trabalhador e o papel familiar era das barreiras mais comuns

entre as mulheres. Isto 6, mostram como os processos de socializagdo est6o subjacentes

a este padrao da saliEncia das actividades e da percepg6o de barreiras. No mesmo

sentido. os estudos transnacionais realizados no dmbito do projecto Work Importance

Study parecem apontar para que, mais que os contextos politicos e econ6micos dos

participantes, era o seu contexto cultural (grupo 6tnico ou tradigOes culturais) que mais

se relacionava com mudangas na saliOncia das actividades entre os individuos dos

diferentes paises estudados.

Relativamente aos construtos considerados, as abordagens mais centradas no

estudo de processos do desenvolvimento da carreira permitiram verificar uma tend6ncia

para uma relagao positiva entre as dimensdes atitudinais da maturidade vocacional e a

saliQncia das actividades. ou seja, um maior investimento pessoal nos diferentes papdis

da carreira relaciona-se com maior planeamento e exploragio da carreira,

independentemente do genero e nivel de escolaridade dos participantes. Tamb6m a

relag6o entre maturidade vocacional e expectativas de auto-efic6cia tende a ser positiva,

na generalidade dos estudos revistos, verificando-se a estreita-relagdo do planeamento e

da exploragSo da carreira com sentimentos de autonomia e confianga para influenciar o

percurso da sua carreira. Quanto i relagdo entre sali€ncia das actividades e expectativas

de auto-eficiicia. os resultados nem sempre foram coincidentes, o que, em certa medidq
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pode explicar-se pela diversidade de medidas da auto-eficiicia utilizadas. Esta

justificagEo fundamenta-se nos resultados obtidos em investigag6es com estudantes

portugueses, nos quais a utilizagdo de uma medida das expectativas de auto-efic6cia nos

pap6is da carreira, permitiu encontrar com regularidade uma relagdo positiva entre a

saliCncia das actividades e as expectativas de auto-efic6cia nessas actividades.

A frnalizar, uma referdncia sobre as implicag6es pr6ticas da abordagem

desenvolvimentista ao estudo da percepgdo de barreiras aqui apresentada. Em primeiro

lugar, destacariamos o facto de este enfoque situar a intervengEo nas barreiras da

carreira no quadro do desenvolvimento pessoal o que, pelas razdes apontadas (ver p. 86-

87), 6 fundamental no trabalho com adolescentes. A prop6sito, o estudo das relagdes

entre percepg6o de barreiras, expectativas de auto-efic6cia e maturidade vocacional

aponta para a importdncia de intervengdes promotoras do desenvolvimento pessoal e

vocacional (e.g. promogSo da autonomia, de atitudes de planeamento e exploragSo da

carreira) terem implicagdes no modo como os individuos percebem e se confrontam

com as barreiras da carreira. Em segundo lugar, tambdm com adolescentes 6 importante

analisar em que medida a salidncia das actividades influi ou 6 influenciada pela

percepgio de barreiras. Como a investigagdo mostra, as raparigas desde cedo

consideram o conflito entre o papel familiar e o de trabalhador uma importante barreira

da carreira. Nestes casos 6 especialmente importante ajudar as adolescentes a avaliarem

as significag6es associadas aos pap6is da carreira para determinar em que medida as

escolhas vocacionais vdo ao encontro das suas necessidades ou do que lhes 6

socialmente imposto (Cook, 1994, p. 90). Em terceiro lugar, este enfoque tamb6m

permite aproximar as abordagens desenvolvimentistas e s6cio-cognitivas ao nivel da

pr6tica, alargando as possibilidades de intervengEo e reforgando a importdncia das

teorias da aprendizagem cimentando a relagSo entre os diferentes segmentos da teoria

Ciclo de Vida/Espago de Vida (Super. 1990, p. 205).
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Capitulo 4

Quadro geral da investigaqilo

4.r. o pRoBLEMA, As QUESTOEs E As HIPoTESES DE

INvESTIG^q,CAo

A revisio da literatura sobre percepgdo de barreiras mostra como esta temiitica

tem merecido cada vez mais atengSo no imbito da psicologia vocacional, expressando a

crescente importdncia que o construto tem assumido para a avaliagdio dos processos

relativos is decis6es e ajustamentos da carreira (Swanson e D'Achiardi,2005, p. 354) e

para a implementagdo de ac96es visando a promogdo da igualdade de oportunidades

(Cardoso e Ferreira Marques, 2005). Testemunham-no o ntmero de modelos te6ricos

que t0m integrado este construto, especialmente os focados no desenvolvimento da

careira de populag6es especiais, e o crescente ntmero de investigag6es e de pr6ticas

envolvendo abordagens d percepgSo de barreiras da carreira.

Tendo como quadro de refer€ncia o modelo desenvolvimentista Ciclo de

Vida/Espago de Vida (Super, 1990), a investigagdo que agora se apresenta surge na

continuidade da realizada hrl alguns anos (Cardoso, 1999). Com ela procuramos dar

mais um contributo para o estudo da percepgio de barreiras em adolescentes, atrav6s de

respostas is mtiltiplas quest6es que se colocam a partir do seguinte problema: em

adolescentes portugueses, frequentando o ensino basico e secundiirio, qual a fun96o da

percepgSo de barreiras no desenvolvimento da carreira?.

Partindo da abordagem desenvolvimentista, apresentada no capitulo anterior,

consideramos agora o problema da percepgdo de barreiras da carreira num duplo

enfoque: l) diferencial, araves da operacionalizagdo do universo de barreiras da

carreira na populagdo alvo, e pelo estudo das mudangas neste tipo de representagOes em

fungEo do nivel de escolaridade; 2) processual, atrav6s do estudo das relagOes do

construto de percepgSo de barreiras com o de planearnento da carreira, o de expectativas

de auto-efic6cia relativamente aos papeis da carreira, e o de saliEncia das actividades.
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Esta dupla perspectiva do problema justifica-se por permitir um paralelismo com as

grandes linhas de investigagdo neste 6mbito, diferencial e de processos. Assim, o

problema subjacente a este projecto de investigagSo pode estruturar-se em quest6es de

investigagSo mais especfficas, de acordo com as duas perspectivas em que o

pretendemos abordar:

Quest6es relativas a um enfoque diferencial:

l. Qual o universo de barreiras da carueira com que se confronta a populagdo

alvo?

A resposta a esta questSo 6 procurada atravds dos estudos de revisdo do

Inventdrio de Percepqdo de Barueiros da Caneira (IPBC) em que analisamos a

dimensionalidade do IPBC. Neste sentido, estuda-se a sua estrutura factorial e os itens

que o comp6em. Acrescente-se que a construgdo deste inventilrio constitui-se como uma

importante etapa para a investigagdo da percepgdo de barreiras em Porfugal, pois, ao

permitir a recolha sistemiitica e objectiva de informagSo em diferentes estudos, facilitarri

a comparabilidade e generalizagdo de resultados e, consequentemente, um maior

aprofundamento te6rico e empirico desta tem6tica. No mesmo sentido, o paralelismo

metodol6gico da construgSo do IPBC com o Career Boruiers Inventory (Swanson,

Daniels e Tokar, 1996; Swanson e Tokar, 1991b) facilitarri a reflexdo quanto irs

(des)continuidades dos dados obtidos entre adolescentes e adultos, e entre portugueses e

populagSes de outros paises estudadas com o Career Barriers Inventory.

Em termos priiticos, a utilizagdo de um instrumento mais gen6rico de avaliagio

da percepgdo de barreiras poderii permitir uma base avaliativa suficientemente

abrangente, capaz de integrar ou ser integrada com t6cnicas mais especificas de

avaliagdo da percepgdo de barreiras. Tambdm possibilitar6 a aplicagdo deste tipo de

avaliagio em programas de educagdo da carreira, como forma de promover atitudes

favoriiveis ao planeamento da carreira e estrat6gias de confronto com os obst6culos ao

desenvolvimento da carreira (Ltuzo,2000. p. 162-164; Savickas, 1998, p. 356).

2. Em que difere a percepqdo de barreiras da carreira dos participantes do 9"

ano relativamente d dos do I2o ano?

Esta questdo remete-nos para a aniilise dos aspectos relativos ao

desenvolvimento da percepgdo de barreiras. Procuramos a resposta atrav6s da an6lise
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das diferengas na percepgSo de barreiras entre os jovens do 9o e do l2o ano de

escolaridade, nos dados obtidos com a versSo revista do Inventdrio de Percepqdo de

Barreiras da Carreira (IPBC-R). Nas escalas do IPBC-R, em que se verificam

diferengas significativas na m6dia dos resultados, tamb6m se analisam diferengas entre

medias de resultados ao nivel dos itens, a fim de permitir uma identificag6o mais

completa das barreiras que, independentemente da magnitude global, s6o significativas

para diferenciar grupos de participantes. lsto 6, partimos de uma perspectiva diferencial

para analisar um processo: o do desenvolvimento da percepgSo de barreiras da carreira.

Neste enfoque, analisamos em que medida os resultados obtidos com jovens

portugueses replicam os obtidos com populag6es de outros paises. Paralelamente,

pretendemos clarificar que representag6es das barreiras da careira caracterizam as

subamostras do 9o e do 12o ano, o que poder6 contribuir para: 1) analisar padr6es de

continuidade e mudanga no desenvolvimento da percepgdo de barreiras da carreira dos

participantes; 2) fundamentar interveng6es de orientagdo vocacional mais focadas nas

necessidades destas populag6es e, consequentemente, promotoras de pr6ticas

educacionais mais inclusivas.

Quest6es relativas a um enfoque nos processos:

3. Qual o efeito das expectativas de auto-eficdcio, na relaqdo do planeamento

da carueiru com a percepqdo de barueiras?

O estudo da relaqEo entre estas vari6veis fundamenta-se nos dados da revisdo da

literatura, quanto a: l) existir uma relagEo inversa entre as expectativas de auto-eficricia

e a percepgdo de barreiras (Bulger e Mellor, 1997, p.939;Lent et a1., 2001, p. 480;

Lgzzo. 1996a, p.244;Lrtzzo e McWhirter, 2001, p. 64; McWhirter et al., 1997, p.7-8;

Flores e O'Brien, 2002, p. 19); 2) o planeamento da carreira implicar autonomia,

reconhecimento das potencialidades para enfrentar o futuro e sentimentos de capacidade

para o influenciar (Anderson e Brown, 1997. p.3ll; Brown et al., 1999, p.232-235;

cardoso e Ferreira Marques, 2001, p. 76; Lu72o, 1994, p. l5); e 3) existir a

possibilidade de as expectativas de auto-efic6cia moderarem a relag6o entre a percepg6o

de barreiras e a maturidade vocacional, levando a percepgdo de barreiras a funcionar

como estimulo a mais planeamento e exploragEo da carreira, em individuos com

elevadas expectativas de auto-efic6cia, e funcionando no sentido inverso em individuos
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com baixas expectativas de auto-efic6cia (Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p. 76;

Creed, Patton e Bartrum, 2004, p. 292; Luzzo, 1995b, p. 321; Luzzo e Hutcheson, 1996,

p. I27). Estes aspectos levam-nos a procurar testar, no estudo principal, a seguinte

hip6tese, como resposta ir questSo colocada: se as expectativas de auto-efic6cia

relativamente aos pap6is da carreira funcionam como moderadoras da relagdo do

planeamento da carreira com a percepgio de barreiras, ent6o 6 de esperar que o

planeamento da carreira leve a maior percepgEo de barreiras nos participantes com

baixas expectativas de auto-efic6cia e reduza a percepgSo de barreiras em jovens com

elevadas expectativas de auto-eftcircia.

Os estudos relativos ao teste desta hip6tese constituem um contributo para a

compreensEo do processo de percepgdo de barreiras nas escolhas da carreira e para

fundamentar prilticas visando promover atitudes e crengas facilitadoras do

desenvolvimento da carreira dos adolescentes.

4. Qual a relagdo das experiAncias individuais de planeamento da carreira,

das expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carueira e da percepqdo de

barreiras com a sah1ncia das actividades?

O construto de saliOncia das actividades ndo 6 considerado na sua acepgSo

original, enquanto importdncia relativa dos pap6is da carreira (Nevill e Super, 1986, p.

1) porque as medidas de planeamento da carreira e de percepgdo de barreiras, ao n6o

avaliarem estes construtos em cada um dos pap6is da carreira que o construto de

sali€ncia das actividades contempla, nio permitem analisar como a importdncia relativa

de cada um dos pap6is da carreira tem um paralelo em diferentes niveis de percepgSo de

barreiras ou de planeamento da carreira nesses pap6is. Assim, partiremos de uma

concepgSo de salidncia das actividades como o total da participagdo e da adesio dos

participantes aos papeis da carreira.

O conjunto de estudos realizados fundamentam-se no modelo dos determinantes

da salidncia das actividades (ver figura 3.2 no Capitulo 3), pois considera as vari6veis

percepgdo de barreiras, expectativas de auto-eficiicia relativamente aos papeis da

carreira. e planeamento da carreira, como componentes da dimensdo experiOncias

individuais desse modelo. Neste quadro conceptual, analisamos como as experiCncias

individuais de planeamento da carreira. de expectativas de auto-efic6cia nos papdis da
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caneira e de percepgEo de barreiras se relacionam com o investimento comportamental

e afectivo dos participantes nos pap6is da carreira.

A estrutura de relag6es entre as vari6veis consideradas, fundamenta-se ainda

nos resultados da investigagSo apresentados ao longo desta dissertagdo quanto i relagio

das expectativas de auto'eficiicia relativamente aos pap6is da carreira com a sali€ncia

das actividades (Vale, 1997,p.215; Candeias,2000, p.243'244), das expectativas de

auto-eficiici4 em geral, com a percepgio de barreiras (Brown et al., 2000, p. 259;

Bulger e Mellor,1997,p.939; Lent et al., 2001, p.480; Lttzzo, l996a,p-244;Lvzzo e

McWhirter, 2001, p.64; Flores e O'Brien, 2002, p. l9), e com o planeamento da careira

(Brown et al., 1999, p. 232-235; Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p- 76; Lttzzo,

1995b, p.244); do planeamento da carreira com a sali€ncia das actividades (Afonso,

1987, p. 147; Hartung,1997, p. 9-10; Taylor e Popma, 1990, p. 28) e com a percepgSo

de barreiras (Cardoso, 1999, p. 158; Cardoso e Ferreira Marques,200l, p.95; Lttzz.o,

1995a, p. 12-13; 1996a, p.244).

Como possibilidade de resposta d quest6o colocada, propomos a seguinte

estrutura de relagOes entre as variilveis referidas:

As expectativas de auto-efic6cia relativamente aos pap6is da carreira t6m uma

fungao central, relacionando-se positivamente com a sali€ncia das actividades e com o

planeamento da carreir4 sendo negativa a sua relagEo com a percepgio de barreiras. Por

sua vez, espera-se que o planeamento da carreira tenha uma relagdo negativa com a

percepgao de barreiras e positiva com a saliEncia das actividades. Tamb6m 6 esperada

uma relagao negativa da percepg6o de barreiras com a saliCncia das actividades.

5. Que relagdo existe entre o processo de percepqdo de barreiras dos

participantes e as suas experiAncias escolares?

Esta questio sobre o processo de percepgEo de barreiras prolonga a antecedente,

procurando analisar as relag6es entre o comportarnento vocacional e as experiOncias

escolares. Havendo uma estreita relagEo entre as experiOncias escolares dos

adolescentes e o seu desenvolvimento da carreira (Abreu,2001, p. 11; Hall e Mirvis,

1995, p. 326), reconhece-se cada vez mais a impon6ncia de a investigagdo em

psicologia vocacional analisar esta relagdo (Arbona. 2000, p. 270). Ao nos focarmos na

influ€ncia dos niveis de sucesso escolar e do grau de satisfagEo com os estudos
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frequentados no processo de percepg6o de barreiras, procuramos contribuir para uma

vis6o integrada do comportamento vocacional.

4.2. PLANO DE IWESTTGACAO

A resposta a estas quest6es serd feita. numa primeira fase, com a realizaqdo de

um estudo piloto, seguido do estudo principal numa segunda fase. Estas investigagOes

implicaram o cumprimento do plano de investigagdo que se apresenta na figura 4.1:

Figura 4.1
Plano de investigaqdo

Estudo Piloto

Estudo Principal

Estudo explorat6rio da
estrutLrra. do IPBC

R-esr,rltados
da prirneira
inrzestigagd.o
corrr o IPBC

Organizagdo
das escalas do IPBC

Estudos da consist€ncia
interna e de rzalidade
das escalas do IPBC

Estudo das
caracteristicas

psicorn6tricas da rzersSo
rerzista do IPBC

Abordagern di ferenc ial
ao desenrzolwirnento da
percepgdo de barreiras

ern adolescentes

Abordagern de
Processos ao

desenrzolwirnento da
percepgdo de barreiras

ern adolescentes
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4.2.1. O Estudo Piloto

O estudo piloto tem como principal objectivo prepamr o estudo principal quanto

i testagem dos instrumentos a utilizar, perspectivar refinamentos metodol6gicos e

conceptuais, bem como colocar novas quest6es a ter em conta no estudo principal.

A primeira fase da investigagdo inicia-se com o estudo explorat6rio da estrutura

factorial do IPBC, com vista a sua revisSo. Segue-se a organizagSo das escalas do

inventrlrio e o estudo da consist6ncia intema e validade das mesmas. Na aniilise dos

resultados, ter-se-6 em conta os dados da investigagio portuguesa em que o IPBC

comegou a ser desenvolvido (Cardoso, 1999). Tal permitir6 uma an6lise comparativa de

dados obtidos com jovens do 9o e do 12o ano e, consequentemente, uma fundamentagio

mais consistente da revisEo do IPBC.

4. 2. 2. Estudo Principal

O estudo principal englobarii a an6lise das caracteristicas psicom6tricas da

versao revista do IPBC, a partir de uma amostra constituida por alunos do 9o e do 12'

ano de escolaridade e, por isso, menos homog6nea que as das investigag6es

antecedentes. Segue-se a abordagem desenvolvimentista ao estudo da percepgdo de

barreiras da carreira, primeiramente num enfoque diferencial e depois com um enfoque

nos processos implicados.

4.3.INSTRUMENTOS DE MEDIDA E PARTICIPANTES

De modo a evitarem-se redundincias entre este capitulo e os que se seguem, a

caracterizagEo dos instrumentos de medida e dos participantes ser6 feita na descrigdo da

metodologia de cada um dos estudos. No entanto, merecem especial referOncia dois

aspectos. O primeiro liga-se ao facto de os participantes do estudo piloto serem jovens

frequentando o 9o ano de escolaridade e. parte deles. pertencentes a minorias 6tnicas.

Tal resultou da perspectiva de continuidade entre a investigagSo que originou o IPBC e

o estudo piloto desta investigagdo. Na primeira, a amostra foi de jovens Euro-

Portugueses frequentando o 12o ano. pelo que seria importante no estudo piloto analisar

as caracteristicas psicometricas do IPBC com populagdes diferentes: 1) participantes
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noutro ponto de tomada de decisEo do sistema educativo e com caracterfsticas de

desenvolvimento diferentes; e 2) populagSes etnicamente minoritilrias, de modo a testar

a validade das escalas de discriminagSo do IPBC.

O segundo aspecto prende-se com a necessidade de evitar informagdo

redundante quando da descrigSo das medidas. Esta estrutura-se num ponto referente d

origem e desenvolvimento do instrumento, e outro relativa irs suas caracteristicas

psicom6tricas. A descrig6o da origem e desenvolvimento do instrumento, quando feito

no estudo piloto n6o se repete no estudo principal. Quanto a descrigdo das

caracteristicas psicom6tricas, incluem-se dados relativos ir consist6ncia interna das

medidas, i homogeneidade dos itens nas escalas, e os relativos i sua estrutura factorial.

Tamb6m se d6 informagSo sobre a relagdo das medidas utilizadas com outras vari6veis,

a partir dos resuliados obtidos no estudo piloto e no estudo principal. Deste modo,

pretendemos maior fundamentagio dos estudos sobre a percepg6o de barreiras,

acrescentando novos dados ir informagSo obtida a partir da revisSo da literatura.

4.4. ENQUADRAMENTO EPTSTEMOLOGICO

Depois de definido o problema e o plano de investigagdo, consideramos

importante situar epistemologicamente o conjunto de estudos a rcalizar, clarificando,

assim, a l6gica e o sentido subjacentes aos mdtodos de investigagSo utilizados na

recolha dos dados e no seu tratamento (Cohen, Manion e Morrison,2003, p. 3; Kidd,

2002. p. 127). A dimensSo epistemol6gica d aqui entendida como as assumpgdes

relativas irs bases do conhecimento, n6o s6 em termos de como 6 adquirido mas tambdm

quanto ao seu conteudo e i forma como e transmitido. Na nossa op95o metodol6gica, o

objecto de conhecimento e a percepgdo de barreiras da carreira (realidade

social/psicol6gica em que nos focamos), perspectivada como externa/independente do

observador. uma vez que procuramos estudar as representag6es dos jovens enquanto

realidade colectiva, que ultrapassa a subjectividade singular. Este quadro 6,

epistemologicamente. o de investigadores que procuram analisar relagdes e

regularidades entre um conjunto de vari6veis seleccionadas (os construtos - vari6veis

latentes - que s6o objecto de estudo), recorrendo a mdtodos quantitativos de recolha e
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anillise de dados e, buscando a evidCncia empirica para quest6es e hip6teses

previamente colocadas.

Este referencial n6o implica que tenhamos uma vis6o rinica do que 6 a

investigagEo e a intervengio em ciCncias sociais, perspectiva apresentada na secaEo 2.3

do capitulo 2. Pelo contr6rio, a complexidade humana, onde coexistem dimensdes de

estabilidade e mudanga, de influOncia social e db ag6ncia pessoal (Abreu, 1990, p. 16;

Caspi e Roberts, 1999, p.309-312; Magnusson, 1999,p.230-232; Sim6es, 1999,p.23-

24), exige complementaridade de abordagens cientificas (Richardson, 1993, p. a2\.

Assim, mais importante do que nos fixarmos numa perspectiv4 6 saber qual adoptar

para melhor respondermos ds exigdncias que se colocam (Merton e Kendall, 1946,

citado de Cohen et al., 2003; Richardson, 1993, p. a2\. Neste estudo, a opg6o assumida

resulta da intengao de construir e validar um inventririo de percepgdo de barreiras da

carreira a utilizar na investigagdo e na priitica da orientagdo vocacional, e de ampliar os

estudos sobre percepgSo de barreiras da carreira que se enquadram neste tipo de

paradigma normativo de investigagio, nomeadamente atrav6s do enfoque

desenvolvimentista adoptado. Esta opg6o metodol6gica resulta ainda de estarmos numa

fase de estudo da percepgio de barreiras em adolescentes, em que procuramos uma

caracterizagao geral do fen6meno, numa populagEo alargada, e verificar a aplicabilidade

na realidade portuguesa de modelos testados em populagOes de outros paises.





Capitulo 5

Revisio do Inventirio de Percepgio de Barreiras da

Carreira (IPBC) - Estudo piloto

O estudo piloto teve quatro grandes objectivos: 1) reformular o IPBC; 2)

melhorar as suuls caracteristicas psicom6tricas a partir dos resultados obtidos numa

amostra de jovens do 9.o ano de escolaridade, pertencentes a diferentes grupos 6tnicos;

3) estudar as caracteristicas psicomdtricas do Inventdrio de Crenqas de Auto-Eficdcia

Relativamente aos Papdis da Carreira (ICARPC), com alunos do 9oano de

escolaridade; e 4) recolher dados que permitam compreender, na populaqio estudada, a

relagao entre a percepgio de barreiras da carreira e as expectativas de auto-efic6cia nos

papdis da carreira.

O primeiro e o segundo objectivos concretizaram-se a partir de uma an6lise

comparativa/complementar dos dados obtidos no presente estudo com os obtidos na

investigagao em que o IPBC comegou a ser desenvolvido (Cardoso, 1999). Deste modo,

analisou-se o desempenho do inventiirio em jovens do 9o e do 12o ano, o que

possibilitou uma perspectiva mais alargada das suas potencialidades e limitagOes.

Quanto ao terceiro objectivo, a sua concretizagdo possibilitou informagEo sobre o

ICARPC, numa populag6o em que ainda ndo havia sido estudado. Tal representa mais

um contributo para os estudos de validade desta medida e para o conjunto de

investigagdes em curso. uma vez que se perspectiva a sua utilizagEo no estudo principal.

A concretizagdo do quarto objectivo permitiu suprir a falta de informagdo sobre a

relagao entre percepgdo de barreiras e expectativas de auto-eficiicia nos pap6is da

carreira e. desta maneira, trazer algumas clarificag6es importantes para a investigaqdo a

realizar no 6,mbito do estudo principal.
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5.1. METODOLOGIA

5. 1. 1. Os Participantes

Os participantes provieram de 17 escolas, de dez concelhos do distrito de

Setubal (Ap6ndice A l).Em cada escola seleccionaram-se as turmas com maior ntmero

de jovens etnicamentel minoritarios. De modo a conseguir-se maior rigor na definigdo

da amostra e no tratamento dos dados, s6 se consideraram os protocolos de

participantes portugueses ou de origem africana, o que levou i n6o inclusSo de 12

protocolos pertencentes a jovens indianos, timorenses, brasileiros e um macaense.

Como descrito no quadro 5.1, participaram nesta investigagdo 457 jovens, sendo

248 do sexo feminino e 209 do sexo masculino. Este equilibrio entre o nfmero de

participantes de ambos os sexos n6o foi possfvel quanto ao grupo 6tnico de pertenga,

uma vez que tal n6o correspondia ir realidade estudada.

Quadro 5.1
Varidveis demogrdficas (escolaridade e grupo dtnico)

amostra totalena
G6nero

Escolaridade/Etnia

Feminino Masculino Total

NN o//o N o,/,/o

9o ano 248 54,3 209 45,7 457

Euro-Portugueses t52 61,3 t34 64,1 286

Afro-Portugueses + Africanos 96 38,7 75 35,9 t7t

Afro-Portugueses 58 12,7 44 9,6 t02

Africanos 38 8,3 31 6,8 69

Legenda: Euro-Portugueses - Portugueses brancos; Afro-Pornrgueses - Africanos negros nascidos
em Portugal; Africanos - participantes negros nascidos em Africa

No quadro 5.1 verifica-se que 61.3% dos jovens s6o portugueses e 38.7% s6o de

origem africana. Entre estes, 22.3%jii nasceram em Portugal e 15.1o2 nasceram em

paises africanos.

Atendendo ao nivel et6rio dos panicipantes (quadro 5.2), verificamos que a

m6dia de idade dos rapazes (15.2) 6 significativamente superior d das raparigas (14.7),

I O conceito de etnia utilizado na caracterizagio das subamostras desta investigagSo, corresponde ao

anteriorrnente definido (ver ponto 2. 1.1 p. 37 do capitulo 2)
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t(455) = 4.42, p<.01, r : .09. Esta diferenga deve-se, fundamentalmente, ao grande

nfmero de raparigas com 14 anos (142) relativamente ao nfmero de rapazes (63) no

mesmo nivel etiirio, o que, por sua vez, pode explicar-se pelo maior insucesso escolar

dos rapazes (quadro 5.5). Os participantes Afro-Portugueses apresentam uma m6dia de

idades (15.6) superior aos Euro-Portugueses (14.7) e significativamente inferior aos

naturais de paises africanos (14.S). Relativamente aos Euro-Portugueses, a diferenga 6

estatisticamente significativa, t(455) : - 6.13 p<.01, r - .09, e deve-se i maior

percentagem de jovens portugueses (53.5%) no nivel etiirio dos 14 anos relativamente

aos africanos (28.a%) no mesmo nivel et6'rio.

Quadro 5.2
Distribuiqdo da amostra total e das subamostras por gdnero e etnia nos niveis etdrios

idades dos

Lege@brancos;Afro-Pormg.-AfricanosnegroSnascidosemPornrgal:
Africanos - participantes negros nascidos em Africa

A caracterizagdo s6cio-econ6mica fez-se a partir do tipo de profissdo dos pais.

Foi escolhida a classificagio utilizada no projecto porhrguds do "Work Importance

Study" (Ferreira Marques. 1995), porque estii organizada em cinco niveis quanto ao

estatuto s6cio-econ6mico. conjugando a formagEo e a autonomia no trabalho.

Os niveis s6cio-economicos daquela classificagdo s6o: (1) Profissdes com nivel

de Licenciatura - tecnicas e artisticas; (2) Dirigentes de Empresas e .Quadros

Superiores Administrarivos; (3) Pessoal Administativo - do comdrcio, vendedores e

Mediana e mddia de tc

I
D
A
D
E

GENERO ETNIA TOTA

Feminino Masculino Euro-Portug. Afro-Portug. Africanos

N oh
N Vo N Vo N o/o N o/o N o

t3 5 2.0 6 2.8 8 2.8 2.9 0 0 u 2.4

t4 t42 57.3 63 30. I 153 53.5 29 28.4 l8 26.1 20s 44.9

l5 50 20.2 68 32.5 75 26.2 z5 24.5 l9 27.s I l8 25.8

l6 28 l 1.3 38 18.2 27 9.4 22 21.6 l4 20.3 66 t4.4

t7 l5 6.1 23 I1.0 l8 6.3 l0 9.8 l0 14.5 38 8.3

l8 8 i? 9 4.3 3 l.l l3 12.6 5 '1.3 t7 3.7

l9 0 0 2 0.9 ) 0.7 0 0 0 0 2 0.4

TotaI 248 r00 209 100 286 t02 69 457 t00

M6dia 14.7 t5.2 t4.7 r5.6 14.8 14.9

Illediene l5 t6 l6 t6
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t6cnicos mddios; (4) Trabalhadores Qualificados - operarios qualificados,

encarregados, capatazes e feitores; (5) Trabalhadores Semi-Qualificados e Ndo

Qualificados - trabalhadores indiferenciados e trabalhadores rurais. Acrescentaram-se

mais tr6s niveis: (6) Desempregados; (7) Domdsticas e (NC) Nao Classificados,

correspondendo este riltimo aos falecidos, reformados ou pais de jovens sobre quem n6o

foi fornecida informagdo sobre a actividade profissional. Esta alteragSo visou uma

caracteizag6o mais completa da estrutura s6cio-econ6mica da amostra, dado esperar-se

que, nas escolas seleccionadas, muitos dos participantes tivessem pais desempregados

ou dedicados i actividade dom6stica sem qualquer remuneragdo.

A leitura do quadro 5.3 permite verificar que, na amostra total, quanto i
profissEo do pai, o nivel 4 dos Trabalhadores Qualificados, com 52.1%o, os Ndo

Classificados. com l7.lYo, e o nivel 5 dos Trabalhadores Semi-Qualificados e Ndo

Qualificado,s, com l5.lo , s6o os que apresentam o maior nrimero de participantes.

Estes tr€s niveis correspondem a 84.3o/o dos jovens. Aos niveis I (Prolss1es com Nivel

de Licenciatura), 2 (Dirigentes de Empresas e Quadros Superiores) e 3 (Pessoal

Administrafiuo) correspondem apenas 14.7% dos pais dos participantes.

Na amostra total, tendo em conta a profissfio da mie, salienta-se o facto de

37.6% ter uma profissdo de nivel 5 (Trabalhadores Semi-Qualificados e Ndo

Qualificados) e 27.8% serem Domdsticas (nivel 7), correspondendo ambos os niveis a

um total de 55.4Yo das mies dos participantes. Com percentagens mais elevadas

seguem-se os Ndo Classificados, com l0.9yo, e o nivel 4 (Trabalhadores Qualificados),

com 9.6%. Aos niveis 1 e 2 corresponde so 7.4o/o das mdes dos jovens, sendo o nivel 6

(Desempregadas) o que regista o valor mais baixo (1.8%).

A andlise dos totais nos quadros 6 e 7 mostra que as mdes exercem profissdes

com niveis de qualificagSo inferiores ds dos pais. Entre os niveis I e 4 estio 66.8% dos

pais e apenas 21.9% das mdes. Por sua vez. os niveis de qualificagSo de ambos s6o

relativamente baixos, pois grande parte s6o Trabalhadores Qualificados, Semi-

Qualificados, Ndo Qualificados, Domdsticas ou estSo desempregados. As subamostras

do sexo masculino e feminino reflectem as tend6ncias manifestadas na amostra total. Do

nivel I (Profissdes com nivel de Licenciatura) ao nivel 4 (Trabalhadores Qualificados)

estSo 66.5% dos pais e l9.8Yo das mdes das raparigas e 66.9Yo dos pais e 24.4%o das

mdes dos rapilzes. Entres os nfveis 5 (Trabalhadores Semi-Qualificados e Ndo
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Qualificados) e 7 (Domisticas) est6o 16.5% dos pais e 70.lYo das mies das raparigas e

15.8% dos pais e 63.7% das mdes dos rapazes.

Quadro 5.3

Distribuiqdo dos n[veis socioecon1micos na amostra total e nas subamostras por

Legenda: I - Profiss6es com nivel de licenciatura; 2 - Dirigentes de empresa e quadros superiores; 3 -
Pessoal administrativo; 4 - Trabalhadores qualificados; 5 - Trabalhadores semi-qualificados e n6o

qualificados; 6 - Desempregados: 7 - Dom6sticas(os); NC - NIo classificados

Comparando as amostras de jovens portugueses e africanos quanto ao nivel s6cio-

econ6mico (quadro 5.4), constata-se que os pais dos portugueses exercem profissdes de

nivel superior ds dos africanos, sendo esta diferenga significativa. Para a profissSo do

pai, o resultado estatistico dessa diferenga 6 F(1, 455) : 6.09, p<.014, o :.1 1, enquanto

que para a profissSo da mde 6 F(l, 455) = 7.70, p<.005, o :.12.Do nivel 1 (Profissdes

com nfvel de Licenciatura) ao 4 (Trabalhadores Qualificados) situam-se 72.4o/o dos pais

e25.8% das mies dos portugueses, e 57.3% dos pais e 15.2% das mies dos jovens

africanos. Entre os niveis 5 (Trabalhadores Semi-Qualificados e Ndo Qualificados) e 7

(Domdsticas) encontram-se 15.4o/o dos pais e 65.10/o das mdes dos portugueses e 17.5%o

dos pais e 67.2Yo das mdes dos africanos.
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Quadro 5.4
DistribuiEdo dos nlveis socioecon6micos na amostra total e nas subamostras segundo o

Legenda: I - Profiss6es com nivel de licenciatura;2 - Dirigentes de empresa e quadros superiores; 3 -
Pessoal administrativo; 4 - Trabalhadores qualificados; 5 - Trabalhadores semi-qualificados e ndo
qualificados; 6 - Desempregados: 7 - Domesticas(os); NC - N5o classificados

Tendo em conta o ntmero de reprovag6es (quadro 5.5), verifica-se mais sucesso

escolar entre as raparigas, pois 67 .7o/o delas nunca reprovou, contra 41.6% dos rapazes,

sendo significativa esta diferenga, /(455): 5.93 p<.01,, r : 0.09. Os rapazes apresentam

sempre resultados percentuais superiores aos das raparigas. Outro dado importante

prende-se com o facto de quase metade dos participarfies (44.2%) je ter pelo menos uma

reprovagEo, contra 55.8% de jovens que nunca reprovaram, nfmeros reveladores de

elevado insucesso escolar nos participantes desta investigagio. Por sua vez, a an6lise do

quadro 5.5 mostra que o insucesso escolar 6 significativamente maior, t(455) : -2.9

p<.05, r : 0.09, no grupo dos Afro-Porrugueses mais os naturais de africa. Isto e,

60.8yo dos jovens portugueses nunca reprovaram e 39.2%o reprovaram pelo menos uma

vez, enquanto apenas 47.4o dos Afro-Portugueses e dos africanos nunca reprovaram e

62.6% reprovaram pelo menos uma vez.
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Quadro 5.5

Distribuigdo da amostra total e das subamostras por gdnero e etnia dos participantes

Quanto aos niveis de aspiragdo (quadro 5.6), verifica-se que mais de metade dos

jovens (56.9%) deseja concluir um curso superior. Destes, 295% ambicionam terminar

um curso superior de tr6s anos e 27.4% um curso superior de quatro ou cinco anos. Os

niveis de aspiragSo das raparigas s6o significativamente superiores aos dos rapazes,

t(455) = -3.86 p<.001, r :.09. Entre as raparigas. 64.2% pensam concluir um curso

Quadro 5.6
Distribuigdo dos n{veis de aspiraEdo na amostra total

dos

superior e 35.9Yo projectam abandonar os esrudos ap6s o 9.o ou o l2.o anos de

escolaridade. J6 entre os rapazes. 56.9% afirma desejar concluir um curso superior e

43.1% declara pensar deixar de estudar ap6s conclusEo do 9.o ou o 12." anos.

Os dados referentes aos niveis de aspiragEo em fungEo do grupo dtnico (quadro

5.6) revelam que os portugueses t6m niveis de aspiragEo ligeiramente superiores ao

grupo etnicamente minoritdrio. Destes. 53.3% manifestam intengEo de concluir um

o numero de reprova

Reprovag0es
Gr6nero Etnia

Feminino Masculino Total
Euro-

Portuguesa
Afro-

Portug. +
Africanos

Total

N o N o/o N V" N o N o/o N o/o

Nunca reprovou r68 67.7 87 41.6 255 55.8 174 60.8 8t 47.3 25s 55.8

Reprovou uma vez 48 t9.4 6l 29.2 109 23.9 66 23.1 43 25.2 109 23.9

Reprovou duas vezes 25 t0.l 39 18.7 64 14.0 29 l0.l 35 20.5 64 14.0

Mais de duas reprovagde 7 2.8 ')) 10.5 29 6.4 t7 5.94 t2 7.02 29 6.3

Total 248 100 209 r00 457 100 286 100 t71 100 457 100

e nas subamostras nero e etrua tc ES

Aspirag6es
G6nero Etnia

Feminino Masculino Total
Euro-

Portuguesa
Afro-

Portug. +
Africanos

Total

N o N Vo N o/o N o N Yo N o/o

Concluir o 9o ano 26 10.5 39 18.7 65 14.2 4t 14.3 24 14.0 65 14.2

Concluir o l2o ano 63 25.4 69 33.0 t32 28.9 76 26.6 56 32.7 t32 28.9

Curso superior de 3 ano 77 3 l.l 58 27.8 135 29.5 80 28.0 55 32.2 r35 29.5

Curso superior de 5 ano 82 33. l 43 20.6 125 27.4 89 3l.l 36 2t.t 125 27.4

Total 248 r00 209 100 457 100 286 100 t7l 100 457 100
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curso superior e 46.7Yo apenas concluir o 9.o ou o 12.o ano de escolaridade, enquanto

59.1% dos portugueses ambiciona terminar um curso superior e apenas 40.9% deseja

terminar o percurso escolar ap6s conclusEo do 9.o ou o 12.o ano.

Relativamente ao grau de definigio dos objectivos (quadro 5.7), verifica-se que

a maioria dos jovens (60.6%) n6o tem objectivos de carreira ou, se os tem, sio pouco

claros e que apenas 39.4% participantes possuem objectivos definidos. Estes dados

podem justiflrcar-se pela idade m6dia dos participantes (14.9 anos de idade) e fase da

carreira em que se encontram. Nesta etapa, os jovens vivem a fase de Exploragdo da

Carreira (Super, 1957, p. 82-85), que se caracteiza por grande abertura paru a

multiplicidade de oponunidades e experidncias quanto ao tipo de trabalho futuro, a que

se segue uma gradual especificagio do campo de actividades, terminando na

implementagSo de uma escolha.

Quadro 5.7
DistribuiEdo dos graus de definiqdo dos objectivos de estudos na amostro total e nas

ubamos ia dos

Legenda : I - Ndo tinha pensado nisso; 2 - Tenho pensado algumas vezes nisso mas ainda n6o tenho

objectivos; 3 - Tenho alguns objectivos mas ainda n6o tenho a certeza deles; 4 - Tenho objectivos
definidos mas ainda n6o sei como realizd-los: 5 - Tenho objectivos definidos e sei como realiz6-los

A an6lise do quadro 5.7 permite ainda concluir que as raparigas tOm objectivos

da careira mais definidos do que os rapazes, ndo sendo significativa a diferenga. Na

subamostra das raparigas, 60.6o/o ndo tem objectivos, ou n6o revelam grande clateza

quanto aos mesmos. e apenas 39.4% possuem objectivos definidos. Na subamostra dos

rapazes. 61.7% nao tem objectivos estabelecidos. ou n6o tem grandes certezas quanto

aos mesmos. e apenas 38.3% t€m objectivos definidos.
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No mesmo quadro, atendendo ao grupo 6tnico, constata-se que os Euro-

Portugueses tdm objectivos da carreira mais definidos que os Afro-Portugueses e os

africanos, n6o sendo estatisticamente significativa a diferenga. Assim, enquanto 59.8 %

dos portugueses n6o t6m objectivos ou n6o t6m a certeza dos mesmos, a percentagem

dos jovens africanos aumenta para 6l .9oh.Por outro lado, 40.2% dos portugueses tem

objectivos da carreira bem definidos, contra os 38.1% dos Afro-Portugueses mais os de

origem africana.

Em sintese, pode dizer-se que a m6dia de idade dos rapazes 6 superior ir das

raparigas e a dos africanos 6 superior d dos portugueses. Entre os africanos, mais de

metade dos jovens nascefttm em Portugal, isto d, dos 171 (37.4%) da amostr4 s6 69

(15.1%) nasceftlm em Africa. No que se refere ao estatuto s6cio-econ6mico, entre

rapazes e raparigas n6o se verificam grandes diferengas, as quais, no entanto, j6 se

fazem sentir entre os dois grupos 6tnicos, verificando-se que os jovens de etnia

portuguesa t0m pais exercendo actividades profissionais com um nivel de qualificagEo

superior ao dos pais dcs africanos.

As raparigas t€m mais sucesso escolar, maiores niveis de aspirag6o e objectivos

da carreira mais definidos do que os rapives. Por sua vez, os jovens Euro-Portugueses

tQm mais sucesso escolar, maiores niveis de aspiragSo e objectivos da carreira mais

definidos do que os africanos. Outro dado relevante, pelas suas implicagdes priiticas e

para uma investigagdo focada na percepgEo de barreiras, 6 o de que grande parte dos

participantes acrescentava ao insucesso escolar a ausdncia de perspectivas quanto ao

seu futuro escolar e profissional.

5.1.2. Os Procedimentos de Recolha dos Dados

A recolha dos dados fez-se durante os meses de Novembro e Dezembro de 2002,

tendo-se utilizado os seguintes instrumentos: Questioruirio de dados demogrdficos,

Inventdrio de Percepqdo de Barreiras (IPBC), Inventdrio de Crenqas de Auto-Eficdcia

Relativamente aos Papdis da Carreira (ICARPC).

Para organizar as aplicag6es contactou-se o presidente do Conselho Executivo

de cada escola. Esclareciam-se os objectivos do estudo, seu dmbito, confidencialidade

dos resultados e pedido de autorizagdo para realizar as aplicag6es. Havendo

concordincia da escola formalizava-se o pedido de colaboragio por escrito (ap€ndice
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A 2). Posteriormente contactavam-se os professores das turmas em que as provas lam

ser aplicadas de forma a acordar hora e data das aplicag6es.

Relativamente irs condigdes de aplicagEo, houve o cuidado de procurar

uniformidade e reduzir os riscos de variiiveis parasitas interferirem na precisio dos

resultados obtidos (Freeman, 1980, p. 79). Todas as aplicag6es foram por mim

realizadas em dois tempos lectivos consecutivos, cedidos por professores da turma, pois

a duragdo de cada aplicagdo era de aproximadamente 60 minutos. A opg6o por uma

rinica pessoa a fazer todas as aplicag6es visava maior controlo das condigdes de recolha

dos dados, uma vez estarmos face a uma populagSo em que o elevado insucesso escolar

e o nivel de escolaridade poderiam influenciar negativamente a atitude face ir tarefa.

Esta opg6o oferecia menores riscos que o recurso a v6.rias pessoas na recolha dos dados.

Para aumentar o envolvimento dos participantes na tarefa, comegava com uma breve

apresentaqSo dos objectivos do estudo, alertando para a confidencialidade dos

resultados e referindo que no final. os riltimos 25 minutos do segundo tempo lectivo, me

disponibilizava a dialogar sobre as escolhas vocacionais do 9o ano, como forma de

agradecimento d colaboragSo prestada. Cada um dos inventiirios era distribuido ap6s o

preenchimento do antecedente. lendo-se as instrugdes oralmente e verificando-se

posteriormente o grau de compreensdo das mesmas. No primeiro tempo lectivo,

comegava-se com o questiondrio de dados demogr6ficos, seguindo-se o IPBC. Nas

instru96es do IPBC era clarificada oralmente a chamada de atengao relativa d

necessidade de cada um responder de acordo com a sua realidade. O esclarecimento

passava pela exemplificag6o de uma situagEo que nunca iriam viver, por isso n6o seria

uma barreira, e de outra situagSo que, apesar de n6o estar a ser vivida, poderia viver e,

por isso, ser barreira. No inicio do segundo tempo lectivo aplicava-se o ICARPC.

Na generalidade, ndo surgiram dificuldades em responder a nio ser um ou outro

aspecto pontual sem significado. As drividas dos participantes foram resolvidas,

remetendo-os para as instrugdes, para uma leitura mais atenta do item em que surgia a

drivida ou atravds da explicitagdo oral do voc6bulo.



Estudo piloto l4l

5.1.3. As Medidas

5.1.3.1. Questiondrio de Dados Demogrdficos

Para caracteizagdo dos participantes utilizou-se um question6rio de dados

demogr6flrcos com informagEo relativa a idade, g6nero, etnia, escolaridade, naturalidade

dos pais e profissSo dos pais. A etnia dos participantes era definida a partir da

conjugagiio dos indicadores: naturalidade do pr6prio, do pai, da m6e e registo da cor da

pele. Este fez-se marcando discretamente o canto superior direito do questioniirio de

dados demogr6ficos, no final da aplicagEo, com o ntmero 2 para os jovens negros.

Deste modo, pelas raz6es atriis apontadas, foi possivel circunscrever o estudo a brancos

Euro-Portugueses, ne gro s Afro-Portugueses e ne gros Africanos.

Incluiram-se ainda trOs itens relativos ao sucesso escolar, ao nivel de aspiragSo e

ao grau de definigio de objectivos, por se considerarem variiiveis pertinentes i
caracterizagdo da escolha vocacional nos modelos s6cio-cognitivos da carreira (onde o

processo de percepgEo de barreiras tem sido conceptualizado) e permitirem o

estabelecimento de uma estreita relag6o entre desenvolvimento acad6mico e vocacional.

O sucesso escolar operacionalizava-se em quatro alternativas de resposta (4 = "Nunca

reprovei", 3 : "Reprovei um ano", 2 : "Reprovei dois anos" e l : "Reprovei mais que

dois anos"), e o nivel de aspiragSo escolar em quatro possibilidades de resposta (l =

"DesejO comegru a trabalhar ap6s o go ano", 2 - "Ap6S o l2o ano", 3 = "Ap6S um CurSO

superior de tr6s anos" e 4 - "Ap6s um curso superior de quatro a cinco anos"). Quanto

aos planos da carreira, os jovens deveriam indicar, numa escala de cinco pontos (de 1 =

"Nunca tinha pensado nisso" a 5 : "Tenho objectivos definidos e sei como realiz6-los"),

em que medida pensaram ou estabelecer:rm objectivos relativamente ao tipo de

profissdo que gostariam de ter quando acabassem os estudos.

5.1.3.2. Inventdrio de Percepqdo de Barreiras da Caneira (IPBC)

A medida da percepgio de barreiras da carreira fez-se com a aplicagio do IPBC.

Este instrumento, resultante de revisdo da literatura sobre percepgdo de barreiras, tem

subjacente o modelo te6rico de Jane Swanson sobre o constmto. Dirigido a adolescentes
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frequentando o ensino secundiirio, o IPBC preenche o vazio da avaliagio estandardizada

da percepgSo de barreiras, em Portugal e com esta populagdo, permitindo ampliar as

possibilidades de investigagEo e de intervengSo neste dmbito.

E constituido por nove escalas factorialmente derivadas, num total de 90 itens,

cada um dos quais com 7 possibilidades de resposta, de 1 - "N6o 6 ou n6o ser:i barreira

para mim" , a 7 - "Dificultari completamente". No estudo que originou o inventiirio, os

resultados das escalas apresentaram bons indicadores de consist6ncia interna (alfa de

Cronbach), oscilando entre .70 e .93, sendo a mediana de .85. Os itens que as comp6em

tambdm apresentaram bons indicadores de homogeneidade, verificando-se geralmente,

indices satisfat6rios quanto ir conelagio m6dia dos itens com o total da escala quando

desse total n6o fazia parte o item e quando fazia parte (correlag6es espririas). Os

resultados obtidos evidenciaram uma estreita relagSo das diferentes componentes da

percepgEo de barreiras, que se traduziu por intercorrelag6es variando entre .73 e .34, e

com um indice m6dio de .69, confirmada pela presenga de um factor geral que explicava

61.9% da varidncia dos resultados da aniilise factorial em componentes principais ds

escalas do IPBC (Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p.72).

Tal como os indicadores de consist6ncia interna, tamb6m os da validade do

IPBC s6o promissores para a utilizagdo desta medida em investigagio e na priitica da

orientagdo vocacional. Os resultados do IPBC permitiram evidenciar diferengas

significativas, entre rapazes e raparigas, na percepgio de barreiras. Na irnica

investigagSo com o invent6rio, as raparigas expressaram, muito mais do que os rap.ves

a discriminagSo como uma barreira i sua progressEo na carreira, enquanto que a

desaprovagSo por pessoas significativas foi percebida como o tipo de barreira que mais

dificuldades apresentava ir progressSo na carreira para os rapazes (Cardoso, 1999, p.

137). Especialmente o resultado das raparigas vai no sentido do esperado para

individuos do g6nero feminino. Neste estudo, obtiveram-se resultados evidenciando

uma relagio inversa entre percepgEo de barreiras da carreira e as dimens6es da

maturidade vocacional. planeamento e explorag6o da carreira. Esta relagdo est6 de

acordo com concepg6es te6ricas (Super e Overstreet, 1960, p. 63) segundo as quais a

percepgdo de barreiras d progressio na carreira 6 um dos aspectos que caracteiza o

planeamento na carreira.
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5.1.3.3. Inventdrio de Crenqas de Auto-Eficdcia Relativamente aos Papdis da

Carueira (ICARPC)

A medida das expectativas de auto-efic6cia nos papdis da carreira fez-se com a

aplicagSo da Forma A do ICARPC. Este instrumento foi desenvolvido por Isabel do

Vale (1997) com o objectivo de avaliar as expectativas de auto-eficiicia de adolescentes

relativamente aos cinco papeis da carreira - estudante, trabalhador, tempos liwes,

casa/familia, e servigos i comunidade - tal como conceptualizados por Super (1980, p.

283-284). A construgdo deste instrumento permite: 1) colmatar a lacuna, at6 entilo, de a

avaliagSo das expectativas de auto-efic6cia nos diferentes pap6is da careira n6o estimar

o peso relativo de cada uma destas crengas; 2) reforgar a importincia dos contributos

que as teorias da aprendizagem social podem dar a uma abordagem desenvolvimentista

da carreira (Super, 1990, p. 205); e 3) ampliar as possibilidades de intervengdo,

introduzindo na pnitica do desenvolvimento da carreira um construto de flicil

operacionalizagio, e que pode dar indicadores para uma compreensSo abrangente dos

problemas da carreira.

A primeira vers6o, provis6ria, resultou de uma revisEo de literatura acerca da

auto-eficiicia no desenvolvimento da carreira. Era constituida por cinco escalas relativas

a cada um dos papdis da carreira, de 25 itens cada. Estes foram seleccionados segundo

os critdrios: 1) grau de generalidade quanto a descreverem tarefas mais gerais e mais

especificas;2) localizagio temporal quanto a tarefas mais voltadas pzua o planeamento,

preparagio ou organizagio (antes), para a concretizag6o (durante) e para a avaliagEo

(depois); 3) reatizagEo individual ou em grupo; e 4) contetdo, os itens serem

representativos das diversas tarefas que cada papel pode abranger (Vale, 1997, p. 105-

106). Para cada um dos pap6is da carreira os individuos deviam indicar, numa escala de

l0 pontos (l - "Nenhuma confianga" a 10 - "Total confianga"), o nivel de confianga

para realizarem com sucesso as 25 actividades que caracteizavam cada um dos pap6is

da carreira.

A versio provisoria do invent6rio foi testada no imbito de um estudo piloto

envolvendo 63 alunos do l0o e do 12o ano de escolaridade. Com base neste estudo

eliminaram-se os itens que, caso n6o existissem, aumentariam os coeficientes de

precisSo alfa de Cronbach das escalas e aqueles cujas correlag6es com os pr6prios

somatorios (em que o valor atribuido ao item n6o 6 considerado) fossem menores que
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.50. Mantinham-se os itens que acentuassem as diferengas dos mesmos com o somat6rio

das pr6prias escalas e com o somat6rio das restantes escalas (diferengas devem ser

superiores a .10 e as corelag6es devem ser mais elevadas com os somat6rios das

pr6prias escalas). Al6m destes crit6rios psicom6tricos tamb6m se utilizaram crit6rios

estruturais para eliminar os itens, isto 6, tomar o inventiirio significativamente menos

extenso, equilibrar as escalas entre si em termos do nfmero, extensS.o e tipo dos itens

(itens gerais, especificos, dirigidos a tarefas ligadas d organizagdo, concretizagdo e

avaliagEo, realizadas individualmente ou em grupo e a tarefas mais relacionadas com a

fase da exploragSo da carreira em que os jovens se encontram). Finalmente,

consideraram-se crit6rios de natureza contextual e do contefdo, relativos a eliminar os

itens que tivessem significado ou contetido idOntico.

Deste estudo provis6rio resultou a versEo actual do inventiirio, constitufdo por

cinco escalas de l0 itens cada, que avaliam "at6 que ponto (grau de confianga) as

pessoas acreditam (crengas/expectativas) poder realizar com sucesso (auto-efic6cia) as

tarefas envolvidas nos viirios pap6is que constituem a carreira" (Vale, 1997, p. 104).

No inventiirio, pede-se aos individuos que indiquem numa escala de 10 pontos (1

- "Nenhuma confianga" a 10 - "Total confianga") o nivel de confiangapara realizarem

com sucesso as 10 actividades que caracterizam cada um dos papdis da carreira. O

processo de cotagSo envolve o somat6rio dos pontos assinalados pelos individuos para

cada um dos itens pertencentes a uma escala, obtendo-se, assim, cinco resultados

correspondentes a cada uma das escalas, e ainda um resultado total para o invent6rio

resultante do somat6rio do nrimero total de itens.

Na investigagSo em que foi desenvolvido (Vale, 1997, p. 160 e 173/4), o

inventririo apresentou bons indicadores de consist6ncia intema, expressas em

coeficientes alfa de Cronbach das escalas entre .84 e .94, e no facto de os itens da

mesma escala terem correlagdes mais elevadas e significativas (p < 0.01) entre si e com

o total da sua escala (neste caso variando entre .71 e .78) do que com itens de outras

escalas ou com o total de outras escalas. Numa investigagEo posterior, Candeias (2000,

p. 217-220) tamb6m obteve resultados em que os coeficientes de precisdo alfa de

Cronbach variavam entre .81 e .91, os itens tinham correlagdes significativas (p < 0.01)

maiores com o total da sua escala (entre.76 e .79) do que com o total das restantes

escalas. Na presente investigagio, os resultados obtidos com o ICARPC tamb6m
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revelaram bons indices de consist6ncia intema, expressos em coeficientes de precisdo

dos resultados (alfa de Cronbach) variando entre .83 e .89, e bons indicadores da

homogeneidade dos itens nas respectivas escalas. Neste caso, a generalidade dos

coeficientes de correlagdo com os totais das outras escalas s6o consideravelmente mais

baixos do que com os das suas escalas, e as correlag6es inter-itens das escalas variando

entre .36 (escalas de estudante e de tempos livres) e .47 (escala de servigos ir

comunidade).

O ICARPC tem evidenciado uma estrutura factorial de cinco factores, cada um

definido, principalmente, por cada uma das escalas do inventiirio (Candeias, 2000, p.

223-224;Yale,1997, p. 169). Os resultados obtidos nesta investigagSo com o ICARPC

tambdm revelaram uma estrutura de cinco factores explicando 4t.01%. Por

corresponderem is escalas de estudante, trabalhador, tempos livres, casa I familia e

servigos d comunidade, s6o designados com o mesmo nome (ap6ndice r4 3 - quadros I
3.1 e A 3.2). No entanto, seis itens da escala relativa ao papel de trabalhador apresentam

saturag6es mais elevadas no factor Estudante. Estes resultados remetem para a

necessidade de. no estudo principal desta investigagEo, se clarificarem estes dados.

Nas diferentes investigag6es realizadas com o ICARPC obtiveram-se outros

importantes indicadores da validade da medida. Relativamente ds varidveis

demogr6ficas, nos estudos de Candeias (2000, p.235-238) e Vale (1997, p. 150-158)

n6o se verificaram diferengas significativas na m6dia dos resultados do l0' para o l2o

ano de escolaridade. Quanto ao g6nero, nas duas investigagdes as raparigas obtiveram

medias de resultados significativamente superiores is dos rapazes no papel familiar, nas

amostras totais e por nivel de escolaridade. No entanto, no estudo de Candeias, as

raparigas ainda evidenciaram significativamente mais expectativas de auto-efic6cia que

os raptves, nos papdis de estudante, trabalhador e servigos d comunidade.

No presente estudo piloto. a aniilise de diferengas entre m6dias, relativamente is

variiveis demogriificas consideradas (g6nero, etnia, idade, naturalidade dos

participantes, naturalidade dos pais, estatuto socioecon6mico, ntmero de reprovagdes,

niveis de aspiragEo e grau de definigEo dos objectivos da careira), forneceu bons

indicadores de validade do ICARPC. Neste sentido, as raparigas apresentam m6dias de

resultados significativamente superiores aos rapzves, nos papeis de estudante, de

casa/familia e de servigos ir comunidade. respectivamente F'(1,455) : 13.88. p<.01, ro :
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.17, F(1,455) : 15.66, p<.01, c0: .18 e F(1,455): 8.02, p<.01, o: .12, o que 6

consonante com terem mais sucesso escolar e tenderem a dar maior saliOncia ao papel

de casa/familia e de servigos i comunidade que os rapilzes (Afonso, 1987, p. 123;

Ferreira Marques, 1995, p. 185; Yale, 1997 , p. 224). Tendo em conta o sucesso escolar

e o nivel de aspiragdo, os participantes sem reprovag6es e com nfveis de aspiragdo mais

altos tOm m6dias de resultados significativamente mais altas, em todas as escalas do

ICARPC, que os restantes participantes. Nestas vari6veis, as diferengas s6o sempre mais

marcadas no papel de estudante, respectivamente F(3, 455): 10.41, p<0.01, tD = .24,

para o sucesso escolar e .F(3, 455) : 20.50, p<0.01, rD = .34, para o nivel de aspiragio.

Para a variiivel grau de definigdo dos objectivos, as diferengas entre mddias dos

resultados foram significativas nos papdis de estudante, trabalhador e tempos livres,

respectivamente, F(4, 455; : 6.16, p<0.01, o : .21, F(4,455):5.48,p<0.01, ro : .19 e

F(4,455):2.60,p<0.01, o : .12. Estes resultados reforgam os indicadores da validade

de construto e de validade referida a um critdrio obtidos por Candeias (2000, p. 243-

244) e Vale (1997, p. 215), em que verificaram uma relagSo positiva entre as crengas de

auto-efic6cia num determinado papel e a participagSo e a adesio irs actividades

relacionadas com o mesmo.

Este instrumento, mais utilizado em investigagio, abre possibilidades de

utilizagio no aconselhamento da carreira, contribuindo para que os projectos da carreira

sejam situados na constelag6o dos seus pap6is de vida (Savickas, 1993, p. 212) e neste

caso, estabelecer uma estreita relagdo entre os indicadores escolares com os projectos e

os papdis da carreira. Como exemplo de algumas problemriticas da carreira em que este

tipo de avaliagSo pode ser mais pertinente, temos o caso de jovens em formagSo

profissional ou em transigdo para o mundo do trabalho, em que a aniilise das

expectativas de auto-efic6cia nos pap6is de estudante e de trabalhador, em articulagEo

com os resultados escolares e a avaliagdo das aptid6es poderdo ampliar a compreensdo

de dificuldades na definigSo e concretizagdo dos seus projectos vocacionais. Tamb6m e

o caso de jovens cujos projectos ficam aquem dos resultados acaddmicos. Por exemplo,

em raparigas nesta condigdo, seril importante partir da avaliagdo das expectativas de

auto-efic6cia no papel familiar e da saliOncia das actividades para explorar em que

medida estas vari6veis influenciam os projectos vocacionais.
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5.1.4. A Andlise de Resultados

5.1.4.1. A Preparaqdo da Base de Dados

Antecedendo a realizagio das an6lises estatisticas, houve que verificar erros na

introdugSo dos dados e a quantidade e distribuigSo de "n6o respostas" aos itens nos

instrumentos utilizados. A anrilise de incorrecgdes na entrada dos dados permitiu

detectar 15 itens, no conjunto de provurs, com resultados superiores iqueles que

realmente poderiam ser obtidos, tendo em conta as alternativas de resposta para os

mesmos. Estes erros, depois de identificados, foram facilmente corrigidos a partir do

recurso aos protocolos em causa. Depois fez-se a an6lise da quantidade e distribuigio de

"n6o respostas", a partir da identificagEo, em cada um dos invent6rios, do nfmero de

itens n6o respondidos, seguindo-se o crilculo da percentagem de "n6o respostas"

relativamente ao ntmero de respostas possiveis. Este ntimero obteve-se a partir do

produto entre o ntmero de itens vezes o nfmero de participantes.

No IPBC verificaram-se 0.002Yo de "n6o respostas", resultantes de 69 itens ndo

respondidos para um total de 41130 respostas possiveis. No ICARPC houve oito "nao

respostas" para um total de 22850 respostas possiveis, ao que correspondeu uma

percentagem de 0.0040 de itens n6o respondidos. Uma vez que estes resultados

evidenciam percentagens insignificantes de "n6o respostas" em cada uma das provas,

optou-se pelo preenchimento do item ndo respondido com o resultado da mddia

aritm6tica desse item. Deste modo foi possivel manter a dimensEo da amostra, sem que

as alteragdes realizadas implicassem grandes mudangas nos resultados que a matriz de

dados permitiria obter.

5.1.4.2. O Estudo da Estrutura do IPBC

O estudo da estrutura factorial do inventiirio constituiu-se como o primeiro

momento de revisio do IPBC porque, surgindo esta investigagEo na sequ€ncia da que

originou o IPBC (Cardoso. 1999), procur6mos que os crit6rios de organizagEo das

escalas e de exclusdo dos itens da nova versEo fossem, num primeiro momento, os

mesmos (e.g. excluir itens que n6o saturassem em qualquer factor ou que reduzissem a

precisio do factor. organizar as escalas tendo por base a estrutura factorial do

inventririo) da primeira vers6o.
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Para analisar a estrutura do inventario, opt6mos pelo metodo da an6lise factorial

explorat6ria (AFE). Este procedimento 6 um mdtodo estatistico multifacetado, que

consiste num conjunto de t6cnicas aplic6veis ir aniilise de matrizes de correlagdes. Tem

por objectivo condensar um conjunto de variiiveis num ntmero mais pequeno de

componentes principais (factores), a partir dos padr6es de relagdes entre as vari6veis

observadas. Cada componente 6 uma combinagdo linear das vari6veis, sendo estas

ortogonais entre si e por isso n6o correlacionadas (Ferguson e Takane, 1989, p.524;

Moreira, 2004, p. 389; Nunnaly, 1978, p. 363-365). A op96o pela AFE resulta de

estarmos ainda numa fase de investigagdes com o IPBC, em que ndo existem dados

suficientes que permitam a elaboragSo de hip6teses quanto d estrutura do construto de

percepgdo de barreiras, pelo que uma atitude explorat6ria dos dados se afigura como

mais ajustada relativamente a uma abordagem confirmat6ria dos mesmos.

A realizagio de uma AFE 6 um processo em que se podem estabelecer cinco

momentos, considerados criticos por exigirem decisOes com consequ6ncias na

qualidade da aniilise realizada1) a recolha da amostra de dados; 2) a escolha do mdtodo

de extracgdo dos factores; 3) a opg6o pelos critdrios para a determinagSo do ntmero de

factores a considerar; 4) o mdtodo de transformagSo dos dados (rotag6o); e 5) os

crit6rios para a interpretagdo das saturagdes (Moreira, 2004, p. a03).

I. A amosta da recolhq de dados incidiu em jovens do 9o ano pertencentes a

grupos minorit6rios, populagSo que ainda n6o fora estudada com o IPBC. Tambdm se

procurou que o nirmero de panicipantes fosse adequado i obtengEo de resultados

estiiveis nos estudos de anrilise factorial a realizar. NEo havendo consenso quanto ao

r6cios entre o nfmero de participantes e o nfmero de variiiveis em estudo,

estabelecemos que, para analisar factorialmente os 90 itens do IPBC, deverfamos ter

pelo menos 450 participantes. Deste modo, seria possivel obter um r6cio de pelo menos

cinco participantes por vari6vel, nrimero que se enquadra como adequado nos crit6rios

estabelecidos por v6rios autores (Comrey, i978. 1988, citado por Moreira,2004. p.406;

Tinsley e Tinsley, 1987, p. 457)

2. A escolha do mdtodo de extracqdo dos factores surge ap6s o primeiro passo de

qualquer andlise factorial. No nosso caso opt6mos pelo m6todo de an6lise em

componentes principais. pois. sendo elevado o ntmero de variiiveis consideradas (90),

permite obter resultados muito semelhantes aos obtidos com outros mdtodos (Moreira.
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2004, p. 415; Nunnaly, 1978, p. 418). Esta opg6o tinha como principal vantagem ser a

mesma da investigagio que originou o IPBC e, deste modo, facilitar a comparagio dos

dados das duas investigagOes. Acrescentam-se-lhe vantagens relativas d facilidade dos

processos de computagEo e o facto de poder facilitar a interpretagio dos dados, pois

"tende a inflacionar as saturag6es e aumentar a diferenciagEo entre saturag6es altas e

baixas" (Moreira, 2004,p. a2$.

3. O mdtodo de transformagdo dos dados utilizado foi o de rotag6o ortogonal

Varimax dos factores, de modo a conseguir-se uma optimizagio das correlagOes dos

itens aos factores e, assim, facilitar a interpretagdo dos mesmos.

4. A opgdo pelos critirios para a determinagdo do nilmero de factores a

considerar 6 das decis6es mais dificeis porque, relativamente ds anteriormente referidas,

n6o 6 suportada por regras e principios tao seguros, e tem importantes consequ6ncias

nos resultados obtidos (Moreira, 1999, p. 11 1). Para seleccionar os factores,

combinaram-se viirios crit6rios, de modo a ultrapassar as limitag6es da utilizagSo de um

s6 m6todo de extracaSo do nrimero de factores (Tinsley e Tinsley, 1987, p.420). Os

crit6rios utilizados foram: 1) itens com valor pr6prio superior a 1 (crit6rio de Kaiser),

pela facilidade de aplicaglo e $ande objectividade. Sendo dos mais utilizados na

determinag6o do ntmero de factores (Moreira, 1,999, p. 114), estabelece 1 como o valor

pr6prio mfnimo para os factores escolhidos, uma vez que a selecgSo de factores com

valores pr6prios abaixo daquele exige grandes precaug6es na interpretagSo (Escofier e

Pagds, 1990, p.219). A principal desvantagem 6 a tendCncia para a selecado de um

ntmero elevado de factores (Tinsley e Tinsley, 1987, p.420);2) o scree test, de Cattell,

porque permite contrabalangar a limitagSo jri apontada ao crit6rio de Kaiser, ao n6o

considerar os factores que explicirm uma proporgEo de varirincia muito pequena,

reflectida na sua representagio grifica (n6o se escolhem factores a partir do ponto em

que a representag6o griffica faz um "cotovelo", para 16 do qual desenha quase uma linha

recta horizontal). A principal desvantagem deste crit6rio € a subjectividade na

determinagSo do nfmero de factores, resultante, por vezes, de um gr:ifico com mais do

que um <cotovelo>>, pelo que se recomenda a sua utilizag6o em combinagio com outros

crit6rios (Tinsley e Tinsley, 1987, p.420); 3) a interpretabilidade intuitiva dos factores,

apesar das limitagdes impostas i subjectividade provenientes de diferentes juizos, tem a

vantagem de atender ao significado psicol6gico das estruturas de correlagOes obtidas.
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5. A interpretaQdo dos factores fez-se, tendo em conta o padrio resultante do

conjunto de saturag6es, das vari6veis nos factores, maiores ou iguais a .40. Este crit6rio

foi adoptado por se considerar psicometricamente adequado (Morales, 1988, p.284;

Swanson e Tokar, 1991b, p.3a\ e porque foi utilizado no primeiro estudo, permitindo,

assim, algum paralelismo no tratamento dos dados das duas amostras.

Os resultados obtidos a partir do estudo da estrutura factorial do IPBC foram

relacionados com o mesmo tipo de resultados da investigagEo com jovens do 12.o ano

(Cardoso, 1999, p. 105), de modo a obterem-se indicadores mais completos para a

revisEo do IPBC. Esta metodologia levou d exclusEo dos itens gue, nas duas

investigagdes, n6o saturassem em qualquer factor ou que aumentassem o coeficiente de

precisEo do resultado do respectivo factor, se fosse retirado, e a considerar na mesma

escala os itens que, em ambas as investigagdes, pertencessem ao mesmo factor.

5.1.4.3. O Estudo das Caracteristicas Psicomdtricas das Escalas do IPBC

Ap6s o estudo da estrutura do invent6rio, passou-se d organizagdo das novas

escalas, tendo em conta os critdrios anteriormente referidos e os que i frente se

apresentam (ver p. 152). Nesta fase da investigagSo procedeu-se ao estudo da

consist6ncia interna do IPBC, atrav6s da an6lise dos coeficientes de precisdo dos

resultados obtidos nas escalas do IPBC e da homogeneidade dos itens de cada escala.

Este conjunto de estatisticas permitiram o estudo do poder discriminativo dos itens, isto

6, "do grau em que o item diferencia correctamente os respondentes relativamente ao

comportamento que 6 suposto o teste medir" (Anastasi e Urbina, 1997,p.I79).

A aniilise dos coeficientes de precisdo dos resultados obtidos nas escalas do

IPBC fez-se pela estimagdo dos coeficientes alfa de Cronbach. os quais permitem

calcular a consist6ncia inter-item, a partir de uma unica aplicagdo de um inventiirio de

resposta ndo dicot6mica (Anastasi e Urbina. 1997, p.98-99). Neste procedimento

estima-se a fiabilidade. de modo a equivaler d m6dia que seria obtida se fosse dividido o

teste em todas as suas possiveis metades, substituindo com vantagens o m6todo de bi-

partigdo no ciilculo de precisdo (Morales, 1988, p. 247). Com este, 6 possivel obter

tantos coeficientes de precisio quantas as possiveis metades do teste.

Por sua vez, o estudo da homogeneidade dos itens de cada escala fez-se a partir

das correlag6es de cada item com o total da sua escala e com o total das restantes
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escalas, e a partir da an6lise damatiz de intercorrelag6es dos itens de cada escala. Este

tipo de aniilises, importantes para analisar a validade discriminante dos itens, permitem

verificar em que medida as escalas, apesar de n6o serem factorialmente "puras",

mant€m a sua consist€ncia intema.

Por fim, analisaram-se alguns indicadores de validade do instrumento, em

termos do que Sverko, Jerneic, Kulenovic e Vizek-Vidovic (1995, p. 13a) consideram a

sua capacidade para diferenciar grupos de individuos segundo uma l6gica conceptual.

Numa primeira fase, fizeram-se estudos de anillise da varidncia simples (ANOVA), Pila

estudar a significdncia estatistica da diferenga entre as m6dias de resultados nas escalas

do IPBC, em fungao das vari6veis consideradas no questioniirio de dados pessoais:

g6nero, etnia, idade, naturalidade dos participantes, nfmero de reprovagdes, niveis de

aspiragao, grau de definigEo dos objectivos da carreira e estatuto socioecon6mico. A

caracterizagSo do nivel socioecon6mico fez-se a partir do tipo de profissdo dos

progenitores. Foi escolhida a classificag6o utilizada no projecto portugu6s do "Work

lmportance Study" (Ferreira Marques, 1995), que est6 organizada em cinco niveis,

quanto ao estatuto socio-econ6mico, que conjugam a formagdo e autonomia no trabalho.

Na an6lise de varid.ncia simples (ANOVA) a estimagdo da diferenga entre

mddias de resultados resulta de um teste F. O nome de antilise da varidncia advem deste

cilculo implicar um quociente que inclui a variagSo dos resultados entre os grupos e

intragrupos, exprimindo, por isso, uma dispersdo dos resultados relativamente d mddia.

Quando tal dispersEo 6 estatisticamente significativa, pode inferir-se que isso n6o se

deve a determinantes ocasionais mas ao efeito da variiivel independente na variiivel

dependente (Kerlinger e Lee, 2000, p. 317-322; Pestana e Gageiro, 1992, p. 177'179).

Para as vari6veis em que se verificam diferengas significativas entre as mddias, d6-se

informagao acerca da magnitude do efeito dessas diferengas. Deste modo, procura-se

dar uma estimagSo mais realista da significdncia dos resultados, evitando-se distorgOes

na interpretagSo dos mesmos. resultantes da dimensdo da amostra ou da sua aleatoridade

(Rennie. 1998, p. 239-242; Shaver, 1993, p. 295-299). Para as vari6veis em que se

verificavam diferengas significativas nas escalas do IPBC, estudou-se arLatureza dessas

diferengas atraves de comparag6es mriltiplas a posteriori,utrLizando o teste Tukey HSD,

por se considerar adequado no controlo de erros Tipo I e quando se utilizam amostras
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grandes (Ferguson e Takane, 1989, p. 334; Field, 2005, p. 340; Pestana e Gageiro, 1992,

p.208).

Numa segunda fase, procurou-se clarificar os resultados sobre diferengas entre

mddias nas escalas do IPBC e testar algumas das possibilidades explicativas ent6o

apresentadas. Nesse sentido, estudou-se a importincia preditiva de cada uma das

vari6veis demogr6ficas consideradas e das expectativas de auto-efichcia, relativamente d

percepgdo de barreiras da carreira. Fez-se um estudo de anrilise de regressio mriltipla,

metodologia estatistica multivariada, cujo objectivo 6 "estudar os efeitos de mais que

uma vari6vel independente e a magnitude desses efeitos, numa vari6vel dependente"

(Kerlinger e Lee, 2000, p. 755), permitindo prever o comportamento de uma vari6vel

dependente a partir de uma ou mais variiveis independentes. O efeito total das variiiveis

independentes na vari6vel dependente expressa-se pelo quadrado de um coeficiente de

correlaqSo, designado por coeficiente de correlagSo mriltipla (R2). Este, sendo um

indicador da percentagem de variAncia da variiivel dependente, explicada pelas vari6vets

independentes, 6 usado para prever o efeito das vari6veis independentes na variiivel

dependente. Isto 6, quanto maior a correlagdo menores os desvios i previsdo e,

consequentemente, melhor a previsdo.

5.2. RESULTADOS

5.2.1. Os Estudos de Revisdo do IPBC

Como referido, os estudos para revisdo do IPBC iniciaram-se com a an6lise da

estrutura factorial do inventiirio, porque pretendiamos organizar as escalas, tendo como

referencial os dados relativos a essa estrutura, obtidos nesta investigagSo e na que

originou o IPBC (Cardoso, 1999), nomeadamente, manter na mesma escala os itens que

em ambos os estudos surgiam no mesmo factor e excluir itens que ndo saturassem em

qualquer factor ou que reduzissem a precisdo do factor. Ap6s o estudo da estrutura

factorial do IPBC. analisou-se a redacgso dos itens, retirando-se os redundantes ou

ambiguos. Seguiu-se a organizagio das escalas, o estudo da sua consist6ncia interna, da

sua homogeneidade e o estudo de diferengas entre grupos, que permitiram novos

indicadores de validade do instrumento. Os resultados desta investigagSo foram

relacionados com os obtidos anteriormente. na investigag6o com jovens do 12.o ano
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(Cardoso, 1999), de modo a conseguir um conjunto de dados que potenciassem maior

fundamentagEo das conclus6es obtidas.

5.2.1.1- O Estudo da Estrutura do IPBC

A metodologia de andlise factorial utilizada permitiu uma solugEo em sete

Quadro 5.8
Factor I - Faka de ConJianqa, Interesse ou ExperiAncia/Conflito de Papiis

ds Escolhas da Carreira

ltiplos/Saride;F2-FaltadeConfian9a'InteresseouExperi6ncia;
F4 - Discriminagio: F8 - Falta de Suporte nas Escolhas da Carreira
F a negrito - indicagdo do factor a que o item pertenceu na investigagSo comjovens do l2o ano

(saturagSo inferior a .40) - item com saturag6es inferiores a .40 no primeiro estudo com o IPBC

Mult 'L,'alta de

Itens Contetdo SaturaQSo

75 Ter dificuldade em adaptar-me a novas situag6es F2 .s58797

77 N6o orocurar aperfeicoar-me naquilo que faQo FZ .572666

82 Sentir a pressio de ter que ser perfeito em tudo o que fago (por

exemplo, esperar-se que seja bom pailmie, marido/esposa,

orofissional) ( saturacf,o inferior a .40)

.562879

90 Ser discriminado no acesso ao empreqo devido d idade F4 .568889

1) N6o ter a cerleza dos meus valores face ao trabalho Yl .547302

85 N6o me sentir confiante para assumir desafios F2 .s39067

89 Nio me preocupar com as decis6es da carreira que possa ter que

realizar F2
.s33341

73 Ap6s o nascimento dos filhos ter dificuldade em manter o estatuto
profrssional anteriormente alcanQado Fl

.545280

78 N6o ter a experi€ncia pzra as tarefas profissionais que realizo F2 .517621

84 Ter pouca informagdo sobre possiveis alternativas de formagZo ap6s o
Ensino Secundiirio F8

.501I I I

88 O meu c6njuge valorizar mais o meu papel familiar que o meu papel

orofissional Fl
.5 l0 175

67 Ntro estar integrado no srupo de colesas deu#f;:,:L|;ffTr\" .502003

64 Ter dificuldade em reentrar no mercado de trabalho ap6s algum

temoo exclusivamente dedicado i educaQio dos f,tlhos Fl
.500354

8l Os meus pais nio se interessarem pelos meus estudos F8 .494536

83 Ter filhos num "mau momento" dos meus planos de carreira Fl .483035

86 NEo ter Servigos de Orientagio a que possa recolrer quando tiver que

tomar decis6es na carreira F8
.482543

87 Valorizar mais outros papdis (tempos livres, familia.'.) que o de

trabalhador Fz
.478860

68 Ter pouca informagio acerca do mundo do trabalho.
( saturacflo inferior a .40)

.477673

74 Ter contratos de trabalho prec6rios (por exemplo, sem contrato, com
contratos tempor6rios, sem carreira definida, etc.)

(saturacio inferior a .40)

.477301

63 Nlo ter suficiente apoio nas actividades domdsticas que me liberte

mais temDo para a caneira Fl
.438764
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factores, que explica 49.87% da varidncia total dos resultados. No apdndice A 4

apresentam-se os quadros com a matiz ndo rodada e a matriz rodada dos factores. A

caracterizagio dos factores faz-se nos quadros sintese (quadros 5.8 a 5.14) que se

apresentam. Nestes, indica-se o ntmero do item no question6rio, o seu contetdo, a

respectiva saturagio e a designagSo do factor. Tamb6m se apresentam indicadores dos

resultados desta investigagdo relativamente ir que originou o IPBC. Assim, sempre que

surge um item num factor diferente ao que havia surgido na primeira investigagdo,

indica-se a negrito o factor em que surgiu nessa investigag6o. Se o item teve na primeira

investigagEo uma saturagdo abaixo de .40 e, por isso, n6o foi entSo considerado, agora

indica-se a negrito essa saturagSo.

O primeiro factor (quadro 5.8) explica35.57Yo da variAncia total dos resultados.

E constituido por 20 itens que, no primeiro estudo com o IPBC, se distribuiram por

quatro factores, do seguinte modo: os itens 63, 64,73,83 e 88 pertenciam ao primeiro

factor - Conflito de Papdis Milltiplos/Sailde; os itens 72,75,77,78, 85, 87 e 89 ao

segundo - Falta de ConfianEa, Interesse ou ExperiAncia; o item 90 ao quarto -

Discriminaqdo e os itens 81, 84 e 86 estavam incluidos no oitavo factor - Falta de

Suporte nas Escolhas da Carreira.

Do conjunto de itens que constituem este factor, quatro (68, 67, 74 e 82) ndo

tiveram saturag6es acima de .40 na primeira investigagSo com o IPBC. Os seus

conteudos relacionam-se com a Falta de Confianga (item 67), com o Cort/iito de Papdis

Milltiplos (item 82), com a Falta de Suporte nas Escolhos da Carreira (item 68) e com

a Restriqdo das Oportunidades de Emprego (item 74).

A anrilise da matriz rodada dos factores (ap6ndice A 4, qtadro A 1.2) permite

verificar que os itens 68. 84 e 86 apresentam saturagdes pr6ximas no quinto factor,

referido mais adiante. E como se os itens deste factor, cujo conterido tem a ver com a

Folta de Suporte nas Escolhas da Carreira, tambdm estivessem muito pr6ximos de

saturar no factor cinco desta investigagdo. relativo a Indecisdo e Restriqdes das

Oportunidades de EmpregoiLimitaqdes na Formaqdo Escolar ou Profissional.

Tendo em conta a caracterizagdo do conteudo do factor, este designa-se por

Falta de ConfianEa. Interesse ou ExperiAncia/Con/lito de Papdis Milltiplos/Falta de

Suporte nas Escolhas da Carreira.
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O segundo factor (quadro 5.9) 6 respons6vel por 3.23 Yo da varidncia total dos

resultados, designa-se por Discriminagdo e corresponde ao factor quatro

Discriminaqdo - do primeiro estudo, com jovens do 12o ano. E constitufdo por 15 itens

cujo conterido se relaciona com a discriminagdo enquanto barreira da carreira. Neste

factor h6 quatro itens com conteridos relacionados com a discriminagSo, que, no

primeiro estudo, se distribuiram por outros factores: o item 6 no factor Auto-Conceito e

os itens 7,21 e 43 no factor Desaprovagdo por Pessoas Sigificativas-

Legendil. F3 -Auto-conieito; F4 - Discriminagio; F5 - DesaprovagSo por Pessoas Significativas

F a negrito - indicagio do factor a que o item pertenceu na investigagSo com jovens do 12" ano

(saturagio inferior a .40) - item com satura96es inferiores a .40 no primeiro estudo com o IPBC

Quadro 5.9
Factor 2 - Discr

Itens Contefdo Saturacf,o

20 Ter um patrdo ou superior hienirquico com atitude negativa face a

Dessorr da minha raca F4
.62262

42 Ser alvo de discriminagio racial em promoqdes na

orofissEo/carreira F4
.6r897

4l Ter um patr5o ou superior hieriirquico com atitude negativa face a

Dessozrs do meu sexo F4
.56720

21 Outras pessoas pensarem que certas carreiras n6o s5o adequadas a

pessoas do meu sexo (por exemplo, eng. para mulheres, educador

de infrncia oara homens. etc.) F5

.548036

6l N6o ser teo bem remunerado quanto colegas de trabalho de outra

racaletnia F4
.523901

80 As pessoas de outros grupos raciais/dtnicos serem promovidos mais
freouentemente oue Dessoas do meu eruoo raciaVdtnico F4

.52t324

43 Ter medo que outras pessoas me considerem "pouco feminina" ou

"pouco masculino" porque o meu trabalho/carreira n6o 6 tradicional
em pessoas do meu sexo (por exemplo, engenharia para mulheres,

educador de infiincia para homens) F5

.517947

70 As pessoas do sexo oposto serem mais frequentemente promovidas

oue Desso,ts do meu sexo F4
.509526

60 Ser discriminado por causa do meu estado civil F4 .504599

7 Ser desencorajado a prosseguir iireas n6o tradicionais para pesso:ui

do meu sexo (por exemplo, eng. para mulheres, educador de

infincia para homens, etc.) F5

.495265

6 Ser alvo de discriminaqio racial na procura de emprego F3 .482056

66 Ser discriminado no acesso ao emprego devido ir minha apar€ncia

fisica F4
.488828

3l Eu pensar que certas carreiras n6o sdo adequadas para pessoas do

meu sexo F4
.474983

62 Haver falta de opornrnidades para pessoas do meu sexo em iireas

ndo tradicionais (por exemplo. eng. para mulheres, educador de

infiincia para homens, etc.) F4

.439289

l9 N6o ser ttro bem remunerado quanto colegas de trabalho de sexo

ooosto F4
.407762
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O terceiro factor (quadro 5.10) justifica2.93Yo da varidncia total dos resultados e

designa-se por Auto-Conceito, correspondendo ao terceiro factor - Auto-Conceito - do

estudo original. O item 1 n6o pertencia a este factor no primeiro estudo mas, sim, ao

factor seis - Indecisdo e Restriqdo das Oportunidades de Emprego -, o que poderii

Quadro 5.10
Factor 3 - Auto-Conceito

Legenda: F3 - Auto-Conceito; F6 - lndecisSo e RestrigSo das Opornrnidades de Emprego
F a negrito - indicagSo do factor a que o item pertenceu na investigagio com jovens do 12'ano
(saturag6o inferior a .40) - item com saturagOes inferiores a .40 no primeiro estudo com o IPBC

explicar o facto de apresentar, igualmente, uma saturagdo elevada no factor cinco desta

investigag6o, cujo conteildo tem a ver com a indecisEo e a restrigio das oportunidades

de emprego.

O quarto factor (quadro 5.11) explica2.33 Yo davaidncia total dos resultados,

designa-se Conflito de Papdis Milltiplos/Sailde e corresponde, na investigagEo que

originou o IPBC, ao primeiro factor - Conflito de Papdis Mtiltiplos/Sailde. Dos treze

itens que o constituem, dois (26 e 35) n6o obtiveram saturagdes acima de .40 no

primeiro estudo. Por sua vez, o item 25 pertencia ao nono factor - Milltiplas Bateiras -

no primeiro estudo e o item 56 ao sdtimo - Limitaqdes na FormaEdo Escolar e

Profissional - do mesmo estudo. No entanto, o conterido de dois destes itens (35, 56)

tamb6m pode ser relacionado com o conflito de papdis mtltiplos.

ltens Conterido Saturac6o
2 Ndo ter confianca em mim no geral F3 .728289
J Nio gostar do trabalho que faco F3 .703162
4 N6o ter os tragos de personalidade necess6rios ir profissSo que

desejo (ex: ter pouca iniciativa, n6o ser criativo, n6o ser
organizado) F3

.521469

I N6o ter obiectivos de carreira bem definidos F6 .464164
t4 Mudar frequentemente os meus planos de carreira F3 .449255
l8 N6o possuir as competdncias necess6rias i minha profissEo (por

exemplo, nao ter habilidade com as maos, ter dificuldade para lidar
com pessoas, etc.) F3

,413047

5 Ser discriminado pela entidade patronal porque tenho ou planeio ter
filhos F3

.409780
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Quadro 5.11
Factor 4 - ito de P ,s Sa*de

Itens ConteIdo Saturacio

47 Ter limitag6es fisicas ou problemas de saride que me reduzem as

opcdes de escolha na carreira Fl
604007

24 Ser discriminado no acesso ao emprego devido a problemas de

safde ou deficiCncia fisica Fl
.590867

23 Sentir o conflito entre o meu trabalho e a minha familia (c6njuge,

filhos) Fl
.579777

34 N6o ter servigos onde possa deixar as criangas enquanto oiT*" .532565

53 Ter uma agenda de trabalho pouco flexivel que interfere com as

minhas responsabilidades familiares Fl
.s26821

56 Ter um horiirio de trabalho incompativel com os meus horiirios
escolares F7

.522516

JJ O stress em casa (marido esposa ou filhos) afectar a minha vida
orofissional Fl

.5 18178

55 O stress no trabalho afectar a minha vida familiar Fl .511801

35 Ter que ajudar economicamente a familia dificultar a minha
continuacio dos estudos (saturacflo inferior a .40)

.500705

25 Ter dificuldade em planear a minha caneira devido d instabilidade
da economia do pais F9

.475327

26 Nio ter oportunidades de progressflo na carreira
(saturacflo inferior a .40)

.457339

29 Nf,o ser capaz de lidar com as exig€ncias fisicas e emocionais da

minha profissio Fl
.451t66

ll Ter problemas de safde que interferem com o trabalho/carreira Fl .4t3912

Legendr Ft - Confttto de Papdis Mriltiplos/Satide; F7 - Limitagdes na Formagdo Escolar e Profissional;
F9 - Mriltiplas Barreiras; (saturagio inferior a .40) - item com saturag6es inferiores a .40 no primeiro

estudo com o IPBC

Responsiivel por 2.22 % da varidncia total dos resultados, o quinto factor (quadro 5.12)

designa-se Indecisdo e Restrigdes das Oportunidades de Emprego/LimitaQdes na

Formagdo Escolar e Pro/issioncl porque, dos dezasseis que o comp6em, cinco

pertencem ao sexto factor - Indecisdo e Restrigdes das Oportunidades de Emprego -, e

outros cinco s6o do s6timo factor - Limitaqdes na Formaqdo Escolar e Profissional - da

primeira investigagio.

Relacionando os resultados dos restantes itens com os obtidos na investigagEo

com jovens do l2o ano, temos que os itens 37, 39,57 e 76 pertenciam ao segundo factor

- Falta de Confianqa, Interesse ou Experi€ncia. O item 69 pertencia ao oitavo factor -

Falta de Suporte nas Escolhas da Carreira e o item 49 pertencia ao nono factor -

Mriltiptas Barueiras. Destes seis itens, dois t6m conterido que pode ser interpretado

como Restrigdo das Oportunidades de Emprego (49 e 69) e outros dois podem ser

interpretados como de Indecisdo (37 e 76).
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Quadro 5.12
Factor 5 - Indecisdo e Restriqdes das Oportunidades de Emprego/Limitagdes na

F2 - Falta de Confianga, Interesse ou Experi6ncia; F6 - lndecisEo e Restrigio das Opornrnidades de

Emprego; F7 - Limitag6es na Formagdo Escolar e Profissional; F8 - Falta de Suporte nas Escolhas da

Carreira.
F a negrito - indicagdo do factor a que o item pertenceu na investigagdo com jovens do 12o ano
(saturagio inferior a .40) - item com saturag6es inferiores a .40 no primeiro estudo com o IPBC

O sexto factor (quadro 5.13) explica 1.94 % da variAncia total dos resultados e

designa-se por Conflito de Papdis Familia/Trabalho, pois o contefdo dos tr6s itens que

o comp6e 6 especffico desse aspecto.

h'or Escolar ou Prolissional

Itens Contefido Saturactro
38 Estar indeciso acerca da profissio oue sostaria de ter F6 .737447
50 Estar indeciso entre v6rias alternativas que gostava de sesuir F6 .693742
37 Estar inseguro sobre como progredir na carreira F2 .6156t9
t7 Estar indeciso quanto aos estudos a seguir ap6s o Ensino Secundiirio .586937

5l N6o ter a experi€ncia profissional necessdria para a profissio que
deseio F7

.563939

39 Ndo me sentir confiante ouanto ?r minha caoacidade de trabalho F2 .552847
52 Ndo ter estudos oficialmente reconhecidos F7 .527435
40 N6o ter os estudos/formagdo necess6rios para a profissio que desejo

F7
.513622

57 Nfio me sentir confiante quanto ds minhas capacidades para continuar
estudos ap6s o Ensino Secund6rio F2

.509005

59 Neo ter oportunidades de formagSo adequadas aos meus objectivos de
carreira F7

.490583

54 N6o ter as classificag6es escolares que me permitam frequentar o
curso oue deseio F7

.486816

49 N6o conhecer as "Dessoas certas" oara orogredir na carreira F9 .452359
36 As perspectivas de emprego na minha 6rea profissional serem pouco

Dromissoras F6
450016

76 Ndo estar sesuro do estilo de vida oue deseio Fz 449383
69 N6o acreditar que no futuro haja melhoria das opornrnidades de

carreira F8
.4t7749

48 As perspectivas de emprego na minha drea de formagio serem pouco

Dromissoras F6
.415545

Quadro 5.13
Factor 6 - C, ito de Papdis Familia / Trabalho

ltens Conterido Saturac6o
l0 Ter que faltar ao trabalho quando os filhos estao doentes ou n6o

t6m aulas F9
.601817

46 Ter sentimentos de culpa por trabalhar enquanto os meus filhos
ainda sdo muito novos Fl

.457289

65 Doenca de familiares interferir com o trabalho/carreira Fl .403808

Fl - Conflito de Papeis Mtltiplos/ Saride F9 - Mriltiplas Barreiras
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O sdtimo factor - Desaprovaqdo por Pessoas Significativas - (quadro 5.14) 6

respons6vel pela explicagEo de 1.64 %o davariincia total dos resultados e coincide, no

primeiro esfudo, com o factor 5, que tem a mesma designagdo.

F5 - Desaprovaglo por Pessoas Sigrrificativas; F a negrito - indicagio do factor a que o item pertenceu na

investigagao com jovens do l2o ano (saturagio inferior a .40) - item com saturag6es inferiores a .40 no

primeiro estudo com o IPBC

Em sintese, os resultados agora obtidos com jovens do 9o ano de escolaridade,

portugueses e de origem africana, evidenciaram a estrutura factorial do IPBC um pouco

diferente da obtida com jovens do l2o ano. Agora, o estudo de anrllise factorial fez

emergir uma estrutura de sete em vez de nove factores. Cinco possuem contetdo muito

pr6ximo dos factores presentes no primeiro estudo. Est6o nestas condig6es os factores 2

- DiscriminaEdo, 3 - Auto-Conceito, 4 - Conflito de Papdis/Safide, 6 - ConJlito de

Papiis Familia/Trabalho e 7 - Desaprovagdo por Pessoas Significativas, os quais

correspondem, respectivamente. aos factores 4 - Discriminaqdo,3 - Auto-Conceito, | -
Conflito de Papdis / Sailde e 5 - Desaprovagdo por Pessoas Significativas, do primeiro

estudo. As excepg6es sdo o primeiro e o quinto factores com itens cujo conterido

congrega v6rios factores do estudo anterior.

As diferengas observadas neste estudo piloto e na investigagEo com jovens do

12" ano podem ser basicamente explicadas pelas caracteristicas das respectivas

amostras. Na actual investigagSo os participantes possuem idade m6dia de 14.9 anos,

enquanto no primeiro estudo aquela era de 18 anos. Esta diferenga et6ria, as

correspondentes diferengas na fase de desenvolvimento da carreira e as diferengas de

estatuto socioecon6mico, podem ter influenciado diferentemente as representagoes do

futuro destes dois grupos de jovens.

Os primeiro e quinto factores s6o conceptualmente diferentes, sendo, no entanto,

constituidos por alguns itens com saturagdes e contetdo pr6ximo, o que dever6 ser

considerado na organizagdo das escalas do inventdrio. 56o exemplo os itens 68, 84 e 86,

Quadro 5.14
Factor 7 - vaqdo por Pessoas Sigr NAS

Itens Conterido Saturacilo
8 Os meus familiares niio aprovarem a minha escolha

profissionaVcarreira F5
.593916

)) O meu c6niuge n6o aceitar a minha escolha profissional /caneiraF5 .479149

32 Os meus amigos nio aprovarem a minha escolha profissional /
carTerra F5

.408s67
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pertencentes ao primeiro factor mas com conterido e saturag6es muito pr6ximas do

quinto. O mesmo sucede com o item76 que tem a saturagdo mais alta no quinto factor

mas igualmente elevada no primeiro. Era previsivel que, nesta investigagio, os itens 6 e

37 registassem maiores saturagdes no primeiro factor e nio no quinto, tendo em conta

os respectivos conteridos e os resultados obtidos no primeiro estudo. Outro aspecto

relevante da an6lise factorial 6 que os factores dois, seis, sete e oito da primeira

investigagSo com o IPBC, apesar de ndo surgirem isoladamente neste estudo, surgem

agrupados ou no factor um ou no factor cinco. Este 6 outro indicador a ter em conta na

organizagdo das escalas do IPBC. Saliente-se ainda o facto de os itens 9,12,13, 15, 16,

27,28,30,44,45, 58, 7l e79 n6o terem obtido qualquer saturagSo acima de .40 nos

factores. Destes itens destacam-se os 9, 16, 28, 44 e 71, por tamb6m terem obtido

saturag6es inferiores a .40 na primeira investigagSo com o IPBC, outro dado importante

na reformulagSo do inventario.

5.2.1.2. O estudo da consisftncia interna dos factores do IPBC na amostra total

Na continuidade do estudo dos itens, a partir dos dados sobre a estrutura

factorial do IPBC. analisou-se a consist6ncia inter-item a partir dos coeficientes alfa de

Cronbach. Com este tipo de an6lise procur6mos identificar os itens que quando,

ausentes aumentavam a precisSo do factor a que pertenciam e, consequentemente,

poderiam ser eliminados por diminuirem a consistdncia intema desse factor.

Os resultados obtidos apresentam-se no quadro 5.15. Indica-se, para cada factor,

o coeficiente de correlagio alfa de Cronbach, quando o item n6o estii presente e, no

final, o mesmo coeficiente para o factor com a totalidade dos itens. Como se pode

verificar, s6 o item 81, no factor Falta de Confianqa, de Interesse ou ExperiAncia,

aumenta ligeiramente o coeficiente de precisdo do resultado do respectivo factor. se for

retirado. Uma vez que este item, no primeiro estudo com o IPBC, apresentava um

comportamento semelhante. optou-se por n6o vir a ser incluido na nova versSo do

IPBC. a utilizar no estudo principal.
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Quadro 5.15
C, es alfa de Cronbach dos itens nos factores do IPBC

Factor I Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Itens Alfa
s-i

Itens Alfa
s-i

Itens Alfa
s-i

Itens Alfa
s-i

Itens Alfa
s-i

Itens Alfa
s-i

Itens Alfa
s-i

63
64
67
68
72
73
74
75
77
78

8l
82

83
84
85
86
87
88

89
90

.933

.932
933
.932
.932
932
.93s
.933
.932
.931

.947

.933

.935

.932

.932

.932

.934

.934

.933

.933

6
7

l9
20
2l
3l
4l
42
43

60
6l
62
66
70
80

904
906
904
901
906
904
901

897
903
90r
899
903
901
901
902

I
2
J

4
5

t4
t8

773

741
748
782
785
776
766

ll
23
24
25
26
29
33

34
35
47
53
55

56

.905

.903

.902

.905

.903

.903

.902

.902

.904

.901

.899

.900

.899

t7
36
37
38
39
40
48
49
50
5l
{?
54
57
59
69
76

.933

.931

.931

.931

.929

.931

.931

.933

.931

.929

.930

.930

.932

.930

.933

.932

l0
46
65

478
432
435

8

22

32

.400

.429

.494

Alfa
FI .946

Alfa
F2 .908

Alfa
F3 .793

Alfa
F4 .90

Alfa
F5 .909

Alfa
F'6 .550

Alfa
F7 .547

F@seouExperi6nciaF2_Discriminag6o;F3.Auto-Conceito;F4.Conflito
de Papeisisaridet F5 - Indecis6o e RestrigSo das Opornrnidades de Emprego/Limitag6es na Formag6o

Escolar e Profissional; F6 - Conflito de papdis casa/familia; F7 - DesaprovagSo por pessotls significativas.

Alfa s-i (sem o item) - precisIo do factor quando do seu total n5o faz parte o resultado do item. O item e

identificado pelo seu ntmero no invent6rio

Pode concluir-se que a generalidade dos factores do IPBC proporcionam

resultados com bons niveis de precisio, o que 6 um indicador da sua consist6ncia

interna. No entanto, o sexto factor - Conflito de Papdis Casa/Familia e o s6timo factor -

Desaprovaqdo por Pessoas Significativas, apesar da homogeneidade dos contefdos,

apresentam indices de precisdo baixos, que poderao dever-se ao reduzido ntmero de

itens considerados.

5.2.1.3. Estudo do conteildo dos itens do IPBC

A decisio quanto aos itens a integrar as escalas da versio revista do IPBC

tambdm teve em conta critdrios qualitativos. Neste sentido, analisou-se o contetdo e a

redacgdo dos itens. de modo a melhorar a validade de conterido e a validade facial do

inventiirio (Anastasi e Urbina- 1997. p. 172; Feneira Marques, 1971, p. l5). A

necessidade deste tipo de anilise tamb6m se justificava, por coment6rios de alunos
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referindo-se i redunddncia do conterido de alguns itens, quando das aplicagOes do

inventiirio. Seguidamente, apresenta-se um conjunto de itens em que, apesar de os

indicadores psicom6tricos justificarem a sua manuteng6o, houve que reformular a

redacgso ou mesmo nio os considerar na nova versdo do IPBC. Comegamos com a

anrilise dos itens com conteirdo semelhante, seguidamente tdm-se em conta os itens com

conterido ambiguo e finalmente analisam-se os itens com conterido a reformular.

Andlise dos itens com semelhanQas de conteildo. Os primeiros itens considerados

com contetdo redundante foram o item 2 - "N6o ter confianga em mim no geral", o item

2'7 - "Ter uma baixa auto-estima" e o item 85 - "NEo me sentir confiante para assumir

desafios". Neste caso, justificou-se retirar o item 27 por ter-se revelado de dificil

compreensdo pelos alunos e ter evidenciado uma saturagio abaixo de .40 no primeiro

estudo. Tamb6m se justificou retirar o item 85, pois o seu conterido 6 menos abrangente

do que o do item 2. Outros itens considerados redundantes foram o item 7 - "Ser

desencorajado a prosseguir areas nio tradicionais para pessoas do meu sexo (ex:

engenharia para mulheres, enfermagem para homens)", o item 21 - "Outras pessoas

pensarem que certas carreiras n6o s6o adequadas a pessoas do meu sexo (ex: engenharia

para mulheres, enfermagem para homens)", o item 31 - "Eu pensar que certas carreiras

nio s6o adequadas a pessoas do meu sexo (ex: engenharia para mulheres, enfermagem

para homens)" e o item 43 - "Ter medo que outras pessoas me considerem "pouco

feminina" ou "pouco masculina" porque o meu trabalho/carreira n6o 6 tradicional em

pessoas do meu sexo." Optou-se por retirar o item 7 porque, al6m de redundante com o

item 21, aumentava ligeiramente aprecisio dos resultados do factor de Discriminagdo,

quando retirado. Tambem se considerou retirar o item 31 porque o seu conterido ndo

tem a ver com discriminagSo ou desaprovagSo por outros mas com um processo de auto-

marginalizagSo. O item 43 tambdm foi retirado do inventiirio, por redundincia de

conterido e pouco diferenciado quanto ir categoria a que pertence; surgiu no primeiro

estudo associado ao factor DesaprovagSo por Pessoas Significativas e neste estudo surge

associado ao factor Discriminagdo. n6o sendo nenhuma destas categorias desajustada do

seu conteudo. Na literatura tende a ser considerado um item que entra nas categorias da

discriminagdo (O'Leary, 1974. p. 813). no entanto, quando da organizagdo das escalas

evidenciou correlagoes mais elevadas com a escala de Falta de Suporte. O item 12 -
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"Ter dificuldade em encontrar trabalho devido i falta de emprego" e o item 36 - "As

perspectivtrs de emprego na minha iirea profissional serem pouco promissoras"

apresentam conteridos pr6ximos. Neste caso, optou-se por retirar o item 12 por n6o ter

tido uma saturagdo acima de .40 em qualquer factor deste estudo piloto. Tamb6m se

verificam semelhangas de conterido entre o item 17 - "Estar indeciso quanto ao tipo de

estudos a seguir ap6s o Ensino Secundiirio" e o item 50 - "Estar indeciso entre v6rias

alternativas que gostaria de seguir". Neste caso, considerou-se mais adequado eliminar o

item 50, pois n6o especifica quando se verifica o confronto com a barreira, aspecto que

pode retirar alguma objectividade na avaliagdo da barreira. O item 5l - "N6o ter a

experiCncia profissional para a profissSo que desejo" e o item 78 - "N6o ter a

experi6ncia necessiria para as tarefas profissionais que realizo" t6m contetido

semelhante. Neste caso, justifica-se que o item 78 seja retirado porque o seu conterido 6

mais distante da realidade vivida pelos adolescentes do que o conterido do item 51.

Analise dos itens com conteildo pouco diferenciado ou ambiguo. O item 13 -

"Estar inseguro sobre como agradar a quem me empregou" considerou-se pouco

adequado. pois pode passar a ideia de favorecimento na obtengSo de emprego ou de

uma atitude de subservi€ncia face d entidade empregadora. Por outro lado, na

investigagio que originou o IPBC, teve uma saturagdo acima de .40 no factor Milltiplas

Barreiras e no presente estudo piloto n6o teve nenhuma saturagSo acima de .40. Por

estas raz6es considerou-se a possibilidade de ser retirado do inventdrio.

Os itens 37,49,69 e76 tamb6m n6o foram tidos em conta na nova versSo do

IPBC, pois o seu contefido prestou-se a diferentes interpretag6es pelos participantes nos

dois estudos. Ao mesmo tempo, o item 37 - "Estar inseguro sobre como progredir na

carreira" e o item 76 - "NEo estar seguro do estilo de vida que desejo", no primeiro

estudo surgiram no factor Falta de Confianqa de Interesse e ExperiAncia, enquanto que

no segundo estudo surgem ligados ao factor Indecisdo e Restriqdo das Oportunidades

de Emprego/LimitaEdes na Formagdo Escolar e Profissional. Esta diferenga de

resultados pode dever-se a alguma ambivalCncia no conterido dos itens, isto 6, serem

relacionados com falta de confiang4 indecisdo ou mesmo restrigdo de oportunidades.

Tambdm o item 49 - "N6o conhecer as pessoas certas para pro$edir na carreira", cujo

contetido pode ter a ver com falta de confianga ou indecisdo, teve a saturagio mais
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elevada no factor Indecisdo e Restriqdo das Oportunidades de Emprego/Limitaqdes na

Formagdo Escolar e Profissional, apesar de no primeiro estudo ter surgido associado ao

factor Milltiplas Barueiras. Quanto ao item 69 - "N6o acreditar que no futuro haja

melhoria das oportunidades de carreira", tem um conteirdo que pode ser interpretado

como falta de confianga ou relativo ir restrigSo das oportunidades. Esta possibilidade 6

de algum modo verificada no primeiro estudo (teve as satura96es mais elevadas no

factor Falta de Suporte nas Escolhas da Carueira e no factor Falta de ConJianqa,

Interesse ou ExperiAncia, respectivamente), e no presente estudo teve a saturagdo mais

elevada no factor Indecisdo e RestriEdes das Oportunidades de Emprego/Limitaqdes na

Formagdo Escolar ou Profissional.

Andlise dos itens com conteildo a reformular. O contefdo do item 17 - "Estar

indeciso quanto ao tipo de estudos a seguir ap6s o Ensino Secundririo", est6 dirigido a

jovens que pretendem continuar os estudos ap6s o 12o ano. A reformulagio para "Estar

indeciso quanto ao tipo de estudos ou profissdo a seguir ap6s o Ensino Secund6rio",

permite adequ6-lo tambdm aos jovens que pensam transitar para o mundo do trabalho.

Por sua vez; o item 26 - "N6o ter oportunidades de progressdo na carreira", em ambos os

estudos ndo evidenciou grande consist6ncia quanto aos factores com que mais se

relacionou, o que entre outras possibilidades se pode dever ao facto de o conterido ser

muito gendrico. Procurando dar maior objectividade e clareza ao seu contetido,

reformulou-se para "N6o ter oporlunidades de promogSo na profissEo". Tamb6m se

considerou importante alterar o contetido do item 35 - "Ter que ajudar economicamente

a familia dificultar a minha continuagdo de estudos" para "Ter que trabalhar enquanto

estudo dificultar-me a continuagSo dos estudos". Esta mudanga n6o foca na famflia as

restrig6es econ6micas d continuagSo dos estudos, uma vez que o trabalho de muitos

jovens pode. por exemplo. estar relacionado com outro tipo de necessidades, como a de

autonomia. O item 67 - "NEo estar integrado no grupo de colegas de curso ou de

trabalho", pode n6o traduzir falta de confianga, se as dificuldades de integragdo forem

externamente impostas. Assim, a sua reformulagSo para "Ter dificuldade em me

integrar no grupo de colegas de curso ou de trabalho", pode contribuir para que o item

mostre de forma mais clara, o que se pretende que avalie. Relativamente ao item 87 -

"Eu valorizar mais outros papeis (tempos livres, familia...) do que o de trabalhador",
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apesar de n6o terem surgido dificuldades de interpretagSo em qualquer dos estudos,

pode-se aproximar o seu conterido da realidade vivida pelos jovens, alterando a

redacgAo para "Eu dar mais importdncia a outros papdis (tempos livres, familia...) que

aos de estudante ou de trabalhador".

Para clarificar o conterido do item 88 - "O meu c6njuge valorizar mais o meu

papel familiar do que o meu papel profissional" considerou-se adequado alterar o seu

conterido para "O meu c6njuge n6o valorizar o meu papel profissional".

Em sintese, a an6lise quantitativa e qualitativa dos itens permitiu reformular a

redacgio dos itens 17,26,35, 67,87 e 88, e retirar um conjunto de itens que n6o vieram

afazer parte da segunda versElo do invent6rio:

o Os itens 9, 16, 28, 44 e 71, por n6o terem tido saturag6es acima de .40 em

qualquer das investigag6es;

o O item 81, porque nas duas investigag6es a srn eliminagdo aumentava

ligeiramente a precisio do factor onde tinha maior saturag6o;

o Os itens 7, 12,27,31,43,50, 78 e 85, por redund6ncia de conteirdo;

o Os itens 13, 37,49, 69 e 76. por terem conterido ambiguo.

5.2.2. A Organizaqdo das Escalas do IPBC

O passo seguinte na revisdo do IPBC foi o da reestruturagSo das escalas, de

acordo com os procedimentos que se passam a descrever. Para tal, tivemos em conta os

seguintes crit6rios:

l) colocar no mesmo grupo itens com conterido semelhante que, em ambos os

estudos, tivessem correlag6es superiores a .40 no factor associado a esses conteidos;

2) colocar os itens na escala relativa ao seu contetdo quando, em aperuN um dos

estudos, tivessem correlag6es mais elevadas com o factor relativo ao seu conterido;

3) manter na mesma escala os itens que. em ambos os estudos, n6o aumentavam

a precisdo dos resultados dessa escala quando dela n6o faziam parte;

4) manter na mesma escala os itens que, em ambos os estudos, tinham

correlagdes mais altas com a sua escala do que com as restantes.
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De referir que o crit6rio psicom6trico s6 n6o foi prioritririo relativamente ao do

contefido, na redistribuigdo dos itens do factor Auto-Conceito, pelas escalas.

Justificaram tal decis6o: 1) tratar-se de um factor com contefdo muito heterog6neo em

que, nem mesmo a abrangente designagEo de auto-conceito permitia cobrir a totalidade

dos itens que melhor caracterizavam o factor; e 2) os itens do factor Auto-Conceito

depois de redistribuidos por escalas de conterido semelhante, mantiveram indicadores

psicom6tricos satisfat6rios.

Ainda na organizagdo das escalas do IPBC, refere-se a estruturagdo de tr6s

escalas de discriminagdo - Discriminaqdo Geral, Discriminaqdo Sexual e

Discriminaqdo Etnica -, apesar de nos estudos ter emergido sempre um rinico factor

relativo i discriminaqdo. Esta organizagdo das escalas procura que, no futuro, o IPBC

permita obter resultados mais diferenciados e com maiores possibilidades de aplicagio

pr6tica. No mesmo sentido, Swanson e colaboradores (1996), aquando da revisdo do

CBI, tambdm optaram por organizar uma escala relativa ir discriminagEo sexual e outra

relativa i discriminagSo etnica, no entanto, ndo incluiram outras formas de

discriminagSo por n6o as considerarem relevantes em termos te6ricos e de intervengdo.

Relativamente ao IPBC, os resultados obtidos nos dois estudos e a experidncia de

intervengdo com adolescentes levaram a considerar os itens da escala de Discriminagdo

em Geral como relevantes.

Seguidamente, apresentam-se as escalas tendo em conta a refer6ncia aos crit6rios

de agrupamento dos itens e atrav6s dos quadros nos quais se indicam os itens que

comp6em cada uma delas.

- Escala - DiscriminaQdo em Geral

Os itens que constituem esta escala, em ambos os estudos com o IPBC, tiveram

as saturag6es mais elevadas (superiores a .40) no factor discriminagSo. Uma vez que o

conterido desta escala tem a ver com formas de discriminagSo diversas, foi designada

por Discriminaqdo em Geral.
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Quadro 5.16
Escala de Discr

Itens Conterido

60 Ser discriminado por causa do meu estado civil

66 Ser discriminado no acesso ao emprego devido d minha apar6ncia fisica

90 Ser discriminado no acesso ao emprego devido d idade

Geral

Escala - Discriminacdo Sexual

Nesta escala, os itens 19,41,62 e 70 tiveram, em ambos os esfudos, saturagOes

mais elevadas no factor Discriminacdo. Quanto aos itens 30 e 79, apesar de neste

trabalho, n6o terem tido saturagdes iguais ou superiores a .40 em qualquer factor, foram

incluidos na escala, porque o seu conterido se associa d discriminagEo sexual, e na

primeira investigagdo tiveram saturag6es mais elevadas no factor Discriminaqdo. O

item 5 saturou no factor Auto-Conceito em ambos os estudos, mas, por raz6es de

contefdo e n6o se ter optado pela organizagdo de uma escala de auto-conceito, foi

colocado na escala de Discriminagdo.

Sexual

Escala - Discriminacdo Etnico

A escala de Discriminaqdo dtnica e composta pelos itens 20,42,61 e 80, que em

ambos os estudos tiveram saturag6es mais elevadas no factor Discriminqgdo. Por sua

vez, o item 6 foi colocado nesta escala, porque o seu conteudo se refere a formas de

Quadro 5.17
Escala de DiscriminaEdo Sexual

Itens Conterido

5 Ser discriminado sexualmente porque tenho ou planeio ter filhos

l9 N6o ser t6o bem remunerado quanto colegas de trabalho de sexo oposto

30 Ser alvo de discriminagio sexual na procura de emprego

4l Ter um patrio ou superior hieriirquico com atitude negativa face a pessoas do meu

sexo

62 Haver falta de oportunidades para pessoas do meu sexo em 6reas ndo tradicionais

70 Ter um patrdo ou superior hienirquico com atitude negativa face a pessoas do meu

sexo

79 Ser alvo de assedio sexual no trabalho
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discriminagdo e, neste estudo, registou as saturagdes mais altas no factor

DiscriminaEdo. Na primeira pesquisa com alunos do 12o ano (Cardoso, 1999, p. lI2),

este item correlacionou-se mais com o factor Auto-Conceito.

Quadro 5.18
Escala de Discriminacd Etnica

Escala - Falta de Suporte

Os itens 84 e 86 foram incluidos na escala Falta de Suporte, porque tiveram

saturag6es mais elevadas no factor Falta de Suporte nas Escolhas da Carreira, em

ambos os estudos. Por sua vez, os itens 8 e 32 saturaram no factor Desaprovaqdo por

Pessoas Significativ,c,s, em ambos os estudos, mas. como a opg6o foi considerar a

desaprovagSo por pessoas significativas como uma forma de falta de apoio, os mesmos

Quadro 5.19
Escala de Falta de S

a scrt
Itens Contefdo

6 Ser alvo de discriminacdo racial na procura de emprego

20 Ter um paffZo ou superior hieriirquico com atitude negativa face a pessoas da minha raga

42 Ser alvo de discriminagio racial em promogOes na profissSo lcarr.eira

6l N6o ser tio bem remunerado quanto colegas de trabalho de outra raga/etnia

80 As pessoas de outros grupos raciais/dtnicos serem mais frequentemente promovidas que

Dessoals do meu grupo raciaUetnia

e

Itens ConteIdo

8 Os meus familiares n6o aprovarem a minha escolha profissionaVcarreira

2l Outras pessoas pensarem que certas carreiras nio sdo adequadas para pessoas do meu

sexo (ex: engenharia para mulheres, enfermagem para homens)

22 O meu cdnjuge n6o aprovar a minha escolha profissional/carreira

32 Os meus amigos niio aprovarem a minha escolha profissional / carreira

68 Ter pouca informagdo acerca do mundo do trabalho

74 Ter contratos de trabalho prec6rios (por exemplo, ffabalhar sem contrato. com contrato

temporirio. sem carreira definida. etc.)
84 Ter pouca informagio sobre possiveis alternativas de formagdo apos o Ensino

Secund6rio

86 N6o ter servigos de orientagao a que possa recorrer quando tiver que tomar decis6es de

calrrera
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foram colocados nesta escala. O item 21, apesar de no segundo estudo ter obtido a

saturagio mais alta no factor Discriminagdo, foi incluido nesta escala devido d sua forte

correlagio com o factor Desaprovaqdo por Pessoas Significativas, no primeiro estudo, e

porque o seu contetdo traduz falta de suporte. Por sua vez) o item 22 incluiu-se nesta

escala, porque no segundo estudo teve a saturagdo mais alta no factor Falta de Suporte,

e no primeiro estudo teve a maior saturagEo no factor DesaprovaEdo por Pessoas

Significativas.

O item 68 foi colocado na escala Falta de Suporte, porque o seu conterido

relaciona-se com a falta de suporte e, neste estudo, saturou no factor Falta de Suporte,

apesar de n6o ter tido saturag6es iguais ou superiores a .40 no primeiro estudo. Por fim,

o item 74 foi colocado nesta escala, porque o seu conterido estri associado i falta de

suporte, e neste estudo correlacionou-se mais fortemente com o primeiro factor, cujo

conterido tambdm tem a ver com a falta de suporte.

Escala- Sailde

Os cinco itens que constituem a escala de Sailde encelftIm conteridos que

traduzem problemas de saride ou de ordem fisica, enquanto limitadores da progress6o na

carreira, e Saturararn, em ambos os estudos, no factor Conflito de Papiis/Sailde.

Os itens que compdem esta escala reflectem barreiras da carreira, resultantes de

problemas de saride do pr6prio ou de familiares.

Quadro 5.20
Escala de Sailde

Escala - Conflito de Paodis

Os itens 23, 33, 34, 46,53, 55, 63 e 65 foram integrados nesta escala. porque os

seus contetidos e saturagdes mais altas, em ambos os estudos, estao associados ao

Itens Conterldo

1l Ter problemas de saride que interferem com o trabalho/carreira

24 Ser discriminado no acesso ao emprego devido a problemas de saride ou defici6ncia

fisica
29 N6o ser capaz de lidar com as exigdncias fisicas e emocioq4!! iq rnj4lq-plgqssqe

47 ter limitagOes fisicas ou problemas de safde que me reduzem as op96es de escolha na

carreira
65 Doenga de familiares interferir com o ffabalho i carreira



170 Percepgdo de Borreiras da Carreira

conflito de papdis. Quanto aos restantes itens, existe outro tipo de raz6es que justificam

a integragSo na escala Con/lito de Papdis. Nesta conformidade, os itens 63, 64,73,83 e

88, al6m de terem contetidos relativos ao conflito de pap6is, no primeiro estudo tiveram

as maiores saturagdes no factor Conflito de Papdis e, neste, ficaram no primeiro factor,

onde a dimensdo do conflito de pap6is 6 uma das que caracterizam o mesmo.

Os itens 10, 35 e 45 foram colocados nesta escala porque, numa das pesquisas,

saturam no factor Con/lito de Papdis, e os seus conteridos podem relacionar-se com o

conflito de pap6is, apesar de, noutra investigagdo, terem saturag6es inferiores a .40, em

qualquer dos factores.

o item 56 tamb6m integra este grupo, porque saturou acima de .40 no factor

Conflito de Papdis. e tem conterido relativo ao conflito de papeis. Por fim, o item 82

teve a saturagdo mais elevada no primeiro factor deste estudo e o seu conteirdo pode

relacionar-se com o conflito de pap6is.

Escala - Resticdo das Oportunidades

Os itens 36. 48, e 59 integram-se na escala RestriEdo das Oportunidades, porque

ficaram, em ambos os estudos. no factor relacionado com restrigdo das oportunidades.

Quadro 5.21
Escala de Conflito de P ,s

Itens ConteIdo

l0 Ter que taltar ao trabalho quando os filhos est6o doentes ou n6o t6m aulas
)7 Sentir o conflito enre o meu trabalho e a minha familia (ex: cdniuee. filhos)
JJ O stress em casa (marido. esposa ou filhos) afectar o meu desempenho profissional

34 NEo ter servicos onde oossa deixar os filhos enouanto trabalho
35 Ter trabalhar enouanto estudo dificultar-me a continuac5o dos esrudos

45 Os meus planos de casamento interferirem com os meus Dlanos profissionais

46 Ter sentimentos de culDa oor trabalhar enouanto os meus filhos sio muito novos

53 Ter uma agenda de trabalho pouco flexivel que interfere com as minhas
responsabi lidades fam iliares

55 O stress no trabalho afectar a minha vida familiar
56 Ter um hor6rio de trabalho incompativel com os meus hor6rios escolares

63 N6o ter suficiente apoio nas actividades domdsticas que me libene mais tempo para a

carreira
64 Ter dificuldade em reentrar no mercado de trabalho apos algum tempo

exclusivamente dedicado d educaQdo dos filhos
73 Ap6s o nascimento dos filhos ter dificuldade em manter o estatuto profissional

alcancado
82 Sentir a oressdo de ter oue ser oerfeito em tudo
83 Ter os filhos num "mau momento" dos meus planos de carreira
88 O meu c6niuee ndo valorizar o meu oaoel profissional
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Os itens 25 e 26 n6o evidenciaram grande consist6ncia relativamente aos factores com

os quais mais se relacionavam. Neste estudo tiveram as saturag6es mais elevadas no

factor ConJlito de Papdis/Sailde e, no anterior, o item 25 saturou no factor Milltiplas

Barreiras, enquanto o item 26 ndo teve saturag6es iguais ou superiores a .40. No

entanto, justifica-se a sua presenga nesta escala por raz6es de contetido, porque

aumentam a precisEo dos resultados da escala e registam correlag6es mais altas com

esta escala do que com as restantes.

Escala - Indecisdo

Os itens 17 e 38 desta escala, em ambos os estudos, tiveram saturagdes mais

elevadas no factor que se associa d indecisSo e i restrigEo das oportunidades, razdes

que, associadas i adequagEo do conterido, justificam a sua integragSo na escala

Indecisdo. O item I fez parte do factor Auto-Conceito, em ambos os estudos. No

entanto, o facto de o seu contetido se relacionar com a indecisdo, o seu contributo paraa

Quadro 5.23
Escala de Indecisdo

precisdo da escala e a correlagSo mais elevada com esta escala do que com as restantes.

justificam a sua associagio d Indecisdo. Inicialmente. tamb6m se incluiu o item 14 -

"Mudar fiequentemente os meus planos de carreira", cujo conteudo poderd ter a ver com

Quadro 5.22
Etrol

Itens ConteIdo

25 Ter dificuldade em planear a minha cameira devido d instabilidade na economia do pais

26 N6o ter oportunidades de promogio na carreira

36 As perspectivas de emprego na minha 6rea profissional serem pouco promissoras

48 As perspectivas de emprego na minha 6rea de formagf,o serem pouco promissoras

59 Nio ter opornrnidades de formagio adequadas aos meus objectivos de carreira

Itens Contetdo

Nao ter objectivos de carreira bem definidos

l4 Mudar frequentemente os meus planos de carreira

t7 Estar indeciso quanto ao tipo de estudos ou profissio a seguir ap6s o Ensino Secund6rio

38 Estar indeciso acerca da profissSo que gostaria de ter
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a indecisSo, no entanto foi retirado, uma vez que, nos dois estudos, tende a aumentar a

precisdo do factor quando ndo faz parte do mesmo.

Escala- Limitacdes na Formacdo

Na escala Limitaqdes na Formaqdo, os itens 40, 51,52, e 54 tiveram, em ambos

os estudos, correlag6es mais elevadas com o factor cujo contetido tinha a ver com este

Quadro 5.24
Escala de Limitacdes na Fr

tipo de limites. Os itens 4 e 18 surgiram especialmente ligados, nas investigag6es

realizadas, ao factor Auto-Conceito, mas incluiram-se na escala LimitaEdes na

Formaqdo, devido i adequagSo do contetdo e aos indicadores psicom6tricos que ser6o

especificados no ponto que se segue, relativo aos estudos dos itens nestas escalas.

Escala- Falta de Confianca

Para esta escala seleccionaram-se os itens 72 e 75 porque, nos dois estudos com

o IPBC, tiveram as saturagdes mais elevadas no factor cujo contefdo tinha a ver com a

Falta de ConfianEa, Interesse ou ExperiAncia. Tamb6m se escolheram os itens 39, 57,

67 e 76 porque. num dos dois estudos, registaram as saturag6es mais elevadas no factor

Falta de ConJianEa, Interesse ou Experi1ncia, e ainda porque o seu contetdo se

relaciona com a falta de confianga.

O item 2 associou-se ao factor Auto-Conceito, nos dois estudos, mas o seu

contetdo tem a ver com falta de confianqa. pelo que foi integrado nesta escala. Por sua

vez. a item 15. que no primeiro estudo teve a correlagEo mais elevada com o factor

Auto-Conceito e neste estudo n6o teve saturag6es superiores a .40 em qualquer dos

factores. foi seleccionado para a escala Falta de ConfianEa. por raz6es de conteirdo,

a mtt na
Itens Conterido

4 N6o ter os tragos de personalidade necessiirios ?r profissSo que desejo (ex: ter pouca
iniciativa, n6o ser criativo, n6o ser organizado)

l8 N6o possrrir as compet6ncias necessiirias d minha profissio (por exemplo, n6o ter
habilidade com as maos, ter dificuldade para lidar com pessoas. etc.)

40 Niio ter os estudos/formagio necess6rios para a profissdo que desejo

5l N6o ter a experiEncia profissional para a profissdo que desejo

52 N6o ter estudos oficialmente reconhecidos

54 N6o ter as classificagdes escolares que me permitam frequentar o curso que desejo
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porque se correlaciona fortemente com o total da escala (ap6ndice r4 5 - quadro A5.10 e

apCndice A 6 - quadro A 6.10) e porque tende aaumentaraprecisEo damesma.

O conjunto de itens que comp6em esta escala reflecte barreiras da carreira

resultantes da falta de confianga nas relag6es interpessoais e na capacidade para se

confrontar com as exig6ncias da carreira.

Escala - Falta de Interesse

A escala Falta de Interesse 6 constituida pelos itens 77, 87 e 89 que, nos dois

estudos, integravam o factor Falta de Confianqa, Interesse ou Experi€ncia e pelo item

58 que. no primeiro estudo, obteve saturagio mais elevada no factor Limitaqdes na

Formaqdo Escolar e ProJissional, e neste estudo n6o obteve saturag6es acima de .40 em

qualquer factor. Razdes de contetdo levaram i sua integragdo nesta escala. Este item

tamb6m mant6m correlagOes mais elevadas com esta escala (ap6ndice A 5 - quadro

A5. I 1 e ap€ndice A 6 - quadro A 6. I l) do que com as restantes.

Quadro 5.26
Escala de Falta de Interesse

Quadro 5.25
Escala de Falta de luf ,\

Itens Conte{do

2 Ndo ter confianga em mim no geral

l5 Ter pouca maturidade interferir com a minha carreira

39 N6o me sentir confiante quanto i minha capacidade de trabalho

57 NEo me sentir confiante quanto is minhas capacidades para seguir estudos ap6s o Ensino

Secunddrio

67 Ter dificuldade em me integrar no grupo de colegas de curso ou de trabalho

1) Niio ter a ceraeza dos meus valores face ao trabalho

75 Ter dificuldade em adaptar-me a novas situag6es

Itens Contetdo

J Nao gostar do trabalho que fago

58 N6o gostar dos estudos que fago

77 Nio procurar aperfeigoar-me no que fago

87 Eu dar mais impoftencia a outros papeis (tempos liwes, familia" servigos d comunidade)

que aos de estudante ou de trabalhador

89 N6o me preocupar com as decis0es de carreira que possa ter de realizar
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Por sua vez, o item 3, que nos dois estudos saturava no factor Auto-Conceito, foi

inserido nesta escala, por tr6s raz6es: l) com ela apresenta as correlagOes mais altas;2)

sem este item a precisSo da escala baixa significativamente; 3) o contetdo tem a ver

com a preferOncia por determinado tipo de actividade.

5.2.3. O Estudo das Caracteristicas Psicomdtricas das Escalas do IPBC

5.2.3.1. A consisftncia interna e a homogeneidade dos itens das escalas do
IPBC

Depois de se terem estruturado as escalas do IPBC, houve necessidade de fazer o

estudo das suas caracteristicas psicom6tricas, quanto d: 1) consistOncia interna, atrav6s

da anillise dos coeficientes de precisdo (alfa de Cronbach) dos resultados obtidos; 2)

homogeneidade dos itens de cada escala, fez-se com a an6lise dos coeficientes de

correlagSo de cada item com o total da escala a que pertencia quando desse total ndo

fazia parte o item e quando fazia parte (correlag6es espurias), com o estudo dos

coeficientes de correlagSo entre os itens de cada escala e os coeficientes de correlagSo

dos itens de cada escala com os totais das restantes escalas e, finalmente, a partir da

aniilise da matriz de intercorrelagdes dos itens de cada escala. Nesta fase, analisaram-se

os dados obtidos com a populagEo do estudo que originou o IPBC e os obtidos com a do

presente estudo piloto. Pretendemos, mais uma vez, considerar todos os dados obtidos,

de modo a maximizar a fundamentagio da reestruturagdo do inventario.

A precisdo. A analise dos quadros 5.27 e 5.28 permite compreender o contributo

dos itens para a precisdo das respectivas escalas. A partir dos dados da primeira

investigag6o (quadro 5.27), temos que os itens 5, 6, 10, 14 e 79 quando retirados das

escalas a que pertencem, aumentam a precisdo dos resultados das mesmas. No segundo,

estudo foram os itens 4. 10 e 14 que aumentaram a precisSo dos resultados das escalas a

que pertenciam, quando n6o faziam parte das mesmas (quadros 5.28). Uma vez que nas

duas investigag6es com o IPBC, s6 os itens 10 e 14 aumentam a precisSo dos resultados

das escalas a que pertencem, optou-se por retir6-los da versdo final.
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relativamente d amostra total da primeira
Disc. Geral Disc. Sexual Disc. Etnica Falta de suDorte Saride Confli to Papdis

Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i

60
66
90

.706727

.673928

.748135

5
l9
30
4l
62
70
79

.846572

.834192

.808980

.8rr702

.820433

.819587

.85r463

6
20
42
6l
80

.849333

.807270

.78381I

.814158

.817185

8

2t
22
32
68
74
84
86

.739529

.7469t7

.732263

.747609

.704019

.735987

.704004

.698938

ll
24
29
47
65

760823
743456
768273
72576t
769483

l0
23

33

34
35
45
46
53

55
56
63
64
73
82
83

88

91 1069
905048
902715
901583
905 165

903709
90481 I
900684
899864
904944
901613
901216
902906
906508
907615
9071 l5

Alfa .785589 Alfa .840704 Alfa .846935 Alfa .753278 Alfa .79386 Alfa .909661

Restricio de Ooort. Indecisdo Limitac6es Forma. Falta de Confianca Falta de nteresse

Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i ltens Alfa s-i

,{
26
36
48
59

794332
776900
751877
745671
780461

I
l4
t7
38

.675362

.749M8

.613648

.616930

4
l8
40
5t
52
54

.837148

.829241

.802103

.813894

.796245

.833954

2
l5
39
57
67
72

75

8 l3 143

8l I 178

772427
794354
820313
780936
801365

J

58
77
87
89

.711956

.685456

.679306

.734875

.716933

Alfa .807646 Alfa .728592 Alfa .8M902 Alfa .82323t Alfa .751306

Quadro 5.27
Coeficientes aW de Cronbach dos itens nas escalas do IPBC

663 s-i 15em o item) piecisio da escala quando seu total n?io faz parte o resultado do item. O item e

identificado pelo seu nfmero no inventiirio

Depois de retirados estes itens, a generalidade das escalas apresenta bons

indicadores quanto i precisio dos resultados obtidos em ambas as investigagSes. Na

primeira investigagSo, a variagao destes indices entre.75 e.91, e no presente estudo

piloto, entre .71 e .91, pode considerar-se entre o bom e o minimo aceit6vel (Nunnaly,

1978, p. 245). Em ambos os estudos, a escala de Conflito de Papdis 6 a que apresenta o

indice de precisSo mais elevado, enquanto que a escala de Indecisdo obteve o resultado

com o indice de precisio mais baixo.

Outro padrao evidenciado prende-se com a tend6ncia de a precisao dos

resultados ser ligeiramente mais baixa no estudo piloto, facto explicivel, eventualmente,

pelas caracteristicas da populagEo. Nesta investigagEo, os participantes tinharn um nivel

de escolaridade mais baixo e maiores taxas de insucesso escolar, caracteristicas que
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podem influenciar negativamente o desempenho face d tarefa de avaliagSo que implica

leitura e compreensdo.

Quadro 5.28
Coeficientes alfa de Cronbach dos itens nas escalas do IPBC

Alfa s-i (sem o item) precisdo da escala quando seu total ndo faz parte o resultado do item. O item e
identificado pelo seu nfmero no invent6rio

O quadro 5.29 sintetiza os indices de precisdo dos resultados que as escalas do

IPBC permitem com os dados de cada uma das investigagOes realizadas. Os coeficientes

de precisEo das escalas de Conflito de Papdis e de Indecisdo jdforam calculados sem os

itens l0 e 14.

relativamente d amostra total da investi
Disc. Geral Disc. Sexual Disc. Etnica Falta de suoorte Sa0de Conflito Paodis

Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i

60
66
90

.642681

.598907

.731746

5

l9
30
4t
62
70
79

780049
764902
740382
753683
754032
748335
784846

6
20
42
6l
80

8061 l0
787609
770820
794792
799476

8

2t
22
32

68

74
84
86

760322
763263
745194
756694
722951
755852
717125
71872r

ll
24
29
47
65

75301 l
718787
744225
710281
771217

l0
23
)5
34
35

45
46
53
55
56
63

64
73

82

83

88

912269
906258
903862
905 I l9
906160
90s777
905692
901289
903264
901295
904407
903545
9034s4
907 167
909 I 65
907871

Alfa .743082 Alfa .788022 Alfa .826367 Alfa .768253 Alfa .78 158 I Alfa .910840

Restricio de Ooort. Indecisio Limitac6es Forma. Falta de Confianca Falta de nteresse

Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i

25
26
36
48
59

8 10736
783666
779884
784892
784177

I
t4
t7
38

622605
710890
597147
570897

4
l8
40
5l
52

54

.8s9701

.797109

.783063

.778992

.776530

.781549

2

l5
39
57

67
72
75

817149
805795
786557
794739
806652
780793
800203

)
58
77
87

89

711412
677245
69 l 883
715106
692542

Alfa .823694 Alfa .697613 Alfa .824698 Alfa .822707 Alfa .742934
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Coe de lsoo as nos com o

ESCALAS

ALFA CRONBACH

lo Estudo n=498 Estudo piloto n=457

1. Discriminagio em geral .79 ,74

2. Discriminagio sexual .84 .79

3. Discriminagf,o 6tnica .85 .83

4. Falta de suporte .75 .77

5. Safde .79 .78

6. Conflito de pap6is .91 .91

7. Restriqtro das oportunidades .81 .82

8. Indecistro .73 .70

9. Limitag0es na formagf,o .85 .83

10. Falta de Confianga .82 .82

ll. Falta de interesse .75 .74

Quadro 5.29
das escalas nos dois estudos IPBC

A homogeneidade dos itens nas escalas do IPBC. Em ambas as investigag6es, os

resultados relativos aos indices de correlagdo dos itens com o total da escala quando

desse total n6o faziaparte o item e quando faziaparte (ap€ndice A 8 - quadrosAS.l e A

8.2), apontam para boa homogeneidade dos itens nurs respectivas escalas, expressos nos

elevados fndices de correlagio dos itens com o total das suas escalas e na baixa

amplitude entre esses indices de correlagio, na generalidade das escalas. A escala de

Discriminagdo Gerald a que apresenta nas duas investigagOes a amplitude mais baixa

entre as correlag6es, o que se pode explicar pelo reduzido nfmero de itens que a

compdem. Quanto is escalas com amplitudes mais elevadas, acima de .25, surge em

ambas as investigag6es a escala de Falta de Suporte, e ainda os resultados da escala de

Limitaqdes na Formagdo, neste estudo piloto. Estes resultados podem-se explicar pelo

facto de as referidas escalas serem constituidas por itens provenientes de diferentes

factores. Neste sentido. verifica-se que os itens que apresentam indices de correlagdo

abaixo de .40 com o total da escala a que pertencem quando para esse total n6o

contribui o seu resultado, sdo precisamente os itens 8, 2l e 32 da escala Faka de

Suporte, e o item 4 da escala LimitaEdes na Formaqdo.Uma vez que estes itens foram

integrados em escalas com uma estruflra factorial de base, diferente daquela a que
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pertencem, tal constitui-se como explicagSo dos menos elevados indices de correlag6o

com o total da sua escala (ver ponto 5.2.2. sobre a organizagSo das escalas).

Outro indicador da homogeneidade das diferentes escalas resulta de os

resultados obtidos permitirem constatar que, nas duas investigag6es, a generalidade dos

itens tem correlag6es mais altas com a sua escala do que com as restantes (ap6ndice I
a.

Quanto ds intercorrelag6es dos itens nas respectivas escalas, os dados da

investigagEo que originou o IPBC (ap6ndice A 7) permitem verificzu que a correlagdo

m6dia inter-itens variou entre .28 (Falta de Suporte) e .55 (Indecisdo). Tendo como

referencial que correlag6es m6dias inter-itens entre 0.2 e 0.4 s6o um bom indicador da

homogeneidade dos itens nas respectivas escalas (Briggs e Cheek, 1986, p. 115), apenas

as escalas de Indecisdo (.55) e de Discriminaqdo Etnica (.53) apresentaram correlag6es

m6dias inter-itens um pouco acima do considerado adequado. Estes resultados podem

dever-se a especificidades da populagdo avaliada, uma vez que, com os dados do estudo

piloto (ap€ndice 7) obtiveram-se sempre correlagdes mddias superiores a .20 e inferiores

a .50. A escala de Falta de Suporte (.28) voltou a registar a correlagdo m6dia inter-itens

mais baixa, tendo sido essa correlagSo mais elevada nas escalas de Discriminaqdo Geral

(.49) e Discriminaqdo Etnica (.49). Nas aniilises realizadas n6o se incluiram os itens l0

e 14, pelas razOes referidas no ponto anterior.

CorrelaEdes entre os resultados das escalas nas amostras totais do primeiro

estudo e do estudo piloto com o IPBC. De modo a estudar a relagio entre as diferentes

escalas do IPBC. elaboraram-se as matrizes de intercorrelag6es entre os resultados das

escalas, a partir das bases de dados da primeira investigagdo e do presente estudo piloto

com o IPBC.

Na primeira investigagSo, com jovens do 12o ano de escolaridade (quadro 5.30),

a correlagao mddia entre os resultados das escalas 6 de .59 e a amplitude dos mesmos 6

de .54 (entre .31, da correlagdo da escala de Discriminaqdo Geral com a de Indecisdo, e

.85, da correlagdo entre a escalas de Discriminagdo Sexual e Discriminaqdo Etnica).

Estes resultados v€m na linha dos obtidos com as intercorrelag6es dos factores na

mesma investigagEo. em que a correlagdo media dos factores foi de .57 e a amplitude de

.39 (entre a correlaqdo de .73. do factor Discriminaqdo com o de Conflito de Papdzs. e a
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correlagSo de .34 entre o factor Desaprovaqdo por Pessoas SigniJicativas e o factor

Indecis do/ Re striqdo das Oportunidade s de Empre go).

Quadro 5.30
Matriz de intercorrelaqdes das escalas do IPBC

Legenda: D.G. - DiscriminagSo Geral; D.S. - Discriminagdo Sexual; D.E. - Discriminag6o Etnica; F.S. -

Falta de Suporte; S. - Saride; C.P. - Conflito de Papdis; R.O. Restrigio de oportunidades; L - Indecis6o;

L.F. Limitag6es na Formagio; F.C. Falta de Confianga; F.I. Falta de Interesse

As escalas de Discriminagdo Sexual e de Discriminagdo Etnica t6m entre si a

correlagAo mais elevada (.85), sendo a mais baixa de .27, entre as escalas de Indecisdo

e de Discriminagdo Etnica. As tr6s escalas de discriminagio apresentam entre si as

intercorrelag6es mais elevadas, o que se pode explicar pelo facto de se terem formado a

partir da subdivisEo do factor DiscriminaCdo. Ainda com os dados deste estudo, a escala

de Indecisdo € a que apresenta as mais baixas correlag6es com a generalidade das

escalas do IPBC.

No estudo piloto, com jovens do 9o ano de escolaridade (quadro 5.31), os

resultados das escalas apresentam entre si uma colrelagEo m6dia de .66, sendo a

amplitude entre as mesmas de .40. A anrllise dos resultados das diferentes escalas

permite constatar que a correlagSo mais alta 6 de .82, entre as escalas de Falta de

Interesse e Falta de Confianqa, o que se pode explicar pelo facto de em ambas as

investigag6es os itens que compdem estzrs escalas terem as saturag6es mais elevadas no

a dos dados da primeira invest

Escalas D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

D.G.

D.S.

D.E.

F.S.

S.

c.P.

R.O.

I.

L.F.

F.C.

F.I.

.73

.69 .85

.62 .61 .s7

.64 .63 .60 .58

.68 .70 .63 .71 .75

.65 .64 .62 .66 .65 .68

.31 .30 .27 .46 .29 .38 .49

.60 .57 .57 .61 .59 .64 .70 .53

.60 .59 .54 .67 .57 .65 .66 .55 .74

.55 .s4 .50 .63 .54 .60 .66 .54 .72 .75
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mesmo factor. A correlagSo mais baixa foi de .42, entre os resultados da escala de

Indecisdo com as escalas de Discriminaqdo Geral e Discriminaqdo Emica.

Em sintese, verifica-se que as intercorrelag6es dos resultados das escalas do

IBBC s6o elevadas em ambos os estudos, facto que se pode explicar pelas tamb6m altas

intercorrelag6es dos factores que estruturam o invent6rio, e por n6o se tratar de escalas

exclusivamente originadas dos estudos factoriais realizados. Nesta linha, as escalas de

Quadro 5.31
Matriz de intercoruelaqdes das escalas do IPBC

Legenda: D.G. - Discriminagio Geral; D.S. - Discriminagio Sexual; D.E. - Discriminagio Etnica; F.S. -

Falta de Suporte; S. - Satde; C.P. - Conflito de Pap6is; R.O. Restrig6o de oporflrnidades; I. - IndecisSo;

L.F. Limitag6es na Formaqio; F.C. Falta de Confianga; F.I. Falta de Interesse

discriminagSo tendem a ter as correlagdes mais elevadas em ambos os estudos, facto que

se pode dever a resultarem da divisdo do factor DiscriminaEdo, enquanto que a escala

de Indecisdo tende a apresentar as correlag6es mais baixas com as restantes.

5.2.3.2. A Introduqdo de Novos ltens

Na continuidade do processo de revisio do IPBC, ap6s a organizagdo das escalas

e estudo das suas caracteristicas psicomdtricas, considerou-se pertinente adicionar

alguns itens que pudessem melhorar a validade de conterido de algumas das escalas e,

consequentemente. do inventiirio. Para ndo correr o risco de tornar infinito o que se

pode considerar barreiras da carreira, houve que definir limites. Assim, novos itens

a ir dos dados do estudo

Escalas D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

D.G.

D.S.

D.E.

F.S.

S.

C.P.

R.O.

I.

L.F.

F.C.

F.I.

.71

.71 .76

.63 .69 .65

.59 .65 .61 .65

.67 .74 .65 .78 .77

,58 .68 .64 .71 .72 .76

.42 .51 .42 .61 .45 .57 .58

,53 .64 .58 .69 .68 .75 .'15 .62

.64 .70 .64 .78 .70 .79 .76 .69 .76

.ss .65 .58 .72 .65 .76 .73 .61 .74 .82
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foram introduzidos, pois, na bibliografia mais recente, correspondem a importantes

dimens6es a avaliar ou porque s6o dimens6es frequentes na populagdo alvo. Vejamos as

escalas onde isso aconteceu e as raz6es que orientaram a introdugio dos novos itens:

Escala - Falta de suoorte

Nesta escala considera-se pertinente acrescentar os itens "NEo ter amigos ou

outras pessoas que me ajudem quando tenho dificuldades escolares" e "N6o ter dinheiro

para frequentar um curso ou formagio profissional que desejo", porque avaliam a

aus€ncia de importantes recursos para o desenvolvimento da carreira, especialmente

pertinente na avaliagEo da percepgSo de barreiras com populag6es desfavorecidas. Neste

sentido, o segundo item 6 frequentemente referido na literatura como importante

barreira da careira (Jackson e Nutini, 2002, p. 63; Ltrzzo,1993,p.231; Slaney, 1980, p.

203; Slaney e Brown, 1983, p. 265).

Escala - Indecisdo

A indecis6o 6 uma importante dimensio psicol6gica a considerar na aniilise do

comportamento vocacional (Dosnon, 1996 p.129-l3l; Silva, 2004, p. 3al. Esta escala,

com aperuN tr6s itens, permite uma avaliagdo limitada do universo das barreiras da

carreira, pelo que se considera importante acrescentar alguns itens e assim melhorar a

validade de conterido. Os itens considerados foram:

o "Frequentemente ter dificuldade em tomar decis0es (exemplo: adiar decis6es)";

o "Nas decis6es, ter necessidade de seguranga absoluta quanto d certeza da

decisdo";

o "Estar indeciso porque n6o tenho uma ideia clara acerca dos meus interesses e

capacidades".

Os dois primeiros itens remetem para problemas de indecisio generalizada,

enquanto que no terceiro a indecis6o resulta de imaturidade vocacional. Estas s6o duas

importantes dimensdes consideradas como subjacentes ao problema da indecisSo

vocacional, na literatura da especialidade (Santos,2002; Silva 1997, p. 377).
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Escala - Falta de Interesse

Integrar nesta escala o item "Frequentemente n5o me interessar pelas coisas que

fago (exemplo: n6o levar as coisas at6 ao fim, n6o me envolver muito no que fago)",

permite avaliar um aspecto que n6o havia sido considerado. Isto 6, o desinteresse

generalizado, n6o enquanto quadro clinico mas como expressSo daquilo de que muitos

pais e professores se queixam quando dizem que o jovem n6o se interessa por nada.

5.2.3.3. As escalos da versdo revista do IPBC

Tendo em conta o conjunto de propostas, a nova versdo do IPBC, a testar no

estudo principal desta investigagdo de doutoramento, 6 composta por 75 itens que se

distribuem por onze escalas. Na apresentagio das escalas referem-se o ntimero de ordem

da primeira versEo e o nfmero de ordem da segunda versSo, de modo a explicitar a

passagem de uma para a outra vers6o:

Escala - Discriminacdo seral

E composta pelos itens 50, 56 e 75 (itens 60, 66 e 90 na primeira versSo) cujo

contefdo tem a ver com formas de discriminagdo diversas, tais como a apar6ncia fisica

e o estado civil.

Escala - Discriminacdo sexual

Integram esta escala os itens 9, 15, 25, 34, 52, 59 e 65 (itens 5, 19, 30, 41, 62, 7 0

e 79 na primeira vers6o), pelo que o seu conterido reflecte diferentes formas de

discriminagEo sexual no acesso ao trabalho ou no exercicio da actividade profissional.

Escala - Discriminacdo dtnica

Os itens que constituem esta escala s6o 6, 16,35, 5l e 66 (itens 6,20, 42, 61, 80,

na primeira versSo). TOm um conterido que se refere a diferentes formas de

discriminagdo 6tnica no acesso ao trabalho ou no exercicio da actividade profissional.

Escala - Falta de Suporte

Comp6em esta escala os itens 7, 17, 18.26. 58, 62, 69,71 (relativos aos itens 8,

21,22. 32, 68,74,84, 86. da primeira vers6o) e os itens 3 e 70, que n6o estiveram na
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primeira vers6o. A falta de suporte adv6m do facto de pessoas significativas n6o

aprovarem as escolhas da carreira ou pela ausOncia de recursos externos para apoiar o

desenvolvimento da carreira.

Escala- Sailde

Esta escala 6 constituida pelos itens 8, 20, 24,38 e 55 (itens 11,24,29, 47 e 65,

da primeira vers6o), cujo contefdo se refere a problemas de saride ou de ordem fisica,

enquanto limitadores da progressilo na carreira

Escala- Conjlito de Papiis

Nesta escal4 composta pelos itens 19,27,28,29, 36,37, 43, 45, 46, 53, 54, 61,

67,68 e 73 (itens 23,33,34,35,45,46,53,55, 56,63,64,73,82,83 e 88, daprimeira

vers6o), o conflito de papeis resulta da incompatibilidade entre as exigOncias dos pap6is

da carreira (estudante, trabalhador e familia), a sobrecarga de um dos papeis, a

ansiedade da m6e face i separagio dos filhos e a falta de apoio social num dos pap6is.

Escala - Restricdo de Ooortunidades

Esta escala e constituida pelos itens 21,22,30, 39 e 49 (itens 25,26,36,48 e 59,

da primeira versSo), em que a restrigEo de oportunidades se refere ao conjunto de

barreiras externas i pessoa, relacionadas com limitag6es das oportunidades de

formagdo, de emprego ou de progressdo na carreira.

Escala - Indecisdo

Para esta escala prop6em-se seis itens, tr6s da primeira versdo do IPBC (itens 1,

13 e 31 que correspondem aos itens l, 17 e 38 da primeira versdo) e trds novos itens - 5,

23 e 40. Nesta escala, a indecisdo caracteiza-se por dificuldades de tomada de decisio

devidas a pouca clarificagdo do conceito de si e dos objectivos pretendidos, e por

dificuldades gen6ricas em tomar decis6es.

Escala - Limitacdes na formacdo

O contetido desta escala refere-se i representagSo que os individuos fazem das

suas limitagdes na formagio escolar e profissional, enquanto barreiras da carreira. E
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composta pelos itens 4, 14,33,41,42 e 44 (itens 4, 18,40, 51, 52 e 54, da primeira

vers6o)

Escala - Falta de confianca

Integram esta escala os itens 2, ll, 32, 47 , 57 , 60 e 63 (itens 2, 15, 39, 57 , 67 , 72

e 75, da primeira vers6o), que no seu conjunto se referem a barreiras da carreira

resultantes da falta de confianga nas relag6es interpessoais e da incapacidade para se

confrontar com as exig6ncias da carreira.

Escala - Falta de interesse

Prop6em-se, para a composigSo desta escala, os itens 12, 48, 64,72 e 74 (itens 3,

58, 77 ,87 e 89 da primeira versSo), mais o item 10 que n6o pertencia ir primeira versEo

do IPBC. Nestes seis itens, a falta de interesse refere-se a ndo gostar do que se faz nos

papdis de estudante ou de trabalhador ou a um alheamento face ao futuro da carreira.

5.2.3.1. A Relaqdo entre as Varidveis Estudadas

De modo a ter um referencial facilitador da compreensio do conjunto de an6lises

que se seguem, apresenta-se a matiz de intercorrelag6es entre as vari6veis

consideradas, bem como a m6dia e o desvio padrio de cada uma delas (quadro 5.32).

A an6lise da matiz de intercorrelagdes permite destacar alguns resultados

quanto i sua importdncia na compreensio da validade das escalas do IPBC. Neste

sentido, temos que as intercorrelag6es mais elevadas s6o, genericamente, as que se ddo

entre as escalas do IPBC. Estas intercorrelag6es variam entre r : .42 e r: .79. A

generalidade das escalas t0m correlagdes mais elevadas com o resultado total do IPBC

do que com o resultado de outra escala. A excepgEo 6 a intercorrelagSo das escalas

Indecisdo e Falta de ConfianQa (r :.69) ser maior do que a correlagdo (r : .68) da

escala Falta de Confianqa com o resultado total do IPBC. Destacam-se ainda, como

indicadores de validade das escalas, a correlagdo positiva (r : .29) da escala de

Discriminaqdo Etica com a variiivel etnia. e a correlagSo negativa (r : -.27) entre a

escala de Indecisdo e a variiivel grau de definigSo dos objectivos da carreira. Tendo

aperuN em conta as vari6veis demogr6ficas, referem-se as elevadas correlag6es do

sucesso escolar com o grupo o etnico de pertenga (r : -.77) e com o nivel de aspiragdo
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escolar (r : -.44). Este dado aponta para a estreita relagio entre o percurso acad6mico e

vari6veis habitualmente influentes no desenvolvimento vocacional dos jovens.

5.2.3.5. O Estudo das DiferenQas entre Grupos

O estudo das diferengas entre grupos com o IPBC, permitiu novos indicadores

da validade de cada escala em particular e do invent6rio no geral. Estes estudos,

recorrendo i anrilise da varidncia simples (ANOVA), estimam a significdncia estatistica

para a diferenga entre as m6dias de resultados, nas vari6veis demogr6ficas: g6nero,

etnia idade, naturalidade dos participantes, estatuto socioecon6mico, nfmero de

reprovag6es, niveis de aspiragEo e grau de definigdo dos objectivos da carreira. Para as

varidveis g6nero e etnia iniciamos com um procedimento de an6lise multivariada da

variincia (MANOVA), para testar a possibilidade das participantes pertencentes d

minoria dtnica terem expectativas significativamente mais elevadas do que as

etnicamente maioritiirias de virem a experienciar a dupla discriminagdo relativa ir sua

condig6o de genero e dtnica (Betz, 1994, p.2l).

DiferenEas de grlnero e dtnicas nas escalas do IPBC-R. Os resultados da

MANOVA, tendo como refer6ncia o valor Lambda de Wilky, revelaram efeitos

principais para o gdnero, F(l 1, 4411 : 5.06, p < .01, e para a etnia, F(22,882; : 4.33, p

<.01. O efeito dainteracgdo do g6nero e daetniarelativamente dpercepgEo de barreiras

n6o foi significativo, F(22,882) : .74, p: .81.

Relativamente ds diferengas de g6nero, a aniilise da variincia simples,

seguidamente realizada, permitiu verificar que as raparigas apresentam mddias de

resultados superiores irs dos rapzves, sendo estas diferengas estatisticamente

significativas nas escalas de Discriminaqdo Sexual. F(l,455) =27.42,p<.0l,rt:.23,
ConJlito de Papdis,F(I,455):5.80. p<.05, ol:.10, e Falta de Interesse, F(|,455; =

4.32, p<0.05. ro = .09, (quadro 5.33). Os resultados tamb6m mostram que, nesta

amostra, as raparigas percebem maior nfmero de barreiras ou atribuem maior grau de

dificuldade is mesmas, do que os raptves.

Relativamente a diferengas etnicas, em todas as escalas do IPBC, as mddias de

resultados dos estudantes africanos sdo superiores irs dos Euro-Portugueses- Estas

diferengas s6o significativas nas escalas de Discriminaqdo Emirr, F(l,455) = 42.46,
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p<0.01, rD: .29, de Discriminaqdo Geral, F(1,455) :18.46, p<0.01, c0 =.19, de

Discriminagdo Sexual, F(1,455; : 12.47,p<0.01, rD : .16, de Sailde, F(1, 455): 10.01,

p<0.01, ro : .13, e de Falta de Suporte, F(I, 455) = 8.42, p<0.01, o : .13. Comparando

africanos nascidos em Portugal com jovens nascidos em paises africanos, os resultados

obtidos revelaram que os participantes nascidos em paises africanos t6m mddias de

resultados significativamente maiores do que os Afro-Portugueses nas escalas:

Discriminagdo Geral. F(1,169) = 5.03, p<0.05, tD: .17, Discriminaqdo Etnica, F(1,

169) : 4.70, p<0.05, o = .16, Sailde, F(1,169): 6.52,p<0.05, tD : .15, e Restrigdo das

Oportunidades, F(l, 169): 5.24,p<0.05, o:.15. Assinale-se que entre os participantes

nascidos em Africa, a maior percepgEo de discriminagdo 6 acompanhada de maior

percepgEo da resuigSo de oportunidades como importante bareira da carreira a

confrontar.

As diferengas de resultados obtidas nas diferentes subamostras, em frrngdo do

g6nero e do grupo 6tnico, s6o ainda indicadores da validade de construgio do invent6rio

em geral e das escalas de discriminagdo em particular.
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Diferengas nas escalas do IPBC em fungdo da idade. Tendo em conta o nivel

etirio dos participantes, o quadro 5.34 permite constatar diferengas significativas na

m6dia de resultados, nas escalas de Falta de Interesse, F(2, 454) :9.50, p<0.01, o :
.19, Indecisdo, F(2,454): 4.56, p<0.05, o : .15, e Falta de Confianga, F(2,4541 :
3.55, p<0.05, ro : .14. Comparagdes mtiltiplas, a posteriori, clarificaram que os

participantes mais novos tendem a ter m6dias'de resultados significativamente mais

elevadas do que os dos restantes niveis etririos. Isto 6, na escala de Falta de Interesse, os

mais novos t6m mddias de resultados significativamente mais altas do que todos os dos

restantes niveis etririos. Por sua vez, nas escalas de Indecisdo e Falta de Con/ianga,

tamb6m os jovens mais novos t6m m6dias de resultados significativamente mais altas,

apenas em relagio aosjovens entre os l7 e 19 anos.

Quadro 5.34
IPBC

Midia, desvio padrdo e indices de signi/icdncia das diferenqas enffe as midias
dos resultados iveis etdrios, na amostra total

DiferenEas de resultados nas escalas do IPBC em fungdo do nivel

socioecon1mico. Para a variiivel nivel socioecon6mico, considerando o tipo de profissdo

do pai (quadro 5.35), s6 na escala Falta de Suporte, F(7, 449) :2.04, p<0.05, ro : .06,

se verificaram diferengas significativas entre m6dias de resultados. Comparag6es

mtiltiplas a posteriori revelaram que os jovens, cujo pai tinha uma profissdo com nivel

de licenciatur4 obtiveram resultados significativamente mais elevados do que aqueles

nt ,na

Escalas

Nivel I
N=216

13 c 14 anos

Nivel2
N=184

15 e 16 enos

Nivel3
N=57

l7 e l9 nnos

Total
N=457

F

M6die D.P. M6dia o.p. M6dia D.P. M6die D.P.

l. Discriminagf,o Geral
2. Discriminagio Sexual
3. Discriminageo Etnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigio de Oportunidades
8. Indecisio
9. Limitagdes na Formagio
10. Falta de Confianqa
ll. Falta de Interesse

3.04
3.08
3.19
2.90
3.53
3.40
3.53
3.41
3.70
3.t4
3.42

1.64
l.3l
1.59

1.06

1.37
1.27
1.40
t.57
1.56
l.3l
1.44

3.18
2.99
3.36
2.89
3.46
3.27
3.36
3.07
3.54
2.95
3.06

.70

.28

.62

.10

.44

.24

.36

.45

.63

.25

.28

2.75
2.75
3.20
2.65
1.20
2.99
3.19
2.82
3.17
2.66
2.6t

1.48
l.14
1.50
0.98
1.37
1.09
1.33
r.37
1.37
l.ll
r.02

3.06
3.01
3.26
2.87
3.46
3.30
3.42
3.20
3.57
3.00
3. l8

.65

.28

.59

.07

.40

.24

.38

.51

.57

.27

.36

t.34
1.34
2.62
1.66

4.56*
2.65
3.55*
9.50r*

t.47
1.54
0.50

* p< 0.05; ** p<0.01
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cujo pai 6 administrativo, trabalhador qualificado ou "n6o classificado". Tamb6m os

jovens, com pais que exercem profiss6es ao nivel de trabalhadores semi-qualificados e

Quadro 5.35
IPBC

Mddia e desvio padrdo dos resultados segundo
fvel socioecondmico do

Legenda: ** p<0.01

Nivel I - Profiss6es com nivel de licenciatura; Nivel 2 - Dirigentes de empresa e quadros superiores;
Nivel 3 - Pessoal administrativo; Nivel 4 - Trabalhadores qualificados; Nivel 5 - Trabalhadores semi-
qualificadosenSoqualificados;Nivel 6-Desempregados;Nivel 7-Domesticos(as);Nivel 8-NC-N5o
classificados.

o n{vel socioeconomico

Escalas
Nivel l
N=23

Nfvel2
N=33

Nivel3
N=ll

Nivel4
N=238

Nivel5
N=69

M. D.P. M. D.P. M. D.P, M. D.P. M. D.P.

l. Discriminagio Geral
2. Discriminagilo Sexual
3. Discriminagio Etnica
4. Falta de suporte
5. Satde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigiio de Oportunidades
8. Indecis6o
9. Limitag6es na Formagiio
10. Falta de Confianga
11. Falta de Interesse

3.52
3.51

3.85
3.37
3.99
3.90
4.10
3.s5
4.35
3.57
3.s8

.84

.49

.81

.12

.39

.18

.64

.49

.72

.36

.27

3.39
3.0s
3.38
3.07
3.49
3.39
3.41
3.36
J.Z}J

3.t7
3.16

54
l8
62
9l
50
l6
38
54
60
26
4l

2.49
2.73
3.02
2.52
3.05
2.96
3.02
2.61

3.08
2.44
2.71

.58

.20

.50

.21

.t6

.29

.44

.16

.38

.87

.20

2.89
2.88
3.10
2.76
3.36
3.20
3.35
3.10
3.50
2.91

3.15

.58

.24

.54

.05

.JJ

.21

.30

.46

.58

.22

.36

3.54
3.28
3.53
3.09
3.74
3.55
3.69
3.53
3.62
3.19
3.28

.84

.31

.75

.10

.44

.30

.43

.69

.53

.38

.41

Escalas
Nivel6
N:4

Nivel T

N:0
Nivel8
N:79 F

Total
N:457

M. D.P. M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminagiio Geral
2. Discriminagiio Sexual
3. Discriminageo 6tnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigiio de Oportunidades
8. Indecisf,o
9. Limitagdes na Formag6o
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

3.25
2.86
3.40
2.63
3.15
2.85
3.80
2.42
3.67
2.89
3.45

.79

.08

.42

.45

.28

.10

.36

.03

.63

.50

.43

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.96
3.06
3.35
2.83
3.46
3.24
3.25
3.17
3.63
2.95
3. l0

.63

.34

.52

.08

.53

.28

.42

.51

.53

.29
-)z

t.96
I.48
r.28

2.04*
1.29

1.77
1.80

1.39
1.26
1.52
0.76

3.06
3.01
3.26
2.87
3.46
3.29
3.42
3. r9
3.57
3.00
3.18

.65

.28

.59

.07

.40

.24

.38

.51

.57

.27

.36
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n6o qualificados consideram, significativamente mais a falta de suporte como barreira

da carreira do que os participantes cujo pai 6 um trabalhador qualificado. Estes

resultados podem-se considerar um indicador da validade de construgdo da escala de

Falta de Suporte, pois foi sensivel a diferengas de resultados numa dimensSo conotada

como importante estrutura de apoio.

Quanto ao tipo de profissSo da m6e, ndo se verificaram diferengas significativas

entre a mddia dos resultados nas escalas do IPBC.

Diferenqas nas escalas do IPBC, segundo o sucesso escolar. Tendo em conta o

sucesso escolar dos participantes, o quadro 5.36 permite observar que na amostra total

h6 diferengas significativas entre as m6dias de resultados nas escalas Falta de Interesse,

F(3,453): 5.64, p<0.01, (D : .17, e Indecisdo, F(3,453):3.08, p<0.05, ro : .12.

Comparagdes mriltiplas, a posteriori, permitiram constatar serem os participantes sem

reprovagdes aqueles que tendem a ter m6dias significativamente mais altas nestas

escalas, ou seja, em ambas as escalas os jovens que nunca reprovaram tendem a

considerar significativamente mais a falta de interesse e a indecisdo como barreiras da

Quadro 5.36
IPBC

Mddia, desvio padrdo e indices de significdncia das diferenqas entre as mddias
ndo amostra total

carreira do que aqueles que j6 reprovaram mais de tr6s vezes. Na escala de Falta de

Interesse, os jovens que nunca reprovaram tamb6m t€m m6dias de resultados

significativamente mais altas do que aqueles que j6 reprovaram uma vez.

col'sesu 0 sucesso ar, nu ru

Escalas

N6o
reproYou

N=255

Reprovou
uma vez
N:r09

Reprovou
duas vezes

N=64

Mais que
duas repr.

N:29
F

Total
N=457

M D.P. M D.P. M D.P. M D.P. M D.P.

1. Discrimina96o Geral
2. DiscriminagSo Sexual
3. Discriminaq6o Etnica
4. Falta de suporte
5. Saride
6. Conflito de Papdis
7. RestrigSo de Oportuni.
8. Indecisio
9. Limitag6es Formag5o
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

3.05
3.10
3.27
2.91
3.53
3.42
3.50
3.3 5

3.71
3.12
J.J 6

66

34
66
05

38
27
4t
55
63

32
44

3.00
2.88
3.18
2.88
3.44
3.2)
).) I

3.09
3.48
2.88
2.91

.70

.22

.57

.18

.50

.2s

.43

.44

.64

.26

.22

).)z
3.09
3.46
2.83
3.33
3.1 l
3.34
3. l0
3.41
2.92
3.10

.57

.15

.43

.91,

.23

.04

.14

.JJ

.20

.08

.17

2.73
2.51
3.06
2.55
3.18
2.91
3.03
2.52
3.02
2.58
2.55

.53

.09

.44

.08

.50

.21

.31

.48

.40

.01

.l I

0.96
2.40
0.60
l.0l
0.82
z.) )
1.20

3.08*
2.24
2.28
5.64*

3.06
3.01
3.26
2.87
3.46
3.30
3.41

3.20
3.57
3.00
3.18

.6s

.28

.59

.07

.40

.24

.38

.51

.57

.27

.36

* p< 0.05; ** p<0.01



192 Percepgdo de Barreiras do Carreira

DiferenEas nas escalas do IPBC, segundo o nivel de aspiraEdo. Quanto ao nivel
de aspiragSo dos participantes n6o se verificam diferengas significativas nas m6dias de

resultados na amostra total.

Diferenqas nas escalas do IPBC, segundo o grau de definiqdo dos objectivos do

carreira. Na amostra total (quadro 5.37), encontram-se diferengas significativas entre as

m6dias de resultados, na escala de Indecisdo, F(4,452):10.05,p<0.01, a = .27, e na

de Falta de Suporte, F(4, 452) : 2.44, p<0.05, ro = .l l.

Quadro 5.37
IPBC

Mddias e desvio padrdo dos resultados parq o grau de definigdo
dos obiectivos alec , na amostra tot

Escalas
Nunca tinha pensado

nos objectivos da
carreira
N=l9

Pensou algumas vezes
mas sem objectivos

N=86

Tem alguns objectivos
mas sem certezas

N:|72

M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminag5o Geral
2. Discriminagdo Sexual
3. Discriminagao Etnica
4. Falta de suporte
5. Saride
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigio de Oportuni.
8. Indecisio
9. Limitagdes na Formagio
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

3.09
2.68
2.93
2.90
J.IJ

J.J I

3.3 5

3.53
J.+J
2.90
2.77

.68

.14

29
19

66
46
50
60

58

17

ll

3.46
J.J I

3.53

3.05
3.t)
3.53
3.60
3.68
3.82
3.24

.76

.35

.57

.15

.39

..5 Z

.36

.57

.55

.29

.34

2.97
2.97
3.18
2.92
3.36
3.29
3.50
3.43
3.63
3.02
3.26

.56

.25

.59

.00

.37

.19

.JJ

.33

.5t

.21

.32

Escalas

Tem object.
definidos mas
nio sabe como

realiz6-los
N=99

Tem object.
definidos mas

sabe como
realiz6-los

N=81

F
Total

N=457

M. D.P. M. D.P. M. D.P.
l. Discriminag5o Geral
2. Discriminag6o Sexual
3. Discriminagao ftnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. RestrigEo de Oportuni.
8. Indecis6o
9. Limitagdes na Formagio
10. Falta de Confianga
11. Falta de Interesse

3.1 I
3.06
3.32
2.86
3.47
3.25
3.41
2.92
3.6 I

3.05
3.03

.68

.26

.62

.09

.29

.25

.36
50
.62

27
3t

2.75
2.76
3.16
2.56
3,46
3.13
3.06
2.45
3.15
2.68
3.06

63

27
64
01

52

l9
46
47
63

35
53

2.tt
2.35
1.06

2.44*
1.29

1.12
1.90

10.05**
2.14
2.16
1.4s

3.06
3.01
3.26
2.87
3.46
3.3 0

3.42
3.20
3.57
3.00
3.18

.65

.28

.59

.07

.40

.24

.38

.51

.58

.27

.36

p< 0.05; ** p<0.01
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Relativamente aos resultados da escala de Indecisdo, comparag6es mriltiplas, a

posteriori, revelam que os jovens com objectivos da carreira menos definidos (os que

nunca pensarom nos seus objectivos, aqueles queTZ pensaram nisso mas ainda ndo ftm

objectivos de/inidos e os que ftm alguns objectivos mas aindo ndo ftm a certeza deles)

consideram significativamente mais a Indecisdo como barreira da carreira, do que os

jovens em que estes objectivos est6o definidos (aqueles que ftm obiectivos definidos

mas ainda ndo sabem como realiza-los e os que ftm objectivos definidos e sabem como

realizd-los).

Os resultados da escala de Falta de Suporte, complementados com comparag6es

mriltiplas a posteriori, evidenciam que as diferengas significativas nas mddias de

resultados s6o entre aqueles que t1m objectivos definidos mas ainda ndo sabem como

realizd-los, e os que j6 pensaram nisso algumas vezes mas ainda ndo ftm objectivos, e

que tais diferengas sdo favor6veis aos segundos. lsto 6, revelam que os jovens com

menor definigSo de objectivos da carreira tamb6m t6m mais representag6es da falta de

suporte como uma barreira d sua carreira.

5.2.3.6. A Relaqdo da Percepqdo de Barreiras com as Expectativas de Auto-
Eficacia nos Papdis da Carreira

A introdugEo de uma secgSo dedicada ao estudo da relagdo entre a percepgdo de

barreiras com as expectativas de auto-eficricia e o grau de definigdo dos objectivos,

resulta fundamentalmente da natureza explorat6ria deste estudo piloto. Os dados do

IPBC nunca foram relacionados com uma medida de auto-efic6ci4 variiivel

indispens6vel a compreensio dos processos de percepgdo de barreiras e,

consequentemente, i validagSo do inventilrio. Acresce a necessidade de estudar as

caracteristicas psicomdtricas do ICARPC com estudantes do 9o ano de escolaridade, tipo

de populagao em que ainda n6o foi utilizado, e que fari parte da amostra do estudo

principal.

Intercoruelaqdo das escalas do IPBC e com as do ICARPC. A an6lise do quadro

5.38, onde se apresenta a matiz das intercorrelagOes p.ua os resultados obtidos nas

escalas do IPBC e do ICARPC. permite verificar que as escalas dos dois invent6rios

apresentam entre si correlagdes baixas e tendencialmente negativas. Isto 6, maior

percepgio de barreiras tende a relacionar-se. de forma ndo significativa, com baixas
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expectativas de auto-eficricia relativamente aos papdis da carreira. Este resultado vai no

sentido das explicag6es sociocognitivas da carreira, quanto d exist6ncia de uma relagSo

inversa entre expectativas de auto-efic:icia e percepgSo de barreiras, a qual tende a,

genericamente, n6o ser muito acentuada (Bulger e Mellor, 1997, p. 939; Lent et a1.,

2001, p.480; Luzzo,l996a,p.244;Luzzo e McWhirter,2001, p.64; McWhirter et al.,

1997 , p.7-8; Flores e O'Brien, 2002, p. l9). Apesar desta proximidade relativamente aos

dados obtidos noutras investigagdes, penso que, nesta investigagdo, os baixos indices de

correlagSo entre os dois instrumentos tamb6m podem dever-se ao facto de se terem

usado instrumentos gen6ricos de medida da percepgdo de barreiras e de medida das

expectativas de auto-efi cilcia.

Andlise factorial ao nivel das escalas do IPBC e do ICARPC. Na continuidade

do estudo da relagdo entre as medidas, realiz6mos uma an'ilise factorial. em

componentes principais, ao nivel das escalas do IPBC e do ICARPC, de modo a

verificar a independ6ncia destas medidas.

A matriz rodada dos factores (quadro 5. 39) revela uma solugio factorial em

duas componentes que explican 68.29 oh da variAncia dos resultados. A primeira

componente designa-se por Expectativas de Auto-Eficdcia Relativamente aos Papdis da

Carreira pois e definida pelo conjunto das escalas do ICARPC. Por sua vez, a segunda

Quadro 5.38
Matriz de i s das escalas do IPBC e do ICARPC

ESCALAS Estudante Trabalhador Temn. Liv Familia Ser. Com.
l. Discriminagilo Geral

2. Discriminagf,o Sexual

3. DiscriminagSo litnica

4. Falta de suporte

5. Safde

6. Conflito de Pap6is

7. Restrigilo de Oportunidades

8. Indecisiio

9. LimitagOes na Formagiio

10. Falta de Confianga

11. Falta de Interesse

-.0'7

-.10'r

-.02

-.10*

-.04

-.05

-.03

-.02

-.03

-.05

-.08

-.03

-.02

.01

-.06

-.0 l

-.06

-.02

-.07

-.04

-.07

-.07

-.07

-.03

-.03

-.05

-.02

-.04

-.02

-.04

-.01

-.03

-.05

-.06

.10{'

-.04

-.05

-.02

-.05

-.0 I

-.06

-.04

-.06

-.07

-.00

.04

.03

-.02

.02

.02

.02

-.05

-.04

-.06

-.05

* p'.05
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componente designa-se por Percepqdo de Barreiras, por ser definida pelo conjunto das

escalas do IPBC.

Este conjunto de resultados aponta para que o IPBC e o ICARPC avaliem

construtos relativamente distintos, constituindo-se como indicador de validade

discriminante destas medidas.

Quadro 5.39
t das escalas do IPBC e do ICARPCMatriz lactorial rodadt e

Escalas f,'actor I Factor II
Disc. Geral
Disc. Sexual
Disc. ftnica
Falta de Suporte
Saride
Conflito de Pap6is
Rest. Oportunidades
Indecisiio
Falta de Formagio
Falta de Confianqa
Falta de Interesse
Estudante
Trabalhador
Tempos Livres
Casa/Famflia
Serv. Comunid.

.765

.845

.788

.863

.817

.901

.868

.700

.846

.903

.643

.016
-.037
-.045
-.019
-.027

-.036
-.029
.014
-.045
.013
-.017
.014
-.048
.017
-.045
-.059
.814
.866
.806
.784
.765

Valor Pr6orio 7.67 3.26

Variincia exolicada 47.94 20.35

5.2.3.7. Varidveis Demogrdficas e as Expectativas de Auto-Eficdcia nos Papdis

da Carreira enquanto Preditoras da Percepqdo de Barreiras da Carreira

Procurando clarificar um pouco mais a relagSo das variiiveis consideradas nesta

investigagSo, analisou-se a importincia preditiva das vari6veis demogr6ficas e das

expectativas de auto-efic6cia nos papdis da carreira, relativamente A percepgdo de

barreiras. Realizou-se uma regressdo linear multipla utilizando o mdtodo stepwise. A

variivel dependente foi o resultado total ao IPBC e as vari6veis independentes foram o

grupo dtnico de pertenga (Euro-Portuguds : 0 e Afro-Pornrgu6s + Africano = 1), o

genero (Masculino = 0 e Feminino : 1), a idade, a naturalidade dos panicipantes

(nascido em Pornrgal:0 e nascido em pais africano: l), o sucesso escolar. os niveis de

aspiragdo, o grau de definigSo dos objectivos e o resultado total do ICARPC.
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Quadro 5.40
Varidveis demogrdficas e expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carueira

Nota: R' = .047 para o modelo 1; A ff : .30 para o modelo 2 (ps <.0001); A R' : .023 parao modelo 3

(ps < .001); A tr = .021 para o modelo 4 (ps <.01) A R2 = .018 para o modelo 5 (ps < .01). ** p <'01;
'r,*,r p < .001.

O modelo obtido explica 13.9% da varidncia dos resultados totais no IPBC,

inclui as varieveis naturalidade dos participantes, grau de defini96o dos objectivos,

idade, auto-eficiicia nos papeis da carreira e etnia, e 6 estatisticamente significativo, F(5,

4321 : 13.54, p<0.001 .

A aniilise do quadro 5.40 permite constatar a naturalidade dos participantes

como a vari6vel que mais explica a variancia do resultado total da percepgio de

barreiras (4.7%). Neste caso ser natural de um pais africano leva a um acr6scimo de

enquonto itores da de barreiras
B SEB p

Modelo I
Constante
Naturalidade

Modelo 2

Constante
Naturalidade
Grau de definigdo dos objectivos

Modelo 3

Constante
Naturalidade
Grau de defini96o cios objectivos
Idade

Modelo 4

Constante
Naturalidade
Grau de definigSo dos objectivos
Idade
Auto-efic6cia nos papeis da carreira

Modelo 5

Constante
Naturalidade
Grau de definigEo dos objectivos
Idade
Auto-efic6cia nos papdis da carreira
Etnia

2.402
0.64

2920
0.632

-0.161

3.t49
0.742
-.153
-.227

4.003
0.797
-.t25
-.266
-.227

3.890
0.s66

-0.111
-0.295
-0.r37
0.338

.t63

. r36

0.2t4
0.134
0.044

0.223
0.137
0.043
0.069

0.347
0.t37
0.044
0.070
0.039

0.346
0.156
0.043
0.070
0.039
0.114

.2r7'E'k'|I

.221'**'r
-.173'f **

.217*'r'*
_. I 65 *. 

'1. 
*.

-.1 56**

.278t(**
-.135**
-.183r''t<*
-.151+*

. 1 98 't"r' *

-.1 1g*
-.203 'F 

*' *

-.1 65*r
.162**

Nota' Rr = O47 nara o modelo l: A R' : 30 nara o modelo < .0001): A. R' : .023 oara o modelo 3
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.566 na percepgSo de barreiras. Segue-se a variiivel grau de definigSo dos objectivos,

aumentando em 3o/o a explicag6o da variAncia dos resultados, em que o acrdscimo de

uma unidade nesta vari6vel tende a reduzir a percepgdo de barreiras em .111. Por sua

vez, a idade e as expectativas de auto-efic6cia dos participantes levam a um acr6scimo

de 2.3o/o e de 2.lo/o na explicagio da varidncia do resultado da percepgio de barreiras,

respectivamente. O aumento de uma unidade na idade dos participantes e nas suas

expectativas de auto-eficiicia tende a reduzir em .295 e em .137, a percepgdo de

barreiras, respectivamente. Finalmente, ser Euro-Portugu6s e/ou Africano acrescenta

l.8o/o ir explicagSo da varidncia dos resultados e tende a aumentar a percepgio de

bareiras em .338.

5.3. DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Um dos importantes objectivos do estudo piloto teve a ver com a anillise das

caracteristicas psicomdtricas dos instrumentos utilizados, uma vez que se perspectivava

a sua utilizagEo no estudo principal. No caso do IPBC, tratava-se da revisdo do

invent6rio, visando melhorar as suas qualidades mdtricas, enquanto que para o ICARPC

procuriivamos indicadores sobre a sua precisSo e validade com alunos do 9oano, urna

vez que ainda n6o fora utilizado com jovens deste nivel de escolaridade.

Relativamente d versdo revista do IPBC, os resultados obtidos evidenciam bons

indicadores psicomdtricos. Quanto i consist€ncia intema das escalas, os indices de

precisdo (alfa de Cronbach), para os dados da primeira investigag6o com jovens do 12'

ano de escolaridade, s6o entre .71 e .91. e entre .75 e -91 para os dados da segunda

investigagao com jovens do 9o ano. Os itens das diferentes escalas tamb6m revelaram

bons indicadores da homogeneidade das escalas, ou seja, correlag6es mais elevadas com

o total da sua escala do que com o total das restantes escalas em ambas as investigagdes,

e as correlag6es mddias inter-itens maiores que .20 e menores que .50. nos dados das

duas investigag6es.

Centrando-nos nos indicadores de validade. temos que a anrilise qualitativa dos

itens, levando i exclusio de 8 itens (7, 12,27,31,43,50, 78 e 85), devido a

redundAncia de conteirdo e i adigdo de 6 novos itens considerados importantes para a

populagSo alvo, tendo em conta informagdo bibliogrrlfica neste Ambito (Lent et al.,

2002\, terd contribuido para melhorar a validade de contetido do IPBC. Por sua vez. a
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validade facial, ou seja, 'oo que o teste parece subjectivamente medir para quem 6

examinado" (Ferreira Marques, 1971, p. 15), foi optimizada com a reformulagio da

redacgio dos itens 17,26,35,67,87 e 88, e aeliminagEo dos itens 13,37,49 69 e76,

por terem conterido ambiguo.

Quanto aos aspectos mais directamente relacionados com a validade de

construto, neste estudo, os resultados obtidos reforgam os de outras investigagOes

(Cardoso e Ferreira Marques, 2001; McWhirter, 1997; Swanson e Tokar, 1991b) em

que o construto de percepgio de barreiras da carreira surge como multidimensional. A

aniilise factorial ao nivel dos itens evidenciou um ntmero mais reduzido de factores do

que na primeira investigagSo, sete em vez de nove, que explicam 49.87% da varidncia

dos resultados. Cinco destes factores possuem contefdo muito semelhante aos obtidos

no primeiro estudo. Caso dos factores 2 - Discriminaqdo,3 - Auto-Conceito, 4 - Con/lito

de Papdis/Saitde, 6 - Con/lito de Pap,iis Familia/Trabalho e 7 - Desaprovaqdo por

Pessoas Significativa,s, os quais correspondem, respectivamente, aos factores 4 -

Discriminagdo,3 - Auto-Conceito, | - Con/lito de Papdis / Sailde e 5 - Desaprovaqdo

por Pessoas Significativas, do primeiro estudo. As excepg6es sdo o primeiro e o quinto

factores, com itens cujo conterido congrega viirios factores do estudo anterior. Estes dois

factores, conceptualmente diferentes, permitiram estruturar escalas cujas evid6ncias de

consistCncia interna e de homogeneidade referidas s6o bons indicadores da validade de

construto do IPBC.

O conjunto das escalas apresentam entre si correlag6es elevadas em ambos os

estudos. Na investigagio com jovens do 12o ano de escolaridade, a correlagdo mddia

entre os resultados das escalas foi de.59, oscilando entre .27 e .85 (quadro 5.19),

enquanto que na investigagdo com jovens do 9o ano de escolaridade, as colrelagdes

ertre as escalas variam entre .42 e .82, sendo a correlagEo m6dia de .66 (quadro 5.20).

Corroborando estes dados, a an6lise factorial explorat6ria das escalas permitiu obter

uma solugdo unifactorial explicando 68.29 Yo da vat'rincia dos resultados. Em sfntese.

pode dizer-se que, no IPBC, o construto de percepg6o de barreiras surge suficientemente

diferenciado.

Tendo em conta os resultados sobre diferengas entre grupos nas escalas do

IPBC, confirmam-se os obtidos noutros paises, com outros instrumentos, evidenciando

que os adolescentes tem representagEo das barreiras ir sua carreira. as quais reflectem

especificidades de gdnero e do grupo dtnico de pertenga.
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Relativamente a diferengas de g6nero, as raparigas esperam significativamente

mais do que os rapzes a Discriminaqdo Sexual, o Conflito de Papdis e a Falta de

Interesse como barreiras da carreira. O resultado sobre discriminagio sexual repete o

obtido em anteriores investigagdes com jovens portuguesas do 12o ano (Cardoso e

Ferreira Marques, 2001, p.74) e com adolescentes americanos (McWhirtet, 1997,

p.133). E possivel que as raparigas desenvolvam precocemente este tipo de

representagio pela observagEo do fen6meno em pessotts significativas, atrav6s de

informagio veiculada pelos media e/ou pela viv€ncia de subtis formas de discriminagdo

sexual que ocorrem nas escolas. Por sua vez, o resultado da escala de conflito de pap6is,

que avalia fundamentalmente dificuldades em conciliar o papel familiar com o de

trabalhador, expressa a interiorizagSo da realidade de muitas mulheres, assumindo

grande responsabilidade com as tarefas domdsticas e com o cuidado dos filhos (Forster,

2001, p. 3l; Phillips e Imhoff, 1997,p.44). O resultado da escala de Falta de Interesse

(quadro 5.33) 6 de dificil fundamentagSo te6rica. Uma vez que a escala de falta de

interesse refere-se a barreiras da carreira relativas ao reduzido envolvimento nos pap6is

de estudante e trabalhador, 6 possivel que as raparigas, tendo mais sucesso escolar e

maiores niveis de aspiragio do que os raptves, tamb6m tenham maior envolvimento no

papel de estudante. Tal poder6lev6-las a considerarem mais do que os rapazes a falta de

interesse como baneira da careira.

Tendo em conta as experiOncias educacionais dos participantes, verificamos que

as raparigas expressam maior percepgSo de barreiras apesar de revelarem mais sucesso

escolar, maiores niveis de aspiragio e maior grau de definigSo dos objectivos da

carreira. Estes resultados t€m um paralelo na realidade portuguesa onde as mulheres

atingem maiores niveis de escolarizagdo do que os homens, estando, no entanto, sujeitas

a maior segregagao no mercado de trabalho, onde a sua actividade 6 tendencialmente de

menor remuneragao e estatuto do que a dos homens (Instituto Nacional de Estatistica,

2004). Isto 6. as raparigas, apesar de terem em m6dia maiores niveis de formagSo do que

os raptves. continuam a sentir o efeito limitador das experi€ncias de socializagio,

expresso nas bareiras da careira que esperam vir a confrontar (Astin' 1984).

Relativamente a diferengas 6tnicas, os estudantes Africanos e Afro-Portugueses

evidenciam mddias de resultados significativamente mais elevadas, nas escalas de

Discriminaqdo Etnica, Discriminaqdo Sexual, Discriminaqdo Geral, Soilde e.Falta de

Suporte. do que os participantes Euro-Portugueses. Os resultados da escala de
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discriminagSo 6tnica v6o ao encontro dos obtidos noutras investigagOes sobre diferengas

6tnicas na percepgio de barreiras da carreira (Luzzo, 1993, p. 230-231; Luzzo e

McWhirter,200l, p. 65; Robbins, Wallis e Dunston, 2003, p. 606), sublinhando como

este tipo de expectativas 6 precocemente estruturado, podendo influenciar

negativamente o comportamento vocacional em momentos decisivos do

desenvolvimento da carreira. Tais representag6es podem ter aumentado a sensibilidade

destes participantes a outras formas de discriminagSo e, assim, explicarem que os jovens

africanos tamb6m tenham expectativas significativamente maiores de virem a ser

sexualmente discriminados e/ou alvo de outras formas de discriminag6o no geral. Os

resultados nas escalas de Sailde e de Falta de Suporte podem revelar especificidades

dos participantes, nomeadamente a expressdo de sentimentos de desfavorecimento e de

des6nimo resultantes de maiores taxas de insucesso escolar, de indefinigio dos

objectivos da carreira, de mais baixos niveis de aspiragdo escolar e de maior

desfavorecimento socioecon6mico relativamente aos participantes Euro-Portugueses.

O facto de ndo se ter verificado um efeito de interacqSo das vari6veis g6nero e

etnia na percepgio de barreiras aponta paru que as participantes etnicamente

minorit6rias ndo esperem significativamente mais do que as Euro-Portuguesas serem

duplamente discriminadas pela sua condigdo de mulheres e africanas.

Os resultados evidenciam ainda que a percepgio da discriminagdo 6tnica 6 mais

acentuada para os naturais de paises africanos do que para os jovens de origem africana

nascidos em Portugal. Esta tend6ncia 6 reforgada no estudo de regressdo mriltipla, em

que a vari6vel naturalidade dos participantes surge como o melhor preditor da percepgSo

de barreiras. A importdncia da naturalidade dos participantes na representagSo que t6m

dos obstiiculos d carreira pode dever-se a diferengas de integragEo na sociedade

portuguesa entre os naturais de paises africanos e os de origem africana nascidos em

Pornrgal. E possfvel que os primeiros, por viver hii menos tempo em Portugal,

evidenciem menores niveis de aculturagSo. diferengas de desenvolvimento da sua

identidade 6tnica e de estatuto s6cio-econ6mico, relativamente aos segundos. Tal pode

levar a representagdes de maior vulnerabilidade expressas em expectativas de virem a

sofrer mais discriminagdo em geral e 6tnica, a terem mais problemas de saride e maior

restrigao de oportunidades. enquanto barreiras d progressdo na carreira. Este conjunto de

resultados e revelador da: l) importAncia dos processos de socializagdo na estruturagao

de representag6es que, desde cedo. podem marcar negativamente o desenvolvimento
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dos jovens em geral e dos pertencentes a grupos minoritiirios em particular; 2) validade

referida a um crit6rio das escalas de Discriminaqdo Sexual, Discriminagdo Etnica e de

ConJlito de Papdis, e do que alguns autores consideram validade externa, isto 6, o grau

em que os resultados podem ser generalizados a outras populagSes e contextos (Cohen

et al., 2000, p. 109).

No sentido da validade referida a um crit6rio tambdm v6o os resultados das

escalas de Indecisdo e de Falta de Suporte; a primeira, ao permitir resultados, em que os

jovens com objectivos da carreira menos definidos tamb6m s6o os que consideram

significativamente mais a Indecisdo como barreira da carreira; a segunda, porque foi a

rinica em que se registaram diferengas significativas entre m6dias de resultados, em

fung6o do nfvel socioecon6mico dos participantes, diferengas favoriiveis aos jovens de

niveis socioecon6micos mais baixos.

As diferengas na percepgSo de barreiras em fungdo da idade e do nfmero de

reprovag6es evidenciam o interface entre o desenvolvimento psicol6gico em geral, as

experiOncias escolares e o comportamento vocacional. Neste sentido, 6 possivel que os

participantes mais novos e sem reprovag6es considerem significativamente mais a

indecis6o e a falta de interesse como barreiras da carreira porque: 1) o seu maior

investimento nas tarefas escolares pode levar a uma atribuigdo causal interna nestas

tarefas (Lopes da Silva e 56, 1993, p. 28-29). O mesmo tipo de atribuig6o causal

generalizada ao comportamento vocacional pode levar que considerem a falta de

interesse importante obst6culo ao desenvolvimento da careira (Albert e Lvzzo, 1999, p.

aT): 2) sendo mais jovens, possivelmente com um auto-conceito menos definido,

consideram significativamente mais do que os de 17-19 anos a indecisSo como barreira

da carreira.

Quando os resultados do IPBC e do ICARPC s6o relacionados, emergem

indicadores de validade construto e de validade discriminante das duas medidas. As

escalas dos dois inventiirios apresentam entre si correlag6es negativas, o que vai no

sentido da teorizagio acerca das relag6es entre percepgEo de barreiras e crenqas de auto-

eficiicia (Lent et a1.,2000, p.41; Swanson et al., 1996, p. 239;1997,p.448'451), no

entanto, tal como noutros estudos (Brown et a1..2000, p.259; Bulger e Mellor,1997,p.

939; Lent et al.. 2001, p. 480; Lrtzzo. 1996a, p.244; Lvzzo e McWhirter, 2001, p. 64;

McWhirter et al., 1997, p.7-8; Flores e O'Brien, 2002, p. 19), essa relagdo n6o 6

acentuada. Nesta investigagdo, urna possivel explicagEo para os baixos indices de



202 Percepgdo de Barreiras da Carreira

correlagao entre os dois inventririos pode ter a ver com a utilizagSo de um instrumento

gen6rico de medida da auto-eficircia e de medida da percepgSo de barreiras. Outro

indicador de validade discriminante e da validade de construto das duas medidas tem a

ver com o facto de os dois invent6rios apresentarem entre si estruturas factoriais bem

diferenciadas, revelando que cada um avalia construtos diferentes.

Relativamente ao ICARPC, os indiees de consist6ncia interna e de

homogeneidade dos itens nas respectivas escalas s6o bons indicadores da validade de

construto do inventiirio, tal como os resultados do estudo d sua estrutura factorial,

evidenciando cinco factores que explicarn 4l.0lo/o da varidncia dos resultados e que

correspondem is escalas de Estudante, Trabalhador, Tempos Livres, Casa / Familia e

Serviqos d Comunidade. No entanto, o facto de seis itens da escala relativa ao papel de

trabalhador apreseirtarem saturagOes mais elevadas no factor Estudante, remetem para a

necessidade de, no estudo principal desta investigag6o, se clarificar em que medida o

este resultado se mantdm numa amostra independente.

A andlise das diferengas entre grupos nas escalas do ICARPC tamb6m revela

resultados favorecendo a validade do invent6rio. Entre estes destaca-se o facto de, na

escala de auto-eficiicia no papel de estudante, se terem registado as diferengas entre

medias de resultados mais acentuadas para varidveis em estreita relagSo com o papel de

estudante, a saber: o sucesso escolar, o nivel de aspiragdo e o grau de definig5o dos

objectivos da carreira, respectivamente.

Os resultados do estudo piloto abrem novas possibilidades a considerar no

estudo principal desta investigagio. A primeira aponta para a utilizagSo do ICARPC e

da versio revista do IPBC. atendendo irs caracteristicas psicom6tricas evidenciadas. A

segunda, que decorre dos resultados que revelam o grau de definigdo de objectivos

como variiivel influente da percepgSo de barreiras, aponta para a pertin6ncia de se

utilizar uma medida estandardizada do planeamento da carreira. Tal permitirii uma

avaliagio mais objectiva da influOncia desta dimensio no processo de percepgEo de

barreiras, nomeadamente, testar a hip6tese quanto ao papel das expectativas de auto-

efic6cia, moderando a relagSo entre planeamento da careira e percepgdo de barreiras

(Creed et a1.2004, p. 292; Lvzzo, 1995b, p. 321; Lvzzo e Hutcheson, 1996, p .127).

Consideramos esta dimensEo do estudo importante, pelas suas consequ6ncias te6ricas e

pr6ticas. Em termos te6ricos. alerta para a necessidade de. em amostras de adolescentes,

introduzir variiiveis de natureza desenvolvimentista para clarificar os processos
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associados ir percepgEo da barreira. Em termos pr6ticos, vem reforgar a necessidade de

nas escolas se dar continuidade is diferentes formas de intervengSo promotoras da

maturidade vocacional, em particular, e do desenvolvimento pessoal, em geral.

A terceira, emerge da reduzida percentagem de explicagdo da variAncia dos

resultados totais do IPBC, pelo modelo de regressio obtido. Tal aponta para a

possibilidade do processo de percepgio de barreiras ser complexo quanto ao ntmero de

vari6veis implicadas, pelo que a introdugio de outras variiiveis no estudo deste

processo, al6m das expectativas de auto-eficiicia e do planeamento da carreira, poder6

enriquecer o conhecimento sobre o mesmo.





Capitulo 6

A percep9ao de barreiras da carreira no

vocacional de adolescentes - Estudodesenvolvimento

Principal

Neste capitulo faz-se a abordagem desenvolvimentista ao estudo da percepgdo

de barreiras da carreira, primeiramente num enfoque diferencial em que, para as

variiveis demogr6ficas consideradas, se comparam as medias de resultados das escalas

do Inventdrio de Percepqdo de Barreiras da Carreira - Revisto (IPBC-R), por nfveis de

escolaridade. Em segundo lugar, estuda-se a percepgEo de barreiras ao nivel dos seus

processos, procurando analisar como as variiiveis planeamento da carreira, expectativas

de auto-efic6cia relativamente aos pap6is da carreira e salidncia das actividades,

influenciam a percepgio que os participantes t6m dos obst6culos ir sua carreira. Um

terceiro objectivo decorreu da concretizagdo dos anteriores, ou sej4 a obtengdo de

novos indicadores sobre as caracteristicas psicom6tricas do IPBC-R.

Havendo algum paralelismo metodol6gico com o estudo piloto, a redacaEo do

capitulo segue a estrutura do anterior. Tal implicou condicionalismos: l) na secaSo

relativa i metodologia procur6mos evitar redundincias com o quinto capitulo. quanto At

descrigao dos procedimentos de recolha dos dados, das medidas e dos m6todos de

anrilise de dados, pelo que agora se referem apenas os aspectos inovadores; 2) a

descrigdo do mdtodo de anrilise paralela (Horn, 1965) na secgSo 6.1.5.2-. relativa d

descrigdo dos procedimentos estatisticos para o estudo das caracteristicas psicom6tricas

das medidas,6 posterior d primeira referdncia que lhe 6 feita nas secg6es 6.1.3.3.4. e

6.1.3.3.5, quando se estudam as estruturas factoriais do Inventdrio de Crenqas de Auto-

E/icdcia Relativamente aos Papiis da Carreira (ICARPC) e das partes de participagSo

e de adesio do Inventario sobre a SaliAncia das Actividades (ISA).
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6.1. METODOLOGIA

6.1.1. A Caracterizagdo da Amostra

Apesar de n6o se tratar de um estudo de aferigdo, as consideragSes gerais feitas

por Ferreira Marques (1969, p. 120-l2l) sobre problemas de amostragem na aferigdo de

testes mentais, foram consideradas para a organizagdo da amostra. Esses crit6rios sdo: 1)

a definigdo da populagdo alvo; 2) a selecgio das variiiveis intervenientes na distribuigio

dos resultados da dimensEo psicol6gica a medir; e 3) o estabelecimento da

proporcionalidade pr6xima entre a amostra e a populagdo alvo, relativamente ds

variiveis antes seleccionadas.

Nesta investigagdo, a populagSo alvo 6 a dos estudantes frequentando o 9o ano e

12o ano de escolaridade, nas diferentes vias e agrupamentos de estudos do sistema

educativo portuguOs (Via Ensino, Cursos Tecnol6gicos e Escolas Profissionais). A

amostra desta populacdo serii estratificada de acordo com o g6nero dos participantes, o

seu nivel de escolaridade e o tipo de estudos que frequentam. A relevdncia atribuida a

estas vari6veis resulta do facto de serem reconhecidas como importantes mediadores da

salidncia que os adolescentes atribuem aos diferentes pap6is da carreira (Afonso, 1987,

p. 152-153; Candeias, 2000, p. 187 e 193; Yale, 1997, p.224'225), da percepgdo de

barreiras (Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p. 74-75: Lokan e Fleming, 1994, p. 8;

McWhirter, p. 133-134; Russel e Rush, 1987, p. 286) e das expectativas de auto-efic6cia

nos papdis da carreira (Candeias, 2000, p.231-232; Vale, 1997,p.150-155).

A opgSo pelo contexto escolar, enquanto crit6rio de organizagdo da amostra,

prendeu-se com o facto de ser dos mais importantes espagos de intervengEo em

orientagdo vocacional e desenvolvimento da carreira em Portugal. Nele. tr€s raz6es

levaram a optar pelos dois niveis de escolaridade jri referidos: 1) serem momentos de

transigio no sistema educativo portugu€s e que, por isso. activam processos envolvendo

caracteristicas pessoais e vari6veis do contexto que podem contribuir para uma maior

sensibilidade irs problem6ticas da carreira (Blustein. Phillips, Jobin-Davis, Finkelberg e

Roarke, 1997. p.365); 2) conseguir-se, para a mesma investigagdo, uma amostra mais

diversificada que a dos estudos anteriores com o IPBC em Portugal e, por isso. capaz de

facilitar a generalizagdo das conclus6es obtidas: e 3) permitir um paralelismo com os

estudos anteriores e. consequentemente. uma andlise mais completa da revisio ao IPBC.
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A amostra foi recolhida nas regiOes do Alentejo Central e da Peninsula de

Setubal, por raz6es de conveniEncia e porque 6 mais um contributo para a diversificagdo

da mesma relativamente is amostras dos anteriores estudos com o IPBC. Isto 6, al6m de

se terem em conta dois niveis de escolaridade, tamb6m h6 participantes de duas regiOes

do pais com caracteristicas diferentes quanto d estrutura de oportunidades. Esta riltima

caracteristica poder6 ter consequ€ncias na representagao que os participantes tereo das

barreiras da carreira.

Outra vari6vel tida em conta foi o estatuto socioecon6mico dos participantes,

referenciado pela profissSo do pai e da mie, e organizado de acordo com os crit6rios

adoptados nos anteriores estudos com o IPBC.

Relativamente d dimensEo da amostra, procurou-se um nrimero de participantes

que permitisse, quanto possivel, l) estabelecer nonnas por gdnero e nivel de

escolaridade, e 2) resultados est6veis nos diferentes estudos factoriais a realizar com

cada um dos construtos investigados. Neste sentido. consideramos que um nitmero total

de 1000 participantes, sendo aproximadamente metade de cada um dos g6neros e niveis

de escolaridade, possibilitarri quantitativos satisfat6rios ao tipo de estatfsticas arealizar.

Depois de definida a dimens6o da amostra e ter-se estabelecido uma distribuigio

aproximada de participantes, em fungdo do g6nero'e nivel de escolaridade, procurou-se

alguma proporcionalidade quanto ir regido dos participantes e quanto ao tipo de estudos

frequentado no 12o ano. Estes crit6rios s6o tidos em conta na organizagdo da amostra,

porque a regido e o tipo de estudos podem relacionar-se com diferentes estruturas de

oportunidades e, consequentemente, com diferengas entre os jovens na representagdo

que t6m das barreiras da carreira (Stroth, Brett, Reilly, 1992, p. 255'266). Tamb6m a

minha experiOncia profissional como psic6logo Conselheiro de Orientagdo Escolar e

Profissional, permitiu constatar como a desigual distribuigSo de alunos pelos diferentes

agrupamentos de estudos se relaciona com a representagio das oportunidades oferecidas

pelos mesmos.

Para a organizagSo da amostra utilizaram-se as estatisticas mais actuais e

disponiveis, quando da recolha dos dados, que foram as Estatisticas da Educagdo

referentes ao ano lectivo de 199912000. Estes dados foram depois ponderados, tendo em

conta a dimensdo estabelecida para a amostra e o crit6rio de igualdade do nfmero de

participantes por anos de escolaridade. Assim, relativamente ao total de 500

participantes esperados para a amostra do 9o ano de escolaridade, estabeleceu-se uma
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proporcionalidade entre os alunos matriculados nas duas regi6es consideradas, o que

serviu de referencial para obter a amostra de participantes apresentada no quadro 6.1.

Quadro 6.1

Nilmero e percentagem de alunos matriculados no 9o ano nas regi1es do Alentejo
Central e da Pen{nsula de Setilbal (1999/2000,) e nilmero e percentagem de

A anrllise do quadro 6.1 permite constatar que o nfmero de participantes da

Peninsula de Setribal 6 muito superior ao da regido do Alentejo. Outro aspecto a

assinalar prende-se com a proximidade a que se chegou quanto ao nrimero de alunos

esperados e conseguidos nas amostras de cada uma das regi6es, neste nivel de

escolaridade.

Relativamente aos alunos do

estudos frequentado, fez-se entre os que estSo matriculados nos Cursos Gerais e os que

est6o matriculados nos Cursos Tecnol6gicos e/ou Cursos Profissionais. Em cada uma

destas vias de estudos ainda se procurou uma proporgSo aproximada entre os alunos que

frequentam cada um dos agrupamentos de estudos. A prop6sito, no subgrupo dos alunos

dos Cursos Tecnol6gicos e/ou Cursos Profissionais, houve o cuidado de encontrar um

equilibrio entre o ntimero de participantes de cursos tradicionalmente frequentados por

rapazes e por raparigas. Este cuidado prendeu-se com duas raz6es: 1) conseguir-se um

ntmero aproximado entre rapazes e raparigas, 2) atenuar possiveis distorg6es nos

resultados devido ao efeito do excesso de alunos de cursos tradicionalmente

frequentados por participantes de um dos generos. Este riltimo aspecto 6 considerado,

porque algumas investigag6es referem a escolha de estudos ou profissdes n6o

tradicionais, associada a representag6es de discriminagEo enquanto barreiras da carreira

(Betz e Hackett, 1981; Swanson. Daniels e Tokar, 1996; Swanson e Woitke, 1997), e o

IPBC tem itens cujo conteudo avalia esta forma de discriminagio.

12o ano, a proporcionalidade quanto ao tipo de

I e e obtidos

Regi6es Alunos matriculados no
Ensino Priblico Participantes

N o//o Esperados Obtidos
N N t//o

Alentejo Central t7t2 18.7 95 l14 23.4

Peninsula Setfbal 7432 81.3 405 374 76,6

Total 9t44 100 500 488 100
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Tendo em conta a dimensdo estabelecidapara a amostra e o critdrio de igualdade

do nrimero de participantes por anos de escolaridade, tambem neste nivel de

escolaridade, as ponderag6es fizeram-se para um total de 500 alunos.

A primeira ponderag6o (quadro 6.3) fez-se entre os alunos do 12" ano

matriculados nos Cursos Gerais e os matriculados em Cursos Tecnol6gicos e/ou Cursos

Profissionais. O referencial, foi o dos dados apresentados no quadro 6.2, onde se indica,

para cada um dos gdneros, os alunos matriculados no l2oano dos Cursos Gerais, Cursos

Tecnol6gicos e Cursos Profissionais, no Alentejo Central e na Peninsula de Setubal.

Apresentam-se ainda as percentagens de alunos em cada um dos cursos de cada uma das

regi6es, relativas ao total de alunos matriculados nas duas regi6es.

Relativamente ao quadro 6.2, 6, de salientar o ntmero total de raparigas

matriculadas nos Cursos Gerais ser ligeiramente maior que o de rapazes, situagdo que

tende a inverter-se nos Cursos Tecnol6gicos.

Quadro 6.2

Alunos matriculados no I2o ano dos Cursos Gerais, Cursos Tecnoligicos

Da populagSo apresentada no quadro 6.3, destacaria: 1) a proximidade entre o

ntmero de alunos esperados e obtidos em cada dimensdo definida para a amostra; 2) o

facto de. no conjunto das duas regides consideradas, mais de 3/4 dos alunos (77.2%)

frequentarem cursos Gerais, e apenas 22.8% frequentarem cursos Tecnol6gicos e/ou

Escolas Profissionais; 3) na regido do Alentejo Central n6o se recolheram dados

relativos aos cursos Tecnol6gicos. Tal deveu-se d estimativa de 23 alunos esperados em

cursos Tecnol6gicos e/ou em Escolas Profissionais. Como habitualmente o ntmero de

alunos por tunna e pr6ximo deste numero, optou-se por recolher dados em aperuN um

e Cursos Profissionais (1999/. a eo
Regiio

Cursos

Penfnsula Set(bal Alentejo Central Total

M F T o/o M F 'T Vo M F T Vo

Gerais 2740 38 l9 6559 62.7 657 888 t545 t4.E 3397 4707 8104 77.5

Tecno16-

gicos

790 680 1470 l4.l l14 l13 227 aa 904 793 1697 16.3

Profissionais 413 3.9 243 ,a 656 6.2

Totais 3s30 4499 84/'2 80.7 771 l00 r 2015 19.3 4301 5500 10457 100
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Quadro 6.3
Nilmero e percentagem de alunos esperados e obtidos no subgrupo dos Cursos Gerais e

no subgrupo dos Cursos Tecnol6gicos / Cursos Profissionais para as regides do
Alenteio Central e da Peninsula de Setilbal

destes cursos, de modo a n6o inflacionar muito a percentagem de alunos obtidos

relativamente ao nfmero de alunos esperados no subgrupo dos Cursos Tecnol6gicos /

Cursos Profissionais.

Depois de se ter definido o ntmero de participantes em cada curso e por regi6es.

estabeleceram-se as proporgOes por agrupamento de estudos. N6o se tratando de uma

amostra de aferigdo e procurando maior flexibilidade na selecgso dos participantes. esta

proporcionalidade fez-se para o total de alunos que nas regiOes do Alentejo Central e

Peninsula de Setribal estavarn matriculados em cada agrupamento de estudos dos cursos

Gerais e Tecnol6gicos (quadro 6.4).

Quadro 6. 4
Alunos matricilados nos Curso Gerais e Cursos Tecnoligico (1999/2000)

o

Regiilo

Cursos

Peninsula Setfbal Alentejo Central

Esperados Obtidos Esperados Obtidos

N o/o N o//o N o/o N Vo

Gerais 313 62.7 310 60.0 73 r4.8 89 17.2

Tecno16gicos 7l l4. t 69 l3.3 ll 2.2

Profissionais 20 3.9 3l 6.0 t2 2.3 l8 3.5

Totais 404 80.7 410 79.3 96 19.3 107 20.7

s o nto de estudos e sexo dos itos
Curso

Agrupa.

Cursos Gerais Cursos Tecnokigicos Total

M F T o//o M F T o//o M F' T o/o

Cientifico

Natural

2 1.13 2601 l't44 {8.5 590 t2l 7lt 7.3 /t)) 2722 5455 55.E

Artes

247 394 641 6.5 75 lt4 t89 1.9 322 508 830 8.4

Econrimico

Social

i45 503 t048 r0.7 t24 3l I 435 1.4 669 814 t483 l5.l

Humani-

dades

162 r 209 l67l t1 l15 247 362 3.1 577 r 456 2033 20.7

Total 3397 4707 8 104 E2.1 904 791 t697 17.3 ,r301 5500 980 I 100
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A andlise do quadro 6.4 permite verificar que no agrupamento 1 (Cientifico-

Natural), est6o matriculados mais de metade dos alunos do 12o ano das regides do

Alentejo Central e Peninsula de Settibal (55.8%), seguindo-se o agrupamento 4

(Humanidades) com 20.7% dos alunos, e por fim o agrupamento 3 (Econ6mico Social)

e o agrupamento 2 (Artes), respectivamente com ls.t% e 8.4Yo dos alunos

matriculados. Este padrdo de distribuigdo dos alunos por agrupamentos de estudos

mantdm-se nos subgrupos dos Cursos Gerais e dos Cursos Tecnol6gicos.

A partir destes dados, estabeleceu-se o ntmero de participantes do 12o ano

esperados por agrupamento de estudos nos cursos Gerais e nos cursos Tecnol6gicos

e/ou Profissionais. Como n6o hri este tipo de estatisticas para os cursos Profissionais,

primeiro fez-se a ponderagSo s6 para os cursos Gerais e Tecnol6gicos (quadro 6.5).

Quadro 6.5

Alunos do 12" ano esperados em cada agrupamento de estudos para

Depois chegou-se ao nirmero de panicipantes do 12o ano para cada agrupamento e

curso, a partir da ponderagdo dos dados do quadro 6.5, e tendo por base a necessidade

de haver 32 participantes dos cursos Profissionais (ver quadro 6.3). Estes 32 alunos

obtiveram-se retirando 29 unidades aos participantes esperados para os cursos Gerais e

3 unidades aos cursos Tecnol6gicos. No quadro 6.6 apresentam-se os resultados destas

ponderagOes. Neste quadro, verifica-se mais uma vez que, exceptuando no agrupamento

Econ6mico-Social, as percentagens de jovens esperados em cada agrupamento de

estudos e muito pr6xima da obtida. E ainda de salientar que, em qualquer via de

estudos. cerca de 50% dos jovens frequentam o agrupamento Cientifico - Natural.

Tendo como referencial o ntmero de participantes dos cursos Profissionais previstos

para a amostra, definiram-se os cursos a ter em conta (ap€ndice B /).

os cursos Gerais e Dara os cursos
Cursos

Agrupamentos Gerais Tecno169icos Total

Cientifico-Natural 243 37 280

Artes JJ 9 42

Econ6mico-Social 54 22 76

Humanidades 85 l8 r03

Total 415 85 500
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Quadro 6.6
Nimero e percentagem de alunos do I2o ano esperados em cada agrupamento de

O conjunto de ponderag6es realizadas permitiu estruturar a recolha dos dados, de

que resultou a amostra de participantes obtida.

6. t. 2. Os participantesl

Estiveram envolvidas nesta investigagdo 16 escolas do distrito de Setribal

(concelhos de Almada, Amora, Barreiro, Palmela, Seixal e Setribal) e cinco escolas dos

concelhos de Evora e Montemor-o-Novo, no distrito de Evora. Como se pode observar

no quadro 6.7, participaram nesta investigagSo 1005 jovens, sendo 517 rapaigas e 488

rapzves. A diferenga entre o nfmero de raparigas e rapazes na amostra total 6

significativ o X2 1I, N: 1005) : 25.79, p<.01, acentuando-se esta diferenga do 9o para o

l2o ano, respectivamente X2 (1, N: 1005) : 0.84, p : .36.

Quadro 6.7
Varidveis demo cas (escolaridade e n,t amostra total

G6nero

Escolaridade

Feminino Masculino Total

N
N o N o//o

9o ano 264 26.3 224 22.3 488

l2o ano 319 31.7 198 19.7 517

Total 583 58 taa 42 r 005

' P"ru as varidveis demogr6ficas consideradas. faz-se uma caracterizagdo da amostra por niveis de

escolaridade, dada a natureza desenvolvimentista da investigagdo.

estudos de coda um dos cursos treouentados

Cursos

Agrupamentos

Gerais Tecnol6gicos Profissionais

Esperados Obtidos Esperados Obtidos Esperados Obtidos

N Vo N o/o N o//o N o//o N o/o N o/o

Cientifico-Natural 228 45.6 )7) 44.9 35 7 10 1.9 t6 3.2 t2 2.3

Artes 3l 6.2 59 I 1.4 9 1.8 7 t.4 2 0.4 l8 3.5

Econ6mico-Social 50 10 29 5.6 21 4.2 20 3.9 6 t.2

Humanidades 77 15.4 79 r 5.3 t7 3.4 32 6.2 8 1.6 l9 3.7

Total 386 77.2 399 58.2 82 t6.4 69 13.4 )Z 6.4 49 9.5
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Tendo em conta o distrito e a etnia de pertenga, por nivel de escolaridade

(quadro 6.8), verificamos que a maior percentagem de Afro-Portugueses e de Africanos

frequenta o 9o ano (2.5%) e que, na amostra total, 6 muito significativa a diferenga entre

o nfmero de Euro-Portugueses, relativamente aos participantes de outra etnia, X2 11, N

: 1005):851.37, p<.01.

Quadro 6.8
Varidveis demogrdficas (etnia e distrito) por n[vel de escolaridade

Nos dois anos de escolaridade, a percentagem de participantes do distrito de Setribal 6

muito superior i dos do distrito de Evora, pelo que, na amostra total, foi significativa a

diferenga esperada entre o ntimero de participantes dos dois distritos, X2 (1, N: 1005)

:316.20, p<.01

otal

e na amostra total
Euro-Portugueses Afro-Portugueses

+ Africanos Settbal Evora Total

N % N o/o N % N Vo

9o ano 463 46.1 25 2.5 383 38. I 105 10.5 488

12o ano 502 50 l5 1.4 401 39.9 ll6 l 1.5 517

Total 965 96.1 40 3.9 784 78 221 22 1005

Quadro 6.9
nero na amostra tIdade dos tc .s

G6nero

Idade

Feminino Masculino Total

N
N oh N Yo

l3 25 2.5 t6 1.6 4t

t4 r55 15.4 ll8 I 1.6 273

l5 5l 5.1 48 4.8 99

l6 57 5.7 46 4.6 103

t7 182 18.2 tt7 I 1.5 299

l8 70 7 4l 4.t llr
l9 28 2.8 24 2.4 52

20 7 0.7 l0 t7

2t 4 0.5 0.3 7

.,1 0 0
,) 0.2 2

23 I 0.1 0 0 I

Total 583 58 422 42 1005

M6dia l6 15.99 l6

Mediana l6 l6 l6
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Relativamente d idade dos participantes, o quadro 6.9 permite observar que rapzves e

raparigas t6m uma idade m6dia muito pr6xima, pelo gue, a diferenga n6o 6

estatisticamente significativa (1003) : - 0.67, p>.05. No entanto, a idade mediana das

raparigas (17 anos) 6 ligeiramente superior d dos rapazes (16 anos), resultante dos

18.2% de raparigas nesse nivel etario.

Quadro 6.10
DistribuiEdo dos nlveis socioecondmicos na amostra total e nas subomostros por

LEGENDA: I - Profissdes com nivel de licenciatura; 2 - Dirigentes de empresa e quadros superiores; 3 -
Pessoal administrativo; 4 - Trabalhadores qualificados; 5 - Trabalhadores semi-qualificados e n6o

qualificados; 6 - Desempregados; 7 - Domdsticas(os); NC - N6o classificados

O estatuto socioecon6mico dos participantes fez-se utilizando os crit6rios do

estudo piloto; a hierarquizagdo da profissdo do pai e da m6e fez-se segundo os niveis da

classificag6o utilizada no projecto portuguds do "Work Importance Study" (Ferreira

Marques, 1995). A anrilise do quadro 6.10, permite constatar que a amostra total

reproduz algumas das tend€ncias verificadas nas subamostras do 9o e do 12" ano de

escolaridade. A primeira tem a ver com os extremos socioecon6micos em que se situam

as mdes dos participantes: est6o sempre em maior percentagem no nivel um Profissdes

com n{vel de licenciatura e nos niveis seis e sete, respectivamente os das

Desempregadas e das Domdslicas. Este dado estd em acordo com informagdo recente

do Instituto Nacional de Estatistica (2005), referindo que, nos 7.7% de desempregados,

a taxa de desemprego 6 maior nas mulheres (8,9%) que nos homens (6,7yo), e com

informagdo do Minist6rio da EducagSo que refere serem as taxas de licenciadas

nero dos participantes, de rcordo com a profissdo dos
Nivel

Socio-
econ6m.

9"ano l2o ano Amostra total

Pai

N Yo

Mfle

N '/o

Pai

N oh

Mie

N o/o

Pai

N th
MEe

N "/o

I
a

3

1

5

6

7

NC

Total

57

63

24

217

79

2

0

46

488

tt.7

12.9

4.9

44.5

t6.2

0.4

0

9.4

8l

Z)

49

49

137

t2

tt2
25

488

16.6

4.7

t0

l0

28.1

2.5

!)

5.1

83

64

42

20s

67

7

0

49

517

16.1

12.4

8.1

39.7

l3

1.4

0

9.5

90

28

94

43

130

9

98

25

5r7

t7.4

5.4

l8.l

8.3

)\)
t.7

l9

4.8

140

127

66

422

146

9

0

95

1005

13.9

t2.6

6.6

42

t4.6

0.9

0

9.5

17t

5l

t43

92

267

2t

210

50

I 005

t7

5.1

t4.l

9.2

26.6

2.1

20.9

5
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superiores is dos licenciados. Apesar de haver um maior nrimero de mulheres

licenciadas, surgem em menor nfmero no nivel das profiss6es de Dirigentes de

Empresa e Quadros Superiores, relativas a lugares de poder. Neste nivel est6o 12.6%

dos pais, contra 5.1% das mies. A maior parte dos homens ocupam profissdes relativas

a Trabalhadores Qualificados (42oh), e as mulheres s6o, na sua maioria, Trabalhadores

Semi-Qualificados e Ndo Qualificados (26.6%), Domdsticas (20.9%) e Adminisffativas

(14.1%). Outra caracteristica da amostra prende-se com o facto de estas tend6ncias

acontecerem com os pais dos participantes dos dois niveis de escolaridade; no entanto,

do 9o para o l2o ano verifica-se um aumento do nivel socioecon6mico dos pais dos

jovens que frequentam o 12o ano relativamente ao dos que frequentam o 9o ano. No

entanto, esta diferenga s6 6 significativa para a profissdo da m6e, F(1, 1003) = 4.60,

p<0.05, or:.09.

Tendo em conta o nfmero de reprovag6es (quadro 6.11), verifica-se mais

sucesso escolar entre as raparigas, pois 38.2% delas nunca reprovou, para 25.2o/o dos

rapives, sendo esta diferenga significativa, f(1003) : 2.72, p<.007, r :.06. As raparigas

apresentam sempre percentagens de sucesso escolar superiores ds dos rapazes.

Quadro 6.ll
Distribuiqdo da amostra total e das subamostras por gdnero e escolaridade dos

Em fungao do nivel de escolaridade, verifica-se que os jovens do 12o ano, apesar

de terem mais anos de escolaridade, t€m percentagens superiores de n6o reprovagOes

(32.9%) relativamente aos jovens do 9o ano (30.5%). No entanto, n6o 6 significativa a

diferenga do grau de sucesso escolar do 9o para o l2o ano, r(1003):0.38,p>.05'

icioantes sesundo o numero de ,s

Reprovagdes

G6nero Escolaridade

Feminino Masculino Total 9o ano 12o ano Total

N o/o N Yo N oh N Vo N o/o N th

l.Mais de duas reprov. 2l 2.1 l9 1.8 40 4.0 23 2.3 t7 t.7 40 4.0

2.Reprovou duas vezes 45 4.5 6l 6.1 106 10.5 46 4.6 60 6.0 106 t0.s

3.Reprovou uma vez 133 13.2 89 8.9 222 22.t 113 tt.2 r09 10.8 222 22.1

4.Nunca reprovou 384 38.2 253 2s.2 637 63.4 306 30.5 331 32.9 637 63.4

Total 583 58 422 42 1005 100 488 48.6 517 5l.4 1005 100
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Os niveis de aspiragSo das raparigas acompanham os resultados relativos ao

sucesso escolar. As raparigas t6m niveis de aspiragSo significativamente superiores aos

tapazes, r(1003): -3.07, p<.01, r :.05, expresso nas maiores percentagens,

relativamente aos rapazes, de intengIo em concluirem estudos superiores. Globalmente,

a percentagem de raptves que pretende concluir apenas o 9o ou o l2o ano 6 superior ir

das raparigas (quadro 6.12). Tendo em conta a escolaridade dos participantes, os que

Quadro 6.12
Distribuiqdo dos niveis de aspiraqdo, na amostra total

frequentam o 9oano de escolaridade evidenciam niveis de aspiragdo significativamente

inferiores aos que frequentam o 12o ano, (1003) : -4.66, p<.01, r :.06. Para esta

Quadro 6. I 3
Distribuiqdo dos graus de definiEdo dos objectivos da carreira no amostra total e nas

subamostras scolaridade dos

Legenda: I - N6o tinha pensado nisso; 2 - Tenho pensado algumas vezes nisso mas ainda ndo tenho
objectivos; 3 - Tenho alguns objectivos mas ainda n6o tenho a certeza deles; 4 - Tenho objectivos
definidos mas ainda n6o sei como realiz6-losl 5 - Tenho objectivos definidos e sei como realizd-los

e nas subcmostras, por gdnero e escolaridade dos participantes

Aspiragdes

G6nero Escolaridade

Feminino Masculino Total 9o ano l2o ano Total

N o/o N o/o N o N o/o N Vo N Vo

Concluir o 9o ano t9 1.9 30 3.0 49 4.9 48 4.8 0 0 49 4.9

Concluir o l2o ano t20 l 1.9 102 l0.l '))) 22.1 n5 I 1.5 107 10.6 222 22.1

Curso superior de 3 anos t69 16.8 l19 I 1.8 288 28.6 t20 I 1.9 168 16.7 288 28.',l

Curso superior de 5 anos 275 27.4 t7t t7.t 446 44.4 205 20.4 242 24.2 446 44.4

Total 583 58 Aaa 42 l 005 100 488 48.6 517 51.4 1005 100

e escolari .t

Grau

de

definiglo

objectivos

G6nero Escolaridade

Feminino Masculino Total 9o ano l2o ano Total

N o/o N o//o N Vo N oh N o//o N o/"

I l0 1.0 13 1.3 23 2.3 t7 r6.8 6 0.6 23 2.3

) 78 7.8 53 5.3 l3r 13 9l 9.1 40 4.0 l3l r3

3 241 24 163 16.2 404 40^2 197 19.5 207 20.6 404 40.2

4 144 14.3 100 9.9 244 24.3 9l 9.1 153 15.2 244 24.3

5 n0 r0.9 93 9.3 203 20.2 92 9.1 lll I 1.0 203 20.2

Total 583 58 422 48 1005 100 488 48.6 517 51.4 1005 100
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difereng4 contribui decisivamente o ntmero de jovens do 9o ano que, no final do ano

lectivo, desejam ingrcssar no mundo do trabalho.

Relativamente ao grau de def,rnigio dos objectivos da carreira (quadro 6.13),

entre rapazes e raparigas, n6o se verificam diferengas significativas, ,(1003) : 0.52,

p>.05. No entanto, tendo em conta o nivel de escolaridade, os participantes do 12o ano

evidenciaram estar significativamente mais definidos quanto aos seus objectivos da

carreira do que os que frequentam o 9o ano. Para esta diferenga, contribui

decisivamente o grande ntimero de jovens do 9o ano que Ndo tinha pensado nos

objectivos da carreird, ou os que Pensaram algumas vezes nisso mas ainda ndo ftm

objectivos.

Para o grau de satisfagio com os estudos (quadro 6.14) as raparigas expressaram

significativamente maior satisfagio com os estudos do que os rapazes, (1003) :'5.24,

p>.0!, r :.06, n6o tendo sido estatisticamente significativas as mesmas diferengas em

fungEo do ano de escolaridade.

Quadro 6.14

Distribuiqdo do grau de satisfagdo com os estudos da carreira na omostra total e nas

dos

Legenda: I - lnsatisfeito; 2-Algo satisfeito;3 -Satisfeito;4-Muitosatisfeito;

Em sintese, a amostra 6 constituida por um ntmero significativamente maior de

raparigas do que rapilzes. As duas subamostras equivalem-se quanto i idade. quer no 9o

ano quer no 12o ano. Nos dois anos de escolaridade, a percentagem de participantes do

distrito de Setubal 6 muito superior i dos do distrito de Evora, tal como a de

participantes Euro-Portugueses relativamente aos Afro-Portugueses e Africanos. Outra

caracteristica da amostra prende-se com o facto de os jovens do 9o ano terem pais com

subamostras nero e escolaridade tc
Satisfaq5o

com os

estudos

G6nero Escolaridade

Feminino Masculino Total 9o ano l2o ano Total

N Yo N o N ,/, N o/o N Y. N o/o

I t7 1.7 3l 3.1 48 4.8 25 2.5 23 2.3 48 4.8

) 9l 9.1 9l 9.1 r82 l8.l 83 8.3 99 9.8 182 l8.l

3 357 35.4 253 25.2 610 60.7 298 29.5 314 3l. t 610 60.7

4 n8 I 1.7 47 4.7 r65 t6.4 84 8.4 8l 8.1 165 t6.4

Total s83 57.9 422 42.1 1005 t00 488 48.7 517 51.3 1005 100



218 Percepqdo de Barreiras da Carreira

profiss6es de um estatuto socioecon6mico superior ao dos pais dos jovens do l2o ano,

sendo esta diferenga estatisticamente significativa para a profissdo da mie. Atendendo

que cada vez mais o trabalho remunerado de ambos os membros do casal tem

implicag6es na seguranga econ6mica das familias portuguesas, este dado deverd ser

tido em conta na interpretagio de diferengas na percepgdo de barreiras da carreira, entre

os dois niveis de escolaridade.

Tendo em conta as experidncias escolares, verifica-se que as raparigas tem

significativamente mais sucesso escolar, mais satisfagdo com os estudos e maiores

niveis de aspiragSo do que os rapazes. Entre estas subamostras n6o se verificam

diferengas significativas no grau de definigio dos objectivos da carreira. Perspectivando

a amostra em fungio dos niveis de escolaridade dos participantes, n6o se verificam

diferengas significativas quanto ao sucesso escolar e grau de satisfagSo com os estudos;

no entanto, as diferengas j6 sdo significativas e favor6veis aos jovens do 12o ano, se

atendermos aos niveis de aspiragSo e grau de definigdo dos objectivos da carreira.

6.1.3. Os Procedimentos de Recolha dos Dados

Os dados foram recolhidos entre os meses de Setembro de 2003 e Margo de

2004, tendo-se utilizado os seguintes instrumentos: Questiondrio de dados

demogrdficos, Inventdrio de Percepqdo de Barreiras - Revisto (IPBC - R), Inventdrio

de Crenqas de Auto-Eficdcia Relativamente aos Papdis da Carreira (ICARPC),

Inventdrio sobre a Sali€ncia das Actividades (ISA), sub-escalas de planeamento da

adaptagSo portuguesa do Inventdrio de Desenvolvimento da Carreira (CDI).

Seguiram-se os procedimentos de recolha dos dados descritos no estudo piloto

(Capitulo 5). Relativamente ds condigdes de aplicagSo, houve ligeiras alteraq6es: 1) as

aplicagdes fizeram-se. agora, em tempos lectivos de 90 minutos, uma turma de cada

vez;2) a distribuig5o dos protocolos foi organizada em cinco ordens diferentes, uma por

turma, de modo a evitar distorg6es nos resultados, devidas ir uniformidade na

apresentagio das provas. As sequdncias para apresentagdo dos protocolos foram:

a) Questionririo de dados demogr6ficos, [PBC-R, ICARPC,ISA, CDI;

b) Questioniirio de dados demogrdficos, CDI,IPBC-R, ISA,ICARPC;

c) IPBC-R. ISA, CDI, ICARPC, questionririo de dados demogriificos;

d) tSA, IPBC-R,ICARPC, CDI, questioniirio de dados demogriificos;

e) Questioniirio de dados demogr6ficos, CDI, ICARPC,IPBC-R, ISA.
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Na organizagdo destas sequ6ncias, procur6mos que o questionilrio de dados

demogr6ficos ficasse sempre no inicio ou no fim e que o IPBC-R fosse das primeiras

provas a aplicar. Neste caso, pretendiamos que os resultados obtidos por esta medida

fossem menos afectados por efeitos de cansago no preenchimento das provas.

6.1.4. As Medidas

Tal como no estudo piloto, os participantes voltaram a ser avaliados com o

mesmo question6rio de dados pessoais, e com o Inventdrio de Crenqas de Auto-Eficdcia

Relativamente aos Papiis da Carreira (Vale, 1997). Como novas medidas, aplicaram-se

o IPBC-R, a 3u edig6o da adaptagdo portuguesa do Inventdrio sobre a SaliAncia das

Actividade.s (Ferreira Marques e MirandA 1995) e as escalas de Planeamento da

Carreira da adaptagSo portuguesa do Inventdrio de Desenvolvimento da Carreira

(Ferreira Marques e Caeiro, l98l).

6.1.4.1. Questiondrio de Dqdos Demogrdficos

O questiondrio de dados demogr6ficos. teve uma pequena modificagEo

relativamente ir versio utilizada no estudo piloto. Acrescentou-se, no final, uma questSo

avaliando o gfttu de satisfagdo com os esfudos (de I : "Insatisfeito" a 4 : "Muito

satisfeito"), de modo a enriquecer a caracteizagdo das experi€ncias escolares dos

participantes. A adigdo de este novo item tamb6m possibilitar6 informagdo relevante

para o estudo da relaqSo entre as experi€ncias escolares dos participantes com o seu

desenvolvimento da carreira e, assim, situar a anillise do comportamento vocacional no

contexto do papel de estudante.

6.1.1.2. O Inventdrio de Percepqdo de Barreiras da Carreira - Revisto

O estudo das caracteristicas psicom6tricas do IPBC - R fez-se, na amostra total,

analisando: 1) os indices de precisSo, a partir do estudo da consist6ncia interna

calculada atravds dos coeficientes alfa de Cronbach e coeficientes de correlagio teste-

reteste; 2) a homogeneidade dos itens de cada escalq a partir das correlagOes dos itens

de cada escala com o total da sua escala e com o total das restantes escalas, e a partir da
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anrllise damatriz de intercorrelag6es dos itens de cada escala; 3) a estrutura factorial do

invent6rio. Tiveram-se em conta os dados obtidos com a amostra total.

6.1.4.2.1. A Consisftncia Interna e a Homogeneidade dos ltens das Escalas

A an6lise de quadro 6.15 permite constatar que, na presente investigagSo, os

indices de precisSo das escalas, coeficientes alfa de Cronbach, variam entre .78 e .92, o

Quadro 6.15
IPBC-R

que, de acordo com os crit6rios referidos por Nunnaly (1978, p.245), s6o genericamente

bons coeficientes de precisSo, superiores aos dos resultados obtidos com a primeira

versSo do IPBC e com os do estudo piloto desta investigagdo.

No quadro 6.16, pode-se observar que o contributo dos itens paraa precisEo das

respectivas escalas na amostra total, 6 genericamente bom. As excepg6es s6o os itens 55

e 65 (a negrito) que, quando retirados das respectivas escalas tendem a elevar

ligeiramente a precisSo das mesmas.

Os coeficientes de correlagEo teste-reteste (quadro 6.15), oscilam entre.72e.75,

para um intervalo de quatro semanas entre as aplicag6es. Tendo em conta que as

vari6veis medidas s5o de estado e ndo de trago, por isso mais susceptiveis dr influ€ncia

de determinantes situacionais, estes dados s6o mais um indicador da precisdo dos

resultados das escalas do IPBC-R. No seu conjunto, todos os dados obtidos sobre a

Coeficientes de isdo das escalas
ESCALAS Alfa de Cronbach Teste reteste

l. Discriminagio em geral .78 .72

2. Discriminaqiio sexual .85 .78

3. Discriminagio 6tnica .86 .75

4. Falta de suporte .85 .81

5. Satde .84 .78

6. Conflito de pap6is .92 .80

7. Restrigiio das oportunidades .83 .74

8. [ndecisiio .83 .80

9. Limitag0es na formaqtro .87 .77

10. Falta de Confianga .86 .85

11. Falta de interesse .84 .79
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precisao dos resultados, ao nivel dos itens e das escalas, s6o indicadores de elevada

consist6ncia interna das escalas da medida da percepgEo de barreiras.

Quadro 6.16
IPBC-R

total

@em)precis6odaescalaquandoseutotalndofazparteoresultadodoitem.o
item e identificado pelo seu ntmero no invent6rio

Relativamente i homogeneidade dos itens nas escalas do IPBC - R, I andlise dos

coeficientes de conelagEo de cada item com o total da escala a que pertencia quando

desse total n6o fazia parte o item e quando fazia parte (correlagOes esptirias), 6 o

primeiro indicador da homogeneidade dos itens que comp6em as diferentes escalas. E

possivel observar (ap6ndice B 2, quadro B 2./) que, tal como nas investigag0es

anteriores, em nenhuma escala h6 indices de correlagio abaixo de r : .40. Na

continuidade dos resultados obtidos no estudo piloto, a escala de Discriminaqdo Geral

volta a ter a amplitude mais baixa para os indices de correlagio item/total da escala

obtidos. enquanto que tal amplitude volta a ser mais elevada na escala Falta de Suporte.

Coeficientes alfa de Cronbach ao nivel dos itens, na amostra

Disc. Geral Disc. Sexual Disc. Etnica Falta de suporte Saride Conflito Papdis

Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i

50
56
75

.700621

,67t951
.722295

9
l5
25
34
52
59
65

.826036

.813139

.795264

.7936t5

.812078

.802200

.847031

5

t6
35
5l
66

.856907

.831937

.806675

.63Z5JJ

.838852

J

7

t7
l8
26
58
62
69
70
7l

.833915

.837681

.837481

.83 r486

.840222

.825080

.831421

.821946

.819124

.815042

8

20
24
38
55

.800800

.772175

.813621

.784021

.839517

l9
27
28
29
36
37
43
45
46
53

54
6l
67
68
73

.912668

.913202
,913059
,915308
.91t943
.9r5718
.911202
.91I103
.914098
.914035
.9t3664
.912863
.918243
.918248
.913533

Alfa .778892 Alfa .846009 Alfa .864389 Alfa .844859 Alfa .835053 Alfa .921059

Restric5o de Oport. IndecisSo Limitac6es Forma. Falta de ContranQa Falta de nteresse

ltens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i Itens Alfa s-i

2t
22
30
39
49

.8l9l2l

.791035

.792472

.773797

.800136

I
5

l3
23
3l
40

.810676

.803596

.784593

.824269

.792607

.828754

4
t4
JJ

4l
42
44

.861049

.846889

.831273

.84l5ll

.832957

.845419

2
ll
32
47
57
60
63

.852850

.844893

.823945

.837917

.838390

.823828

.839517

l0
t2
48
64
72
74

.809304

.811673

.800021

.801324

.822172

.807369

Alfa .829864 Alfa .833041 Alfa .866486 Alfa .859904 Alfa .837442
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Outro indicador da boa homogeneidade dos itens que compdem as diferentes

escalas, adv6m de tal como nas anteriores investigag6es com o IPBC, todos os itens

terem correlag6es consideravelmente mais altas com a sua escala do que com as

restantes (ap6ndice B 3).

Finalmente, as interconelag6es dos itens nas respectivas escalas, permitiram

novos resultados, reforgando os anteriores indicadores de homogeneidade das escalas

(ap6ndice B 4). A correlagdo m6dia inter-itens variou entre r : .38, na escala Falta de

Suporte, e r = .54, nas escalas DiscriminaEdo Geral e Discriminagdo Etnica. Tal como

nos estudos anteriores, a escala de Falta de Suporte voltou a ter a correlagSo mddia

inter-itens mais baixa. A generalidade das escalas mostrou correlag6es m6dias inter-

itens superiores ds obtidas com os dados da investigagEo que originou o IPBC, e com os

do estudo piloto desta investigagdo. As excepgOes s6o as correlag6es m6dias inter-itens

das escalas de Discriminagdo Sexual (r : .45) e de Indecisdo (r : .46), que foram mais

baixas que as obtidas para as mesmas escalas, na investigag6o que originou o IPBC.

Os resultados das intercorrelag6es dos itens de cinco escalas (Discriminagdo

Geral, Discriminagdo Etnica, Sailde, Restriqdo das Oportunidades e Limitaqdes na

FormaEdo) situarem-se um pouco acima de r : .50, pode dever-se ir especificidade do

seu conterido levar a grandes semelhangas no conterido dos itens que as compOem

(Briggs e Cheek, 1986, p. 115).

6.1.4.2.2. Intercorrelaqdes dos Resultados das Escalas na Amostra Total

A anrilise do quadro 6.17 permite constatar resultados que, relativamente aos

obtidos nas anteriores investigagdes com o IPBC, traduzem um padr6o: 1) elevada

correlagdo media inter escalas (r : .70), sendo a amplitude entre as mesmas de r : .38;

2) os indices de correlagio mais baixos sdo entre a escala de Indecisdo e as de

Discriminaqdo Geral (r -- .al e de Discriminoqdo Etnica (r : .48); 3) os indices de

correlagio mais elevados s6o entre as escalas de Discriminagdo Etnica e Discriminaqdo

Sexual (r : .85), e entre as escalas de Falta de ConfianEa e Falta de Interesse (r : .82).

Neste estudo tambdm se destaca a elevada correlagdo da escala de Falta de

Suporte com a de Falta de ConfianQa (r : .80) e com a de Conflito de Papdis (r : .78).

A escala de Indecisdo tem. na generalidade, as mais baixas correlag6es com as restantes

escalas do IPBC-R.
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As elevadas correlagfies entre as escalas do IPBC-R podem-se explicar por ndo

Serem escalas factorialmente puras em que, por exemplo, a Discriminaqdo Et'ica e a

Discriminagdo Sexuol obtiveram-se a partir de um rinico factor, composto por itens

relativos a discriminagSo. Outro exemplo 6 o da escala de Falta de Suporte que foi

Quadro 6.17
IPBC - R

relacdes das escalas total

Geral;D.S.-Discrimina96oSexual;D.E,.Discrimina95o
Etii.u; F.S. - Falta de Suporte; S. - Satde; C.P. - Conflito de Pap6is; R.O. Restrigdo de oportunidades; I. -

Indecis6o; L.F. Limitagdes na Formag6o; F.C. Falta de Confianga; F.I. Falta de Interesse

estruturada a partir dos factores Falta de Suporte nas Escolhas da Carreira, e

Desaprovagdo por Pessoas Significativas, enquanto que a escala Faka de Confianqa

surge do factor Falta de Confianga, Interesse ou ExperiAncia e ainda do factor Auto-

Conceito.

6.1.4.2.3. A Estrutura Factorial

A andlise factorial dos itens. O estudo da estrutura factorial do IPBC-R fez-se de

acordo com as metodologias estatisticas anteriormente utilizadas: an6lise factorial em

componentes principais ao nivel dos itens, escolhendo-se o nfmero de factores

conjugando a informagdo dos crit6rios utilizados nas investigagdes antes realizadas com

o IPBC: 1) itens com valor pr6prio superior a 1 (critdrio de Kaiser);2) o scree test de

Cattell; 3) itens com saturagSes acima de .40 no factor; e 4) a interpretabilidade dos

factores.

Tendo em conta o critdrio de Kaiser, obteve-se uma estrutura de 9 factores que

explicavam um total de 58.92% da varidncia dos resultados. De acordo com o scree test

Matriz de intercor esc na amosra

Escalas

n.c. ns. D.E. F.S. S. C.P. R.O. L L.F. F.C. F.I.

D.G.
D.S.
D.E.
F.S.
s.

C.P.
R.O.

L
L.F.
F.C.
F.I.

.75

.73 .85

.69 .74 .73

.67 .75 .74 .72

.72 .75 .71 .78 .76

.63 .68 .67 .74 .69 .71

.47 .52 .48 .66 .53 .55 .64

.65 .69 .68 .7s .74 .72 .75 .67

.66 .65 .66 .80 .69 .72 .69 .73 .78

.64 .65 .6s .74 .71 .73 .69 .66 l8 .82
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de Cattell, era possivel identificar uma estrutura de 6 factores (figura 6.1) que

explicavam 54.25% da variAncia dos resultados. A conjugagdo do crit6rio de

interpretabilidade dos factores com os anteriores crit6rios, levou-nos a adoptar uma

Figura 6.1
IPBC-R

Grdfico dos valores prdprios obtidos por
andlisefactorial dos itens, em componentes principais

Scree Plot

o
E
C
6'
E"iii 6

12 3 4 5 6 7 a I 1 t 1 i 1 i 11 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 414 4 4 a 4 44 5
o 12 3 4 56 7 a S O 12 34 5 6 7 6 9 012 3 4 5 6 7 A O O 12 315 6 7 A I O

Component Number

solugdo em sete componentes, como a que melhor descreve a estrutura do IPBC - R

(quadro 6.18). Amatriz dos factores rodada apresenta-se em anexo (apdndice B 5).

Quadro 6.18
IPBC - R

A an6lise ao contefdo de cada um dos factores levou-nos a designar o primeiro

factor (quadro 6.19) por Con/lito de Papdis,\mavez que a generalidade dos itens que o

compdem pertencem d escala com o mesmo nome (itens 43,45,53,54,61,67 e 68). Os

Valores tos e varlancru icada na matriz rodada

Factores 1 2 3 4 5 6 7 Total

Valores Pr6prios (K) 8.33 6.93 s.89 5.77 5.69 4.73 4.68 42.02

Variflncia ll 1l 9.24 7.85 7.69 7.59 6.30 6.24 56.01

Legenda: K - valores pr6prios obtidos pelo m6todo Kaiser.
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restantes itens, 55, 62 e 65, pertencem ds escalas de Sailde, Falta de Suporte e

Discriminaqdo Sexual, respectivamente.

Quadro 6.19
IPBC-R

O segundo factor (quadro 6.20) foi designado por Indecisdo/Restriqdo de

Oportunidades. f constituido por itens relativos a essas escalas do IPBC-R,

nomeadamente os itens 1, 5, 13 e 3 1 da escala de Indecisdo, e os itens 21,22 e 30 da

Quadro 6.20
IPBC-R

escala de RestriEdo de Oportunidades. O item 69, pertence i escala de Falta de Suporte.

O terceiro factor (quadro 6.21) 6 constituido por itens provenientes de viirias

escalas. As escalas mais representadas tOm apenas dois itens: Limitaqdes na FormaEdo,

Factor I - C' de P' ,s

Itens Conterido Saturaciio

43 fer urna igenda de trabalho pouco flexivel que interfere com as

minhas responsabilidades familiares

.456223

45 O stress no trabalho afectar a minha vida familiar .4831 l0
53 Nao ter suficiente apoio nas actividades domdsticas que me liberte

mais temDo para a carreira .4r5533

54 fer aiRcUaade em reentrar no mercado de trabalho ap6s algum

temoo exclusivamente dedicado ir educaQio dos filhos .479286

55 Doenca de familiares interferir com o trabalho/carreira .492914

6l Ap6s o nascimento dos filhos ter dificuldade em manter o estatuto

orofi ssional anteriormente alcanQado .473695

62 ter contraG de trabalho prec6rios (por exemplo, trabalhar sem

contrato, com contratos tempor6rios sgm carreira definidq etc) .542909

65 Ser alvo de assddio sexual no trabalho .473855

67 Sentir a pressao de ter que ser perfeito em tudo (por exemplo,

esnerar-se,oue seia bom como pai/m6e. marido/esposa, profissional) .492066

68 fer frtnos num "mau momento" dos meus planos de carreira .601419

Factor 2 - Indecisdo/Res de .t

Itens Conterido Saturaciio

I N6o ter obiectivos de carreira bem definidos .629007

5 Estaaindeciso porque n6o tenho uma ideia clara acerca dos meus

interesses e capacidades .560033

l3 Estar indeciso quanto ao tipo de estudos ou profissio a seguir ap6s o

Ensino Secundilrio .755442

2l Ter difrcutdade em planear a minha carreira devido d instabilidade na

economia do oafs ..416994

22 Nio ter opornrnidades de progressio na profissSo .4t8342

30 As perspectivas de emprego na minha 6rea profissional serem pouco

oromissoras .426286

3t Estar indeciso acerca da profissio que gostaria de ter .683492

69 fer pouca informagio sobre possiveis alternativas de formagio apos o

Ensino Secundilrio .477359
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deitens4e14,Falta

Interesse, l0 e 12.

ConfianEa, itens 2 e ll, Falta de Suporte,3 e 7, e Falta de

Quadro 6.21
IPBC-R

Mais quatro escalas est6o representadas, ou seja: Indecisdo (item 5),

Discriminagdo Etnica (item 6), Discriminaqdo Sexual (item 9) e a escala de Satide (item
8). Por ser constituido por itens da generalidade das escalas do IPBC-R, o factor

designou-s e por Milltiplas Barreiras.

Ao quarto factor (quadro 6.22) atrlbuimos o nome de DiscriminaEdo, por ser

constituido, na quase totalidade, por itens de cada uma das escalas de discriminagao.

NEo est6 nesta condigdo o item 17 da escala de Falta de Suporte.

O factor cinco (quadro 6.23) designou-se por LimitaEdes na Formaqdo, por ser

composto de itens (33,41, 42 e 44) relativos a esta escala e porque os restantes itens

tambdm t€m alguma proximidade com este contefdo. Est6o nesta condigdo os itens 29,

38, 39, 46,48 e 49.

b-actor 3 - Mtilt Barreiras
Itens Contetdo SaturacSo

2 N6o ter confianga em mim no geral .582670
J N5o ter dinheiro para frequentar um curso ou formagio profissional

que deseio .564247
4 N5o ter os tragos de personalidade necessiirios d profissio que

desejo (por exemplo, ter pouca iniciativa, n6o ser criativo, n6o ser
organizado, etc) .664792

6 Ser alvo de discriminag5o racial na procura de emprego

.627875
7 Os meus familiares n6o aprovarem a minha escolha

profissionaVcarreira .493816
8 Ter problemas de saride que interferem com o trabalho/carreira .680604
9 Ser discriminado pela entidade patronal porque tenho ou planeio ter

filhos .535390
l0 Frequentemente n6o me interessar pelas coisas que fago (exemplo:

n5o levar as coisas atd ao fim, n6o me envolver muito no que fago)
82 I 058

ll Ter pouca maturidade interferir com a minha carreira .582543
t2 N6o gostar do rabalho que faco .518293
l4 N6o possuir as competdncias necessdrias d minha profissdo (por

exemplo, n5o ter habilidade com as m6os, ter dificuldade para lidar
com pessoas, etc.) .575931
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Factor 4 -

Itens Conterido Saturacf,o

l5 Ntro ser tilo bem remunerado quanto colegas de trabalho de sexo

onosto .569918

l6 Ter um parao ou superior hieriirquico com atitude negativa face a

Dessoirs da minha raca .608473

t7 ouEas pessoas pensarem que certas carreiras ntro s6o adequadas a

pessoas do meu sexo (por exemplo, engenharia para mulheres,

educador de infiincia para homens, etc.) .487697

20 Ser discriminado no acesso ao emprego devido a problemas de

saride ou deficiOncia fisica .464834

25 Ser alvo de discriminagio sexual na procura de emprego .6171l6

34 ter um patrAo ou superior hieriirquico com atitude negativa face a

Dessoas do meu sexo .644282

35 Ser alvo de discriminagtro racial em promogdes na

nrofissiio/carreira .668t52

50 Ser discriminado por causa do meu estado civil .52541t

5l N6o ser t6o bem remunerado quanto colegas de trabalho de outra

racaletnia .667532

52 Haver falta de oportunidades para pessoru do meu sexo

em iireas n6o tradicionais (por exemplo, engenharia para mulheres,

educador de infiincia para homens) .602525

56 Ser discriminado no acesso ao emprego devido d minha apar€ncia

fisica .498895

59 As pessoas do sexo oposto serem mais frequentemente
oromovidas oue Dessoas do meu sexo .613555

66 Pessoas de outros grupos raciais/dtnicos serem promovidos mais

freouentemente oue Dessoits do meu grupo raciaUdtnico 640667

75 Ser discriminado no acesso ao emprego devido i idade .479916

Quadro 6.22
IPBC-R

Discrim

Quadro 6.2j
IPBC-R

Factor 5 - na h'or
Itens ConteIdo Saturacflo

29 Ter que trabalhar enquanto estudo dificultar-me a continuagio dos

estudos .448389

JJ Nao ter os estudos/formagEo necessiirios para a profissdo que

deseio .580931

38 Ter limitag6es fisicas ou problemas de saride que me reduzem as

oocdes de escolha na carreira .477295

39 As perspectivas de emprego na minha iirea de formaqio serem

oouco oromissoras .525753

4l Nas decisOes, ter necessidade de seguranga absoluta quanto d

certeza da decisio .555619

42 Nao ter estudos oficialmente reconhecidos .591099

44 NEo ter as classificagOes escolares que me permitam frequentar o

curso que deseio .s32434

46 fer um horiirio de trabalho incompativel com os meus horririos

escolares .481199

48 NIo gostar dos estudos que frequento .461827

49 Nao ter opornrniOaaes de formagio adequadas aos meus objectivos

de caneira .s63465
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O sexto factor (quadro 6.24) designa-se por Falta de ConfianEa/Falta de

Interesse/Indecisdo. Pertencem i escala de Falta de Confianqa os itens 32, 47 , 57 , 60 e

63, e i escala de Falta de Interesse pertencem os itens 64 e 74. Ainda se incluem neste

factor os itens 23 e 40 da escala de Indecisdo, e o item 58 da escala de Falta de Suporte.

Quadro 6.24
IPBC-R

O setimo factor (quadro 6.25) designa-se por Con/lito de Papdis/Falta de

Suporte. E composto pelos itens 19, 27,36,37 e 73 da escala de Con/lito de Papdis, e

pelos itens 18 e 26 da escala de Falta de Suporte.

Quadro 6.25
IPBC-R

Factor 6 - Falta de L ianca/ F alta de Intere s s e/ lnde cis do
Itens Contefido SaturacSo

23 Frequentemente ter dificuldade em tomar decis6es (exemplo: adiar
decis6es)

.400841

32 Ndo me sentir confiante quanto i minha capacidade de trabalho .462439
40 Nas decis6es, ter necessidade de seguranga absoluta quanto d certeza

da decisSo .518289
47 NIo me sentir confiante quanto as minhas capacidades para continuar

os estudos ap6s o ensino secundSrio .4't6513
57 Ter dificuldade em me integrar no gupo de colegas de curso ou de

trabalho ,5194t6
58 Ter oouca informacio acerca do mundo do trabalho .456047

60 N6o ter a certeza dos meus valores face ao trabalho .619365
63 Ter dificuldade em adaptar-me a novas situaq6es .594653
64 N6o procurar aperfeicoar-me no que faco .483896
74 N5o me preocupar com as decisdes de carreira que possa ter de

realizar .462458

Factor 7 - C' ito de Papdis/Falta de e

Itens Contefdo Saturacio
l8 O meu c6niuee niio aprovar a minha escolha profissional/carreira .6s8765
l9 Sentir o conflito entre o meu trabalho e a minha familia (c6njuge,

filhos) .602010

26 Os meus amigos n6o aprovarem a minha escolha profissionaUcarreira
.543086

27 O stress em casa (marido, esposa ou filhos) afectar o meu
desemnenho orofi ssional .564370

36 Os meus planos de casamento interferirem com os meus planos

orofissionais .588534

37 Ter sentimentos de culpa por trabalhar enquanto os meus filhos ainda

sio muito novos .475800

IJ O meu c6njuge ndo valorizar o meu papel profissional
.453s26
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Andlise factorial das escolas. Na continuidade do estudo sobre a estrutura do

IPBC-R, realizou-se uma an6lise factorial em componentes principais ao nivel das

escalas. O quadro 6.26 apresenta a ma$iz factorial obtida, onde se pode constatat a

presenga de um factor geral que explica 72.32% da variincia dos resultados, e em que

todas as escalas do IPBC-R apresentam elevadas satura96es. Esta estrutura factorial 6

semelhante i obtida nos anteriores estudos com o IPBC, primeiro com alunos do 12o

ano e depois com alunos do 9o ano, e que confirmam os indicadores relativos d pouca

independ6ncia das escalas.

Quadro 6.26
IPBC - R

Matriz das escalas

Escalas Saturaqiio
l. DiscriminaqSo Geral
2. Discriminagf,o Sexual
3. Discriminagflo Etnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. RestrigSo de Oportunidades
8. Indecisio
9. Limitag6es na Formagio
10. Falta de Confianga
11. Falta de Interesse

8134
8597
8458
8954
8592
8720
8445
7334
88 l2
8757
8629

Valor pr6prio
o/o Yar. Exolicada

7.96
72.32

Em sintese, os resultados desta investigagdo permitem destacar alguns aspectos

relevantes para a compreensEo da estrutura do IPBC-R: 1) as escalas s5o relativamente

pouco independentes entre si, o que 6 evidenciado pelos resultados da aniilise factorial

ao nivel das escalas e ao nivel dos itens, e pela mattiz de intercorrelag6es das escalas.

Os dois riltimos indicadores revelaram que as escalas mais relacionadas entre si sdo a de

Con/tito de Papiis com a de Faltq de Suporte, a de Indecisdo com a de RestriEdo de

Oportunidade.s, e a de Faka de Confianqa com a de Falta de Interesse; 2) os resultados

da an{lise factorial ao nivel dos itens expressam um padr6o, comum is anteriores

investigag6es com o IPBC, que se caracteiza por os factores Conflito de Papdis e

Discriminaqdo tenderem a surgir destacados dos restantes, por os itens de algumas

escalas tenderem a surgir no mesmo factor (Indecisdo/ Restrigdo de Oportunidades e
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Faka de Confianqa/Falta de Interesse), e pelo aparecimento de factores com contefdo

pouco diferenciado, habitualmente designados de Milltiplas B arr eiras.

6.1.4.3. Inventdrio de CrenEas de Auto-Eficdcia Relativamente aos Papdis da
Carreira

6.1.4.3.1. A Consisftncia Interna e a Homogeneidade dos Itens das Escalas

Os indicadores de consistOncia interna, obtidos a partir dos coeficientes alfa de

Cronbach, s6o elevados. Para cada uma das escalas de auto-eficiicia nos pap6is da

carreira - Estudante, Trabalhador, Tempos Livres, Casa e Familia e Servigos d

Comunidade - os coeficientes de precis6o dos resultados foram de .83, .86, .85, .88 e

.92, respectivamente. A aniilise do quadro 6.27 permite constatar que o item 3 da escala

de actividades de Tempos Livres, e o item 4 da escala de ServiEos d Comunidade,

aumentam ligeiramente a precisdo dos resultados das escalas a que pertencem, se delas

forem retirados.

Quadro 6.27
ICARPC

Legenda: Alfa s-i (sem o item) precisdo da escala quando seu total ndo faz parte o resultado do item.

O item 6 identificado pelo seu ntmero no inventiirio e pela inicial da respectiva escala.

Por sua vez, os indicadores da homogeneidade das escalas tambdm s6o muito

bons, pois as mesmas escalas apresentam, na mesma ordem, as correlagdes m6dia inter-

item de .34, .38. .36, .42 e .54.

Como se pode observar no quadro 6.28, os resultados relativos irs correlagdes de

cada item com o total da sua escala. quando desse total faz parte o resultado do item e

alCoeficientes alfa de Cronbach ao nivel dos itens na amostrq tot
Estudante Trabalhador Serv. Comunidade Casa/Familia Temoos-Livres

ltens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i

IE
2E
3E
4E
5E
6E
7E
8E
9E
l0E

,8147
.8100
,8222
,8062
,8 155

,8 178

,8170
,8041

,8179
.81 l8

IT
2T
3T
4T
5T
6T
7T
8T
9T
l0T

,85 l8
,8472
,8388
,8355
,8464
.8363
,8376
.8438

,8472
,8463

ISC
2SC
3SC
4SC
5SC
6SC
7SC
8SC
9SC
IOSC

,9080
,91l5
,9059
,9211
,9091
,9072
,9127
,9049
,9038
,9063

IF
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
r0F

,8480
,8551
,8534
,8677
,8638
,8671
,8474
,8469
,8446
.8459

ITL
2TL
3TL
4TL
5TL
6TL
7TL
8TL
9TL
IOTL

,8217
,8057
,8579
,8218
,8124
,8285
,8085
,8074
,8083
,8137

Alfa .8334 Alfa .8587 Alfa .9194 Alfa .8780 Alfa .8477
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quando desse total niio faz parte o resultado do item, evidenciam boa homogeneidade

dos itens nas respectivas escalas. Na generalidade das escalas, os indices de correlagEo

s6o bons e a amplitude dos mesmos em cada escala 6 baixa. A excepgio acontece na

escala de Tempos Livres, em que o item 3, por ter um baixo indice de correlagilo com o

total da escala, aumenta a amplitude dos indices de correlagEo da mesma. A fragilidade

psicom6trica deste item tamb6m est6 patente nos resultados relativos ao seu contributo

para a consist€ncia interna da escala de Tempos Livres.

dos

Quadro 6.28
ICARPC

resultado da escala tra total

itemcomototalquandodestefazparteoresultadodoitem;
S-i(sem o item) d a correlagdo do item com o total, quando deste n6o fazpa*e o resultado do item; Amp.

- Amplitude das correlagOes; CM - Mddia das correlagOes

Os itens stro identificados pelo seu ntmero no invent6rio e a inicial da respectiva escala

Um terceiro indicador da homogeneidade dos itens que comp6em as escalas do

ICARPC, adv6m de os itens de cada uma das escalas terem indices de correlag6o mais

elevados com o total da sua escala do que com cada uma das restantes escalas (ap€ndice

BA.

6.1.1.3.2.'Intercorrelaqdes dos resultados das escalas na amostra total

Com o objectivo de estudar a relag6o entre as escalas do ICARPC, calcularam-se

as intercorrelagoes dos resultados das escalas na amostra total. A aniilise do quadro 6.29

permite verificar que os resultados obtidos evidenciam elevados indices de correlagio

Correl, itens com o resultado da escala a na amos

Estudante Trabalhador Serv. A Comuni. Casa /tr'amilia Tempos Livres

Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i ltens c-i s-i Itens c-i s-i

IE
2E
3E
4E
5E
6E
7E
8E
9E
l0E

.61

.66

.59

.69

.61

.62

.59

.71

.59

.65

,51

,45
,60
,50
,48
,49
,63

,47
.54

IT
2T
3T
4T
5T
6T
7T
8T
9T
107

.61

.63

.70

.73

.62

.73

.7t

.65

.61

.63

,48
\)

,62
,65
\)

,64
,63
.55

,51
(?

ISC
2SC
3SC
4SC
5SC
6SC
7SC
8SC

9SC
t0sc

,71

,65

,75
,51

,69
11

,63

,76
,79
,74

ICF
zCF
3CF
4CF
5CF
6CF
7CF
8CF
9CF
IOCF

74
66
68
57
62
6l
74
75
77
76

,67
,57
,60
,43
,49

,47
,67

,67
,70
.70

ITL
2TL
3TL
4TL
5TL
6TL
7TL
8TL
9TL
IOTL

,50
,67
,26
,49
,59
,42
,64

,65
,64
^58

Amp. .12 .15 Amp. .t2 .17 Amp. .21 .28 Amp. .20 .27 Amp. .28 .51

C.M. .63 .52 C.M. .66 .56 C.M. .76 .70 C.M. .69 .60 C.M. .65 .54
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entre as escalas do ICARPC. Estes indices de correlagSo s6o todos significativos

(p<0.01), variam entre r : .68 e r : .43,sendo de r =.54 a correlag6o m6dia entre as

diferentes escalas. Estes dados est6o de acordo com os obtidos em anteriores

investigag6es com o ICARPC (Candeias, 2000, p. 219; Vale, 1997, p. l7O),

evidenciando que, embora o invent6rio procure medir a auto-efic6cia associada a pap6is

distintos, as diferentes medidas ndo parecem ser totalmente independentes entre si, "o

que seria de esperar, uma vez que 6 proviivel que as crengas de auto-efic6cia associadas

a um determinado papel, influenciem a forma como as pessoas se avaliam em termos de

eficiicia pessoal em outros pap6is" (Vale, 1997, p. 171).

Quadro 6.29
ICARPC

A escala relativa ao papel de Trabalhador, 6 a que apresenta as mais elevadas

correlag6es, de .68 com a de Estudante e de .64 com a de Tempos Zivres. Estes

resultados s6o semelhantes aos obtidos por Vale (1997, p. 170), em que estas escalas

tamb6m apresentaram entre si

Candeias (2000, p. 218) obteve

Estudante e de Trabalhador.

indices de correlagEo mais elevados. Tambdm

elevado indice de correlagdo entre as escalas de

OS

um

6.1.1.3.3. A Estrutura Factorial

Andlise factorial dos itens. O estudo de aniilise factorial, ao nivel dos itens,

permite um conhecimento da estrutura do inventdrio e clarificar alguns resultados

anteriormente analisados, especialmente os relativos ds relagdes entre as escalas do

ICARPC. Na anrilise em componentes principais ao nivel dos itens, com os dados da

amostra total. a utilizagdo do crit6rio de Kaiser para extracaio do ntmero de factores,

permitiu obter uma solugio de oito factores que explicam 56.85Yo da varidncia dos

resultados (quadro 6.30). A matriz factorial rodada (ap€ndice B 7), permite-nos

Matriz de i das escalas
Escalas Estudante Trabalhador Ser. Comu. Casa Temp. Livres

Estudante

Trabalhador

Ser. Comu.

Casa

Temp. Livres

68

47

49

55

44

56

64

.51

.43 .55



Estudo principal 233

constatar que os itens da escala de Trabalhador tdm fortes saturagOes no factor relativo

ao papel de estudante. Assim, o factor I surge como um factor que se define pela

saturag6o de itens da escala de Estudanle (itens 2, 8, 9 e 10) e de itens da escala de

Trabalhador (itens 2, 3, 4 e 6). Os restantes itens destas escalas definem os factores

V11I (itens 1,3,4, e 5 da escala de Estudante) eY (itens 5,7,8,9, 10 da escala de

Trabalhador). O factor II define-se pela totalidade dos itens da escala de Tempos Livres

e o factor III por sete itens da escala Casa/Familfa (itens 1,2,3,7,8,9 e 10). Os

restantes itens desta escala (itens 4,5,6) definem o factor VI. Por suavez, o factor IV

define-se pelos itens 1,2,4,5,7,8,9, e 10 da escala de ServiEos d Comunidade. Quanto

aos restantes itens desta escala, temos que o item 3 define o factor VII, e o item 6 est6

integrado no factor V.

Quadro 6.30
ICARPC

@pi6priosobtidospelom6tododean6liseparalela;K-valorespr6priosobtidos
pelo mdtodo Kaiser.

Procurando maior fundamentagdo para a estrutura factorial do ICARPC, tamb6m

se recorreu a outros crit6rios para extracado do nfmero de factores, a saber, o m6todo de

an6lise paralela (quadro 6.29) e o m6todo do cotovelo (figura 6.2).

Figura 6.2
ICARPC

Grdfico dos valores pr1prios obtidos por
andlisefactorial dos itens, em componentes principais

Scree Plot

Valot es priprios e varidncia explic ada

Factores 1 2 3 4 I 6 7 8 Total

Valores Pr6prios (A.P) 1.58 1.54 l.5l 1.48 r.46 t.44 t.4l 1.39 11,81

Valores Pr6prios (K) 14.73 3.76 2.61 1.98 1.65 1.42 l.l7 t.t1 28.42

Vari6ncia 29.47 7.51 5.23 3.96 3.29 2.83 2.34 2.22 56.85

Component Numlrer
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Ambos apontam para uma estrutura de seis factores. O factor VI pode

considerar-se residual, uma vez que se define por dois itens da escala Casa/Fam{lia

(itens 4 e 5) e pelo item 3 da escala de Servigos d Comunidade.

Dada a diversidade de estruturas factoriais propostas, consider6mos como irltimo

crit6rio para escolher o nfmero de factores, o do modelo te6rico subjacente d construgSo

do ICARPC. Neste caso, forgando uma estrutura em cinco factores, foi possivel uma

solugdo que explica 49.46% da varidncia dos resultados (quadro 6.31), e que

genericamente, correspondem is escalas do invent6rio. O factor I define-se por oito

itens da escala de Estudante (1,2,3,4,5,8, 9 e 10), a que se acrescentam quatro itens

da escala de Trabalhador (I1, 13, 14 e 16), O factor II define-se pela totalidade dos

itens da escala de Tempos Livres, enquanto que o factor III tem saturagdes superiores a

.50 em oito itens da escala Casa/Familia. Os outros itens desta escala (itens 4 e 6)

tamb6m t6m saturag6es pr6ximas de .50 neste factor. O factor IV define-se por oito

itens da escala de Servigos d Comunidade. O item 6 desta escala tem saturagdo acima de

.50 no factor V. Este define-se, fundamentalmente, por cinco itens da escala de

Trabalhador(itens 5,7,8,9, e 10).

Quadro 6.31
ICARPC

Andlise factorial das escalas. Procurando esclarecer a estrutura do ICARPC,

realizou-se uma an6lise factorial em componentes principais ao nivel das escalas. O

quadro 6.32 apresenta a matrizfactoialobtida, onde se pode constatar apresenga de um

factor que explica 62.78Yo da varidncia dos resultados. Este resultado confirma os

relativos ds intercorrelagdes das escalas (quadro 6.29), evidenciando que o ICARPC

pode medir um construto mais gendrico de expectativas de auto-efic6cia relativamente

aos pap6is da caneira.

Em sintese, os dados sobre a estrutura factorial do ICARPC, evidenciam que o

inventario apresenta tr6s escalas (ServiEos d Comunidade, Casa/Familia e Tempos

Livres) que sdo medidas distintas das crengas de auto-efrcdcia nos pap6is dacarreira, e

Valores pr1prios e varidncia explicada (impondo cinco factores.
Factores 1 2 3 4 5 Total

Valores Pr6prios 14,74 3,76 2,62 1,98 1,65 24.73

Variincia 29,47 7,57 5,23 3,96 3,29 49,46
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&ns (Estudante e Trabalhador) que est6o fortemente relacionadas. A estreita relagEo

das escalas de Estudante e de Trabalhador, tambem foi obtida em anteriores

investigag6es com o ICARPC (Candeias,2000, p.225; Vale, p. 166), podendo-se

Quadro 6.32
ICARPC

Matriz das escalas

Escalas Saturaqiio

Estudante
Trabalhador

Servigos A Comunidade
Casa/Familia

Tempos Livres

812956
849685
804612
783328
703636

Valor pr6prio
o/o Yar. Explicada

3.14
62.78

explicar pela possibilidade de os jovens tenderem a estabelecer uma estreita relagdo

entre estes dois pap6is da carreira; estudar 6, para eles, o seu trabalho.

6.1.1.3.1. Relagdo do ICARPC com outras Varidveis

Nesta secg6o, as escalas do ICARPC sio relacionadas com as vari6veis

demogriificas (quadro 6.33), com Ers escalas do IPBC - R (quadro 6.33) e do Inventdrio

sobre a SahAncia das Actividades (tSA) (quadro 6.34), de modo a complementar os

indicadores de validade jri obtidos.

Quadro 6.33

Matriz de intercorrelaqdes das varidveis demogrdficas,

A generalidade dos indices de correlagSo das escalas do ICARPC com as

variriveis demognfficas 6 baixa. 36 para o nivel de aspiragdo, grau de defini96o dos

objectivos da careira e o nivel de satisfagdo com os estudos frequentados, 6 possivel

com as escalas do ICARPC

ICARPC
Vari6veis demogr6ficas

ffi P.mde Suces. Aspi. objeqt -!atp!
l. Estudante
2. Trabalhador
3. Serviqos i Comunidade
4. Tempos Livres
5. Casa/Famflia
6. ICARPC - Total

02 .04 .10**
05 .01 .07*
,. l0** .06* -.12**
,.01 .15** -.04
05 .02 .07{'
,.01 .07* .04

l0*,* _.16** -.18**
0l -.0s -.03

.0r -.02 -.02

.04 .05 .03

04 -.07* -.03

.02 -.06 -.06

.25** .26** .34**

.10*,i .25** .19**

.09** .09r,r .15**

.M .14** .19**
.09*,i .l8*,r .20**
.l4r{, .23** .27t*

I p< 0.05; ** p<0.01
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observar relag6es mais significativas (quadro 6.33). Neste caso destacamos os indices

de correlagio das escalas de Estudante e de Trabalhador, mostrando que maiores

expectativas de auto-eficiicia no desempenho deste tipo de actividades se relaciona com

aumentos dos niveis de satisfagdo com os estudos, dos nfveis de aspiragdo e com maior

grau de definigSo dos objectivos da carreira. Este resultado, enquanto indicador de

validade da prova, vai no sentido de outros, como sejam os indices de correlagdo

significativos da escala de auto-eficdcia, relativamente ao papel de estudante com o

nivel de escolaridade, o estatuto socioecon6mico dos pais e o sucesso escolar dos

participantes. Tal como esperado, revelam que os jovens com mais expectativas de auto-

eficdcia no papel de estudante s6o os que frequentam o l2o ano, os que t6m mais

sucesso escolar, e os que pertencem a familias com mais alto estafuto socioecon6mico.

No mesmo sentido v6o os indices de correlagdo da escala de auto-efic6cia no papel de

Casa/Familia, revelando que, neste papel, as raparigas tendem a ser mais auto-

confiantes do que os rapazes.

A matriz de kttercorrelag6es das escalas do ICARPC com o as do IPBC - R
(quadro 6.34), mostra que o aumento das expectativas de auto-eficiicia relativamente

aos pap6is da carreira tende a reduzir a percepgSo de barreiras da carreira; no entanto,

esta relagdo 6 mais acentuada com as escalas de Indecisdo e de Falta de Confianga do

IPBC - R.

Quadro 6.34
Matriz de intercorrelaqdes das escalas do ICARPC

I p< 0.05; t* p<0.01
Legenda: E. - Estudante; T. - Trabalhador; S.C. - Servigos d Comunidade; C/F - Casa/Familia; T. L.
Tempos Liwes.

com as escalas do IPBC - R

IPBC.R
ICARPC
S.C.T.E. CE T.L.

l. Discriminagiio Geral
2. Discriminagilo Sexual
3. Discriminageo Etnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigilo de Oportunidades
8. Indecistro
9. Limitag6es na Formagio
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

-. 1 1**
-. l0**
-.07*
-.1 7**
-.09{'
-. l5{.r,
-. l7*{'
-.25**
-.18**
-.23**

l r**
'. L I

-.03
-.04
.00

-.07*
-.03
-.08*
-.ll**
-. l6**
-. 10*'r
-.14**
-. l0+*

-.04
-.05
-.02
-. 13**
-.07*
-. I 3 {.,r

-.17**
,ta**

-. l3**
-.17**
-.15**

-. ll*{'
-. I 0**
-.06
-. I 5**
-.08*
-. 1g*{,
-. l4r'*
-.21**
-.14**
-.20**
-.13*r

-.08*
-.06
-.04
-.17**
-.04
-. l3*{'
-. l5*,r
-.28'*'r
-. l7*{.
-.25'r'l
-. lg**
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Outro indicador de validade das medidas utilizadas neste estudo, 6 dado pela

matizdas correlagfles entre as escalas do ICARPC com as do tSA (quadro 6.35). Neste

caso, a generalidade das escalas do ICARPC tOm indices de correlagio mais elevados,

significativos e positivos com a escala que mede o mesmo papel da carreira no ISA. As

duas excepgoes a este padrdo, consistem em os indices de correlagdo das expectativas de

Quadro 6.35
Matriz de intercorrelagdes das escalas do ICARPC

com as escalas do ISA

* p< 0.05; ** p<0.01
Ligenda: E. - Estudante; T. - Trabalhador; S.C. - Servigos ir Comunidade; C/F - Casa/Familia; T. L' -

Tempos Livres.

auto-eficiicia no papel de trabalhador serem mais elevadas com a participagdo e adesdo

ao papel de estudante do que com a participagdo e adesao ao papel de trabalhador. o que

se pode explicar com os dados relativos i estrutura factorial do ICARPC.

Os resultados obtidos evidenciam ainda que as expectativas de auto-efic6cia, em

cada papel da carreira, t€m indices de correlagEo mais elevados com o mesmo papel da

parte de adesEo do ISA do que com esse papel da careira, na parte de participagio. [sto

€, as expectativas de auto-eficiicia nos pap6is da carreira, enquanto dimensdo

motivacional/afectiva do funcionamento humano, tdm uma relag6o mais estreita com a

adesdo aos pap6is da carreira gue, tamb6m 6 uma dimensio afectiva desse

funcionamento.

Outro tipo de indicadores de validade do ICARPC, resulta dos estudos de

diferengas entre mddias de resultados quanto ao g6nero, quanto ao sucesso escolar, em

fungao dos niveis de aspiragdo dos participantes e quanto aos niveis de satisfagdo com

os estudos frequentados. Neste caso. destacamos o resultado da escala de expectativas

de auto-efic6cia no papel de estudante, significativamente mais elevado nos jovens que

nunca haviam reprovado. relativamente aos colegas com uma ou mais reprovagdes, F(3,

l00l) = 12.47, p<0.01, ro:.18. e o resultado das expectativas de auto-efic6cia

ICARPC
ISA - Participac6o Isa - Adesf,o

E. T. S.C. C/F T.L. E. T. S.C. C/F T.L.

l. Estudante
2. Trabalhador
3. Servigos i Comunidade
4. Casa/Familia
5. Tempos Livres

.35** .07 .l0*t .05 .12**

.24** .14** .07* .08* .15*,r

.lg** .17** .28** .20** .10**

.22** .ll** .08t .29** .07*

.l7r'*.09* .01 .08* .24**

34**.18r* .13** .15** .16*:r
26** .25** .17** .21** .22**
l8**.09** .28** .16*r, .10*r,

26**.18** .18** .36't* .12**
20**.15** .12** .19*,r .30'r*
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relativamente ao papel de casa/familia, em que as raparigas revelaram resultados

significativamente superiores aos rapazes, F(|, 1003) :23.20,p<0.01, ot : .15.

Para o sucesso escolar, s6 na escala de Estudan e houve diferengas significativas

entre m6dias de resultados, F(3, 1001):12.47,p<0.01, co:.18, favor6veis aos jovens

que nunca reprovaram relativamente a todos os outros.

Quanto ao nivel de aspiragdo, obtiveram-se diferengas significativas nas escalas

de Estudante, Trabalhador, Tempos Livres e Serviqos d Comunidade, F(3, 1001) :
23.17,p<0.01, a: .25, tr(3, 1001) : 6.08, p<0.01, a: .12, F(3, 1001) : 3.26, p<0.05,

ro:.31, F(3, 1001):3.23, p<0.05, ro:.08, respectivamente. As comparagdes

multiplas, a posteriori, evidenciaram que expectativas de auto-eficiicia mais elevadas

nestes pap6is da carreira se relacionavam com maiores niveis de aspiragdo dos

participantes.

Finalmente, quanto d satisfagSo com os estudos frequentados, os resultados

mostram diferengas significativas na totalidade das escalas: Estudante, Trabalhador,

Serviqos d Comunidade, Casa/Familia e Tempos Livres, F(3, 1001) : 45.76,p<0.01, ro

= .34, ^F(3, 1001) :12.87, p<0.01, co: .18, F(3, 1001) : 14.64,p<0.01, a: .20, F(3,

1001) : 12.52, p<0.01, cD : .18, F(3, 1001) :8.46, p<0.01 {D = .15, respectivamente.

Comparag6es mtiltiplas a posterlorf permitiram esclarecer que estas diferengas entre

m6dias de resultados s6o sempre favor6veis aos participantes satisfeitos ou muito

satisfeitos com os seus estudos relativamente aos que estSo insatisfeitos ou algo

satisfeitos com os mesmos.

Estes resultados v6o no sentido dos obtidos no estudo das intercorrelagdes das

escalas do ICAMC com as varidveis demogr6ficas, isto 6, expectativas de auto-efic6cia

nos pap6is da carreira, fundamentalmente nos de estudante e de trabalhador,

relacionam-se, por um lado, com mais sucesso escolar e satisfag6o com os estudos

frequentados, por outro lado, com maiores niveis de aspiragdo e maior grau de definigSo

dos objectivos da carreira. Tais resultados constituem-se como indicadores da validade

do ICARPC e, ao mesmo tempo, apontam para a importAncia do construto de auto-

eficicia na explicag6o da relagSo entre as experiOncias acad6micas e os projectos

vocacionais dos participantes nesta investigagSo.
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6.1.4.4. O Inventdrio sobre a Sali€ncia das Actividades (ISA)

6. I. 4. 4. 1. Origem e Desenvolvimento

A medida da saliQncia das actividades fez-se pela aplicag6o da versdo portuguesa

da terceira edigdo do Inventdrio sobre a SafiAncia das Actividades (Ferreira Marques e

Miranda 1995). O construto sali€ncia das actividades, avaliado por este instrumento,

parte de duas ideias centrais ir teoria Ciclo de Vida/Espago de Vida: 1) a carteira dos

individuos envolve um conjunto de papdis, cuja import6ncia relativa 6 influenciada pela

fase da carreira em que os individuos se encontram, por vari6veis pessoais como as

experi€ncias de socializagio, pelos valores, pela representagEo que as pessoas t6m da

possibilidade de concretizagdo desses valores nos diferentes papdis da carreira, e por

vari6veis situacionais como as relativas i estrutura de oportunidades; 2) o conhecimento

acerca da prontid6o dos individuos para lidar com os desafios da carreira,

nomeadamente os que se prendem com as escolhas, passa pela avaliagSo da importincia

relativa dos pap6is da carreira (Super, 1990,p.2t9).

Respondendo a esta necessidade. o Inventdrio sobre o SahAncia das Actividades

(ISA), construfdo no dmbito do projecto Work Importance Study, tem por objectivo

avaliar a importdncia relativa dos cinco pap6is da carreira (Nevill e Super, 1986). As

actividades consideradas sio descritas da seguinte forma (Feneira Marques e Miranda,

1995, p. 70): Estudo - fazer cursos, assistir as aulas diurnas ou nocturnas, a

conferdncias, a realizar trabalhos de laborat6rio, preparar as aulas, estudar numa

biblioteca ou em casa e estudar por si mesmo; Trabalho - actividades com ordenado ou

i tarefa, num emprego ou por conta pr6pria; Tempos Livres - praticar desporto, ver

televis6o, dedicar-se aos passatempos preferidos, ir ao cinema, ao teatro ou a outros

espectiiculos, ler. descansar. n6o fazer nada e conviver com a familia e amigos; Casa e

Familia - cuidar do quarto, da casa, tratar das refeigdes e fazer a posterior limpeza

necessiiri4 fazer compras e cuidar de familiares, como filhos ou parentes idosos;

Serviqos d Comunidade - actividades em organizag6es comunitiirias, como grupos

recreativos, escuteiros, cruz vermelha. centros de servigo social, associag6es locais,

partidos politicos e sindicatos.

Cada uma destas actividades 6 avaliada, relativamente ds tr€s dimensOes da

sali6ncia das actividades - ades6o. panicipagdo, e valores e actividades' A de
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participagEo avalia o que o individuo faz ou fez recentemente em cada um dos cinco

pap6is; a de adesdo leva o individuo a indicar o que sente em relagio a cada uma das

actividades ou papdis; a de valores e actividades avalia em que medida o individuo tem

ou ter6 oportunidades, no momento e no futuro, para realizar valores importantes em

cada um dos cinco pap6is. As dez questSes da parte de participagio, s6o antecedidas

pela frase "O que realmente fazou fez recentemente em... ...actividades de ..."); por

sua vez, as dez relativas d adesio s6o antecedidas pela frase "O que sente em relagio

a... ...actividades de..."; finalmente, para a parte de valores e actividades, as 18

questdes que a constituem sdo antecedidas pela frase "Que oportunidades tenho agora

ou terei no futuro para... ...actividades de...". Aos itens de cada uma destas partes, os

individuos devem responder numa escala de quatro pontos (de 1 - "Nunca ou

raramente" - "Pouco ou nada" a 4 - "Quase sempre ou sempre" - "Muito").

O inventririo permite obter um total de 15 resultados - cinco da participagdo em

cada tipo de actividade, cinco da adesio a cada tipo de actividade e cinco dos valores e

actividades em cada tipo de actividade. Nesta riltima parte 6 ainda possivel obter um

sub-total, considerando apenas os 14 valores seleccionados internacionalmente, o que

favorece arcalizagdo de comparagdes internacionais (Afonso,1987, p.56; Duarte,1993,

p.215; Ferreira Marques e Miranda, 1995, p. 72).

No presente estudo s6 se aplicaftrm as partes do ISA relativas i participagEo e ir

adesio is actividades da carreira, de modo a reduzir o tempo de aplicagdo. Para evitar

equivocos, nos cadernos e folhas de resposta foram retiradas todas as referdncias d

avaliag6o relativa i parte de valores e actividades.

6.1.1.4.2. A Consist€ncia Interna e a Homogeneidade dos ltens das Escalas

Nesta investigagSo, o ISA evidenciou bons fndices de consist6ncia intema,

expressos em resultados com coeficientes de correlagSo alfa de Cronbach variando entre

.84 e .91, nas escalas da parte de participagdo, e entre .85 e .91, nas escalas da parte de

adesdo (quadro 6.36). Na parte de participagdo, nenhum item aumenta a precisdo dos

resultados da escala a que pertence quando retirado da mesma, enquanto que na parte de

adesSo, s6 o item 88 da escala de ServiEos d Comunidade tende a aumentar ligeiramente

a precisSo dos resultados da escala, quando retirado.
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icientes al/a de Cronbach ao itens na amostra t
PARTICIPACAO

Estudo Trabalho Serv. Comum. Casa/Familia Temn. Livres

Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i ltens Alfa s-i Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i

I
6
ll
t6
2l
26
31
36
4t
46

.8272

.8340

.8104

.8140

.8401

.8276

.8205

.8197

.8128

.8344

)
7

t2
t7
1a

27
32
37
42
47

.8939

.8989

.8987

.8882

.8916

.8856

.8872

.8857

.891I

.9003

3
8
l3
l8
23
28
33
38
43
48

9077
9085
9096
9030
9021
9020
9007
9019
9020
9138

4
9
t4
l9
24
29
34
39
44
49

.8s22

.8532

.8544

.8401

.8505

.8398

.8405

.8426

.8395

.8612

5

l0
l5
20
,(
30
35
40
45
50

,8666
.8654
.8704
.8596
.870s
.8586
.8568
.8553
.8645
.8736

Alfa .8434 Alfa .9020 Alfa .9144 Alfa .8628 Alfa .8824

ADESAO
Estudo Trabalho Serv. Comum Casa/Famflia Temp. Livres

Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i ltens Alfa s-i Itens Alfa s-i Itens Alfa s-i

5t
56
6l
66
7t
76
8l
86
9l
96

.8931

.8854

.8857

.8955

.8834

.8853

.8842

.8960

.8818

.8875

<.,

57
62
67
72
77
82
87
92
97

.8292

.8246

.8263

.8273

.8283

.8267

.8460

.8339

.8277

.8340

53
58
63
68
73
78
83
88
93

98

.9027

.8990

.8986

.8950

.8974

.8976

.9035

.9126

.8985

.8991

54
59
64
69
74
79
84
89
94
99

.9027

.8968

.8974

.8953

.8952

.8949

.8978

.9064

.895s

.8999

55
60
65
70
7S

80
85
90
95
100

.9023

.8967

.8992

.8938

.8945

.8947

.8961

.9056

.8975

.9032

Alfa .8982 Alfa .8523 Alfa .9094 Alfa .9073 Alfa .9083

Quadro 6.36
ISA

wch ao nivel dos otal

iiodoresultadodaescalaquandodototaldaescalandofazparteo
resultado do item. O item 6 identificado pelo seu ntmero no inventiirio

Os indicadores da homogeneidade dos itens nas escalas tamb6m s6o muito bons:

1) em todas as escalas da parte de participagAo e da parte de ades6o, os itens tem

correlagoes elevadas com o total da sua escala, quer quando para esse total se tem em

conta o resultado do item, quer quando o resultado do item n6o 6 tido em conta no

resultado total da escala (quadro 6.37);2) em todas as escalas da parte de participaqAo e

da parte de ades6o, a mddia das intercorrelag6es dos itens, em cada uma das escalas, 6

elevada: entre r : .35 e r : .52,na parte de participaqeo e entre r : .37 e r : .51, na

parte de adesdo (quadro 6.37).
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Quadro 6.37
ISA

Correlagdes dos itens com o resultado total da escala a que pertencem

Legenda: C-i (com o item) d a correlagdo do item com o total quando deste faz parte o resultado do item;

S-i (sem o item) d a correlagdo do item com o total quando deste nio faz parte o resultado do item; Amp.

- Amplitude das conelaq6es: M6dia - M6dia das correlagdes; M.l.l. - Mddia das intercorrelag6es dos

itens; O item d identificado pelo seu nrimero no inventiirio

6.1.4.4.3. Intercorrelaqdes dos resultados das escalas na amostra total

De modo a estudar a relagdo entre as diferentes escalas do ISA a matiz de

intercorrelagdes 6 apresentada no quadro 6.38.

E possivel observar que um padrdo de resultados refere-se i generalidade das

escalas de actividades de uma parte do inventiirio terem correlagdes mais elevadas com

Mddia das int s dos itens na amostra total
PARTICIPACAO

Estudo Trabalho Serv. ir Comum. Casa/Familia Temoos Livres
Itens c-i s-i Itens c-i s-i ltens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i

I
6
ll
16
2l
26
3l
36
4l
46

.61

.55

.69

.74

.54

.61

.68

.69

.74

.60

.51

.43

.59

.66

.39

.51

.58

.60

.66

.46

)
7

t2
t7
,,)

27
32
37
42
47

.63

.55

.54

.'t2

.67

.75

.73

.75

.67

.54

3
8

l3
l8
23
28
33
38
43
48

64
63
60
72
t)
74
76
74
74

55

4
9
t4
19
24
29
34
39
44
49

.51

.50

.48

.66

.54

.66

.65

.63

.66

.43

5
l0
15

20
25
30
35
40
45
50

65
67
65

74
66
75
77
78

68

6l
Amp. .19 .27 Amp. .18 .21 Amp. .15 .21 Amp. .18 )7 Amp. .16 )1
M6die .65 .54 MCdia .73 .66 M6dia .75 .69 M6dia .67 .57 M6dia .70 .61

M. I. I. .35 M. I. I .49 M. I. I. .52 M. I. I. .39 M. I. I. .43

ADESAO
Estudo Trabalho Serv. i Comum. Casa/Familia Temnos Livres

Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i ltens c-i s-i ltens c-i s-i
5l
56
6l
66
7t
76
81
86
9l
96

64
75
76

64
78

75

77
60
80
73

.56

.68

.68

.54

.71

.69

.70

.51

.74

.65

52
s7
62

67
72
77
82
87
92
97

.56

.61

.59

.59

.57

.60

.41

.51

.57

.51

53
s8
63
68
73
78

83
88
93
98

71

78
77
8l
78
78

69
56
77
76

54
59
64
69
74
79
84
89
94
99

60
o5
70
75
80
85
90
95
100

Amp. .20 .23 Amp. .14 .20 Amp. .25 .30 Amp. .17 .19 Amp. .13 ,18

M6dir ,72 .65 M6die .65 .55 M6dia .74 .67 M6dia .74 .67 M6dia .74 .67

M. I.L 47 M. I. I. .37 M. I. I. .51 M. r. t. .50 M. I. I. .50
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as hom6nimas da outra parte. A excepgdo regista-se na actividade de trabalho, em que a

correlagSo entre aparticipagdo e aadesio eder: .37. Estes resultados s6o semelhantes

Quadro 6.38
ISA

Matriz de intercoruelaqdes dos resultados das escalas,
de adesdo

@deactividade(E.Estudo'T.Trabalho,SC-Servi9osdComunidade,CiF.
Casa/Familia, Tl-Tempos Livres) acrescenta-se a inicial da parte do invent6rio (P-Participag5o, A-

Ades6o)

aos obtidos em estudos anteriores com amostras de estudantes porfugueses do ensino

secund6rio (Afonso, 1987, p. l2g-l3l; Ferreira Marques, 1989, p. 153-156; 1995,

p.184; Pinto. 1984, p. 50-51; Vale, 1997,p.205).

Entre actividades diferentes, os coeficientes de correlagSo mais elevados na parte

de participagao sao entre Trabalho-Serviqos d Comunidade (r : .39), Trabalho-

Casa/Familia (r : .38). Na parte de adesdo, sdo entre Trabalho-Estudo (r : .45),

Trabalho-Serviqos d Comunidade (r : .39) e Trabalho-Casa/Fam[lia (r : .43). Por

outro lado, as correlagOes mais baixas verificam-se entre a participag6o e a adesdo a

actividades de Tempos Livres. e a participagio e adesdo nas restantes actividades. Este

conjunto de resultados relativos a correlagOes entre diferentes tipos de actividades, tem

algum paralelo com os obtidos por Vale (1997, p.207) e Pinto (1984, p. 52).

de

Escalas E.P. T.P. SC.P C/F.P TL.P. E.A T.A. SC.A C/I.A TL.A.

E.P.

T.P.

SC.P

C/F.P

TL.P.

E.A

T.A.

SC.A

C/F.A

TL.A.

.16

.20 .39

.26 .38 .33

.09 .08 .l I .25

.70 .08 .l l.zl .07

.32 .37 .09 .19 .12 .45

.20 .23 .63 .23 .08 .29 .39

.27 .25 .19 .63 .20 .35 .43 .35

.06 .06 .00 .t2 .6s .18 .22 .14 .28
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6. 1. 4. 4. 4. A estrutura factorial

A parte da participaqdo. Para conhecer a estrutura factorial do ISA que os dados

da amostra total permitiram obter, comegou-se por fazer uma an6lise factorial em

componentes principais ao nivel dos itens, com os dados da amostra total. Utilizou-se o

critdrio de Kaiser para extrac96o do ntmero de factores, obteve-se uma solugSo de nove

factores que explicam 61.07% da variAncia total dos resultados (quadro 6.39).

Quadro 6.j9
ISA

Andlise factorial da parte de participaqdo

Legenda: A. P. = valores pr6prios obtidos pelo metodo de aniilise paralela; K = valores pr6prios obtidos
pelo metodo Kaiser.

O factor I 6 definido pelos itens 2,7 , 12, 17 ,22,27 ,32,37 e 42, todos relativos ao papel

de trabalhador. O factor II define-se a partir dos itens 5, 10, 20, 25,30, 35, 40 e 45,

relativos ao papel de tempos livres. Por sua vez, o factor III define-se com os itens 1,

11, 16, 26,31,36 e 41, relacionados com o papel de estudante. O factor IV define-se

pelos itens 3,8, 13, 18,23,28,33,38 e 43, que tOm aver com o papel de servigos i
comunidade. O factor V 6 definido pelos itens 4, 9, 19, 29, 34, 39 e 44, relacionados

com o papel familiar. Os restantes factores explicam percentagens minimas de varidncia

de resultados, e s6o definidos por um nirmero muito reduzido de itens. Assim, no factor

' VI, os itens 47, 48, e 49, relativos aos papeis de trabalhador, servigos ir comunidade,

familiar, tOm saturag6es acima de .50. No entanto, o item 48 tamb6m tem uma saturagio

acima de .50, no factor relativo ds actividades de servigos d comunidade. O factor VII

define-se pelos itens 2l e 24, relativos a actividades de estudo e de casa/famflia,

respectivamente, enquanto que o factor VIII6 definido pelo item 6, relativo i actividade

de estudante. Finalmente, no factor IX s6o os itens 14 e 15, relativos a actividades de

casa e de tempos liwes, que t6m saturagdes acima de .50. Note-se que o item 15

tamb6m tem uma saturagdo acima de .50, no factor relativo ds actividades de tempos

livres.

Valores pr6prios e vanancru icada na matriz rodada

Factores I ) 3 4 5 6 7 8 9 Total

Valores Pr6prios (A.P) t.46 t.4t r.38 1.35 t.32 1.30 t.28 1.26 t.24 r0.'16

Valores Pr6prios (K) 9.89 5.01 4.03 3.57 2.18 1.63 t.37 t.20 1.06 30.54

Vari6ncia I 1.38 t0.42 9.80 8.62 8.32 3.48 3.3 r 2.99 2.79 61.07
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O recurso a outros crit6rios, para extracado do ntmero de factores, como o Scree

teste de Catell (figura 6.3) e o m6todo de anSlise paralela (quadro 6.39), permitiram

dados apontando para uma estrutura de cinco e sete factores, respectivamente. Estes

resultados foram confirmados com a realizagio de uma an6lise factorial em

componentes principais, em que se imp6s a condigSo da extracado de apenas cinco

factores (quadro 6.40). A solugdo factorial obtida explica 50.56% da variAncia dos

resultados, e cada um dos factores corresponde a uma das cinco escalas de actividades

do ISA (ap6ndice B 8).

Figura 6. j
ISA - Parte de particiPagdo

Grdfico dos valores pr6prios obtidos por
andlise factorial dos itens, em componentes principais

Scree Plot

CornPonent Nurnber

Do primeiro ao quinto factores, correspondem as escalas Trabalhador, Tempos Livres,

Estudante, Serviqos d Comunidade e de Casa/Fam{lia, respectivamente.

Quadro 6.40
ISA - Parte de participaqdo

Andlise factorial (impondo cinco factores)
rodadaValor prdprio e da varidncia exolicada na matriz

Factores t 2 3 4 5 Total

Valores P16prios 5.81 5.44 s.05 4.6s 4.34 25.29

Variincia t|.62 10.88 10.09 9.30 8.68 50.56
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A parte de adesdo. Relativamente d parte de ades6o do ISA, a an6lise factorial

em componentes principais, utilizando o crit6rio de Kaiser para determinar o nfmero de

factores, permitiu obter uma solugSo de oito factores, que explicam 6t.83% davaridncia

total dos resultados (quadro 6.41). o factor I define-se pelos itens 53, 58, 63,69,73,78,

83, 93 e 98, relativos ds actividades de servigos d comunidade. Por sua vez, o factor II
cwacteiza-se pela totalidade dos itens da escala de actividades de tempos livres. O

factor III define-se pelos itens 51,56,61,66,7r,76,81, 91, e 96, referentes d escala de

actividades de estudo. O factor IV refere-se ds actividades de casa/familiq. urrtavez que

os itens que o definem (54, 59, 64, 69,74, 79, 84,94 e 99) tcm a ver com esse tipo de

actividade. O factor V define-se pelos itens 52, 57,62,67 e 77, relativos a actividades

de trabalho. O factor VI 6 definido pelos itens'72,82 e 92, que t6m a ver com

Quadro 6.41
ISA - Andlise factorial da parte de adesdo

Legenda: A. P. = valores pr6prios obtidos pelo mdtodo de an6lise paralela; K = valores pr6prios obtidos
pelo mdtodo Kaiser.

actividades de trabalho, pelo que surge como extensdo do quinto factor. O factor VII
define-se pelos itens 86, 87, 88 e 89, das actividades de estudo, trabalho, servigos d

comunidade e casa/famflia, respectivamente. Finalmente, o factor VIII define-se pelo

item97, relativo a actividades de trabalho.

Como se pode observar na figura 6.4, o scree test de Catell aponta para uma

estrutura de seis factores da parte de adesdo do ISA, enquanto que o mdtodo de an6lise

paralela (quadro 6.41) permitiu uma solugSo de sete factores.

Val'or DroDrn e ntagem da varidncia explicada na matriz rodada
Factores I 2 3 4 5 6 7 8 Total

Valores Pr6prios (A.P) 1.46 l.4t 1.38 1.35 1.32 1.30 t.28 1.26 10.76

Valores Pr6prios (K) 11.79 5.01 4.00 3.35 2.60 1.83 1.30 1.03 30.91

VariAncia 11.23 I 1.07 10.7s 10,22 8. l3 4.12 3.70 .61 61.83
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Figura 6.4
ISA - Parte de adesdo

Grdfico dos valores pr6prios obtidos por
andlise factorial dos itens, em componentes principais

Scree PIot
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GomPonent Number

Para confirmar a hip6tese te6rica de cinco factores correspondendo ds cinco

actividades em que a participagdo 6 avaliada, fez-se uma an6lise factorial em

componentes principais impondo cinco factores (ap6ndice B 9). Esta solugdo factorial

explica 53.49% da varidncia dos resultados (quadro 6.42). O factor I define-se pela

generalidade dos itens da escala de ServiEos d Comunidade, d excepgdo do item 88 que,

apesar de pertencer a esta escala, satura no factor V relativo a actividades de estudo.

Quadro 6.42
ISA - Parte de adesdo

Andlise factorial (impondo cinco factores)
rodada

O factor II corresponde ao dos itens da escala de actividades de tempos livres, enquanto

que o factor III 6 saturado pela totalidade dos dez itens da escala de actividades de

estudo. O factor IV define-se pela totalidade dos itens da escala relativa a actividades de

casa/familia Por frm, o factor V corresponde dr escala de actividades de trabalho. Neste

Valor ordprio e percentagem da varidncia i.cada na matriz

Factores I 2 3 4 5 Total

Valores Pr6prios s.65 5.s6 s.59 5.18 4.87 26.85

Variflncia I 1.31 ll l1 10.98 10.36 9.73 s3.49
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factor h6 um conjunto de itens relativos a actividades de trabalho (itens 52, 57, 62, 67,

72 e 77) com saturagdes acima de .50 e outros tr0s (itens 82,92 e 97) com saturagoes

ligeiramente abaixo de .50 no factor. Neste quinto factor ainda satura o item 88, relativo

a actividades de servigos d comunidade.

Em sintese, a an6lise factorial ao nivel dos itens, das partes de participagdo e de

adesdo do Inventdrio sobre a SaliAncia das Actividades, identificou cinco factores,

definidos pelos itens relativos a cada uma das cinco escalas de actividades. No entanto,

o facto de alguns itens das escalas de participagdo e de ades5o a actividades de trabalho

tenderem a saturar nas escalas de adesdo e de participagdo em actividades de estudo,

revela a menor independ6ncia destas escalas. Este dado, com paralelismo nos das

expectativas de auto-eftcicia, relativamente ao mesmo tipo de actividades, aponta mais

uma vez para a possibilidade de os jovens tenderem a estabelecer uma estreita relagdo

entre estes dois pap6is da carreira, como se para estes jovens estudar fosse o seu

trabalho.

Globalmente, o conjunto de resultados permite considerar, com alguma

confianga, os factores como indicadores da participagIo e da ades6o associada a pap6is

distintos, constituindo-se como um indicador da validade de construto do invent6rio.

Andlise factorial ao ntvel das escalas na omostra total. Na continuidade do

estudo da relagdo entre as escalas do ISA, fez-se a andlise factorial, em componentes

principais, ds escalas do invent6rio. Como se pode observar no quadro 6.43, foranr

isolados quatro factores com valor pr6prio superior a 1.00, que explicam 73.18% da

variAncia dos resultados.

Os resultados voltam a confirmar a menor independ6ncia das escalas de

actividades de trabalho, relativamente is restantes. Neste sentido, o primeiro factor 6

saturado pela adesdo e participagdo em actividades de estudo e pela adesSo a actividades

de trabalho. A participagdo em actividades de trabalho satura no segundo factor, relativo

d participagEo e adesdo em actividades de casa/familia. Por sua vez, os factores III e IV

definem-se fundamentalmente pelas escalas de participagdo e adesdo em actividades de

tempos livres e de servigos d comunidade respectivamente.
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Maniz dos

Escalas

Factores

I II ilI IV

E.P.
T.P.
SC.P

C/F.P
TL.P.
E.A
T.A.
SC.P
C/F.A
TL.A.

,8267*
,0188
,0080
,l 136

,0095
,9136*
,5871 *

,2835
,3577
.1 300

,ll14
,6215r
,2202
,8689r
,1413
,0483
,2888
,t027
,7234*
.0407

-,0328
-,0526
-,0135

,1051
,8820*
,0661
,1469
,1007
,2194
.9083*

,0779
,3584
,8874*
,0932
,0481
,0629
,1801
,8360*
,0482
,0151

Valor pr6prio ))l 2.10 1.82 1.32

Vari6ncia Explicada 21.06% 19.05% t6j3% 11.99%

Quadro 6.4j
ISA

Andlise factorial ao nivel das escalas na amostra total
rodada

ictividade(E-Estudo,T.Trabalho,SC-Servi9osdComunidade,C/F-
Casa/Familia, TL-Tempos Liwes) acrescenta-se a inicial da parte do inventiirio (P-Participag6o, A-
Ades6o).

6.1.1.4.5. Relaqdo do ISA com outras Varidveis

Com a presente amostra, o estudo da relagdo entre as escalas do ISA com as

variiiveis demogr6ficas (quadro 6.44), com as escalas do IPBC-R e com as escalas do

ICARPC (ver quadro 6.35) permite-nos obter dados complementares sobre a validade

da medida da saliCncia das actividades, e importantes para fundamentar os estudos

diferenciais e de processo da percepgdo de barreiras da carreira. A an6lise do quadro

6.44 permite constatar: l) com o aumento da idade, tende a haver maior participagdo e

adesao ao papel de trabalhador; 2) as raparigas d6o maior sali€ncia ao papel de

estudante do que os rapives. o que 6 consonante com a maior participagdo destes no

papel de tempos livres; 3) as raparigas t€m maior adesdo do que os rapazes i
generalidade dos papdis da carreira; 4) os jovens do 12o ano tCm maior participagdo no

papel de estudante e maior adesdo ao de trabalhador do que os do 9o ano; 5) com o

decrdscimo do nivel profissional do pai, tende a haver maior participagdo no papel de

casa/familia; 6) maiores niveis de sucesso escolar relacionam-se com maior participagEo

e adesao no papel de estudante, e menor participagEo no papel de trabalhador e de casa e

familia bem como menor adesdo a este papel; 7) maiores niveis de aspiragSo

relacionam-se com maior participagdo e adesdo no papel de estudante, menor

participagao nos papeis de trabalhador e de casa/familia; 8) maior grau de defini96o dos
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objectivos da carreira tende a relacionar-se com maior participag6o e adesdo ao papel de

estudante e com maior adesio i generalidade dos pap6is da carreira; 9) a maior

satisfagSo com os estudos relaciona-se, fundamentalmente com maior participagSo e

adesEo ao papel de estudante.

Quadro 6.44
Matriz de intercoruelaqdes das escalas do ISA

Por sua vez, os resultados das intercorrelag6es das escalas do ISA com as escalas

do IPBC-R (quadro 6.45), na amostra total, apontam para a aus0ncia de uma relagdo

significativa das diferentes dimens6es da saliOncia das actividades com as da percepgdo

de barreiras. Este resultado, de algum modo, pode ser um indicador da validade do

modelo dos determinantes da sali€ncia das actividades. Isto 6, mais que a percepgio de

barreiras da carreira, 6 a percepgio dos individuos quanto d acessibilidade dos valores

nos papeis da carreira que determina a salidncia dos mesmos.

Entre os resultados obtidos destacamos ainda a relagSo inversa entre a

participagSo e adesdo ao papel de tempos livres e os diferentes tipos de barreiras da

careira. Este resultado aponta para que a percepgio de barreiras tenda a ser menor i
medida que aumenta a sali€ncia do papel de tempos livres, o que 6 teoricamente

consistente e, por isso, mais um indicador de validade do ISA e do IPBC-R.

com as varidveis de

Escalas Variiveis demosr6ficas
Participag6o Idade Gdn. Escol.

Estudante
Trabalhador

Servigos i Comunidade
Casa/Famflia

Tempos Livres

.04 .27** .l3r{.

.13** -.08 .01

-.02 .02 -.05
.04 .20r,r -.09*{.
-.07* -. l3** -.09*,r,

,.05 -.07*
.05 .03
.03 .03
l4*,r, .08*,r,
00 -.08'r{'

.16** .28** .16** .36**
- .24** -.16** .09* _.05

-.06* .02 .07* .04
-.17** -.19** .04 .05
-.02 -.02 .09{'{' .00

Adesf,o Idade Gdn. Escol.

Estudante
Trabalhador

Servigos i Comunidade
Casa/Familia

Tempos Livres

.01 .30*{'

.20** .l I **

.07* .13*{,

.12** . l5**
-.01 -.07*

.05 .18** .33** .15** .35**

..01 -.04 .06 .26** .08*

..01 -.03 .08* .l I ** .02
.07* -.12** -.06 .10** .02
..06 .01 .08* .10**.00

.09*r' -.03

.22** .01

.07* .03

.06 .10
-.02 .00

Idade Gdn. Escol. P. pai P. mie Insu. Aspi. Object. Satisf.

Participagio - Total
Adesiio - Total

ISA - Total

.04 .08'r'{' -.03

.l l** .19** .12**

.09*r, .16** .06

.00 _.1 1,r.,r. -.03 .14** .12**
-.02 .01 .15**.21** .14**
-.01 .00 .07*.20**.15{.*

.05
.03
.05

t p< 0.05; ** p<0.01
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Quadro 6.45
Matriz de intercorrelaqdes das escalas do ISA

com os escalas do IPBC-R

* p< 0.05; ** p<0.01

Legenda: Escalas - D.G. - Discriminagio Geral; D.S. - Discriminagio Sexual; D.E. - Discriminag6o

Etnica; F.S. - Falta de Suporte; S. - Saride; C.P. - Conflito de Papeis; R.O. Restrigdo de oportunidades; I. -

Indecis6o; L.F. Limitag6es na Formagio; F.C. Falta de Confianga; F.I. Falta de Interesse

O estudo de diferengas entre m6dias de resultados mostram que as raparigas t6m

uma participagio significativamente maior do que os rapzlzes nos pap6is de estudante e

de casa/familia, F(I, 1003) : 78.88, p<0.01, a: .27, F'(l, 1003) : 41.17, p<0.01, ro :

.20, respectivamente (quadro 6.46). Os rapazes s6o significativamente mais

participativos nos pap6is de trabalhador e de tempos livres, F(1, 1003) : 6.43,p<0.05,

c0 : .07, .F(1, 1003) :16.30, p<0.01, rD : .12, respectivamente. Tendo em conta a adesdo

aos papdis da carreira, as raparigas t6m medias de resultados significativamente mais

elevadas na generalidade das escalas. 56 na escala de Tempos Livres 6 que os rap.ves

obtiveram mddias de resultados significativamente superiores ds raparigas, F(I, 1003) :

4.66, p<0.05, co = 06.

Escalas IPBC-R
Participagiio D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

Estudante
Trabalhador

Servigos i Comunidade
Casa/Familia

Tempos Livres

.01 -.09* .03

.04 .04 .06

.06,|' .05 .05

.05 .07* .03

-.03 -.07* -.04

.04 .08 .07*
.07* .04 .05

.04 .04 .06'.0s .05 .02
-.06 -.04 -.04

.03 -.04 .02 .02 .00

.01 .01 .03 .06 .00

.02 .01 .01 .02 -.02
-.02 -.02 .03 .02 -.03
-.05 -.05 -.05 -.08* -.02

Adesiio D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

Estudante
Trabalhador

Serviqos i Comunidade
Casa/Familia

Tempos Livres

.00 -.03 .02 -.01 -.02

.05 -.02 .03 .03 -.01

.09r' .07 .05 .06 .05
-.03 -.05 .03 .02 -.01

-.05 -.05 -.07'r-.10*{. -.03

.01

.00

.05

.01

-.05

.07* .03 .04 .04 .05

.04 .04 .04 .06 .06

.1 I i.* .10+:r .09* .04 .10

.06 .06 .03 .10*r'.06
-.05 -.03 -.07* -.05 .04

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I L.F. F.C. F.I.

ParticipagSo - Total
Adestro - Total

ISA - Total

.04 .06 ,04

.01 .07* .07*

.03 .07* .06

,05 .05 .05 .00 -.03 .01 .01 -.02

.04 .07* .07* .02 -.02 .02 .00 .00

.05 .07*.07* .01 -.03 .02 .01 -.01
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Quadro 6.46
ISA

Mddia, desvio padrdo e {ndices de signi/icdncio das diferenqas entre as mtidias
dos resul,

* p<0.05; ** p<0.01

Tendo em conta o nivel de escolaridade, o quadro 6.47 permite observar que os

jovens do l2o ano participam significativamente mais do que os do 9o ano no papel de

Quadro 6.47
ISA

Mddia, desvio padrdo e fndices de significdncia das diferenqas entre as mddias
dos resul

resultados, se o gdnero, na amostra total

Escalas
Feminino

N=583
Masculino

N=422 F
Total

N:l005
M6dia D.P. M6dia D.P. M6dia D.P.

Participagio

Estudante
Trabalhador

Servigos i Comunidade
Casa/Familia

Tempos Livres

2.76
1.81

1.62

2.46
2.99

0.s3
0.6s
0.84
0.57
0.64

2.45
l.9l
1.59
2.23
3.15

0.56
0.64
0.57
0.58
0.60

7g.gg* *

6.43*
0.55

4l.l'7**
16.30**

2.63
r.85
1.61

2.36
3.05

0.57
0.6s
0.61
0.58
0.63

Ades6o

Estudante
Trabalhador

Servigos i Comunidade
Casa/Familia

Tempos Livres

3.t4
3.27
2.51

3.00
3.24

0.s8
0.57
0.72
0.64
0.62

2.75
3.14
)1)
2.80
J.J J

0.69
0.57
0.71

0.67
0.61

95.39**
12.67**
17.07**
23.90**
4.66*

2.98
3.21
') L)
2.91

3.28

0.65
0.60
0.72
0.66
0.61

resultados, segundo o nivel de escolaridade, na amostra total

Escalas
9o ano
N=488

l2o ano
N:517 F

Total
N=I005

Midia D.P. Midia D.P. M6dia D.P.

Participagiio

Estudante
Trabalhador

Serviqos ir Comunidade
Casa/Famflia

Tempos Livres

2.55
1.84

r.65
2.41

3.t2

0.59
0.66
0.60
0.61
0.64

2.70
1.86

1.58
2.31
3.00

0.s3
0.64
0.62
0.55
0.61

1,7.47**
0. l5
2.96

7.69**
8.69**

2.63
1.85

l.6l
2.36
3.05

0.57
0.6s
0.61
0.58
0.63

Adesf,o

Estudante
Trabalhador

Servigos A Comunidade
Casa/Familia

Tempos Livres

2.92
3.08
2.38
2.88
3.29

0.71
0.62
0.71
0.67
0.63

3.04

2.48
2.96
3.26

0.71
0.62
0.71
0.67
0.63

g.2l**
5t.79**
4.92*
3.3 l
0.48

2.98
3.21
2.42
2.91
3.28

0.65
0.60
0.72
0.66
0.61

p<0.05; +* p<0.01
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estudante, F(l, 1003) : 17 .47,p<0.01, ro : .13. Por sua vez, os jovens que frequentam o

9o ano t6m uma participagdo significativamente maior no papel familiar, F(1, 1003) :
7.69, p<0.01, @ = .08, e no de tempos livres F(I, 1003) : 8.68, p<0.01, ro : .09. No l2o

ano de escolaridade hd uma adesio significativamente maior aos pap6is de trabalhador,

F(l, 1003) : 51.79,p<0.01, o = .22, de estudante, F(I, 1003) = 8.21,p<0.01, to : .08, e

de servigos d comunidade, F(1, 1003) = 4.82, p<0.01, ro = .06, relativamente ao que

acontece com os participantes do 9o ano.

A aniilise do quadro 6.48 permite observar um padrEo de participagSo nas

actividades da carreira, independente do g6nero ou do nivel de escolaridade dos

participantes, caracteizado pela maior saliOncia atribuida is actividades de tempos

liwes e de estudo, e a menos saliente, as de servigos i comunidade. Este padrdo 6

coincidente com o encontrado em estudos internacionais (Sverko e Super, 1995, p.352-

353) e nacionais (Afonso, 1987, p. 152-153; Candeias, 2000, p. 193 ; Pires, 2003; Vale,

1997, p. 214-215) e com os anteriormente referidos, relativos a diferengas entre m6dias

nas escalas do ISA, segundo o g6nero e o nivel de escolaridade dos participantes.

Quadro 6.48
ISA

otal

Legenda: E. - Estudo, T. - Trabalho, S.C. - Servigos d Comunidade, C/F - Casa/Familia, T.L. - Tempos

Liwes: lr = Diferenga significativa entre o resultado dessa escala e o resultado da que a antecede na

hierarquia

uia das escalas, por gdnero e dvel de escolaridade, na amostra t
Ordem na
hierarquia

Feminino
N=583

Masculino
N=422

9o ano
N=488

l2o ano
N=517

Total
N=1005

Participag6o

lo
,o

30
.lo

50

T.L.
E.

C/F
T.

S.C.

T.L.
E.

ctF
T.

S.C.

T.L.
E.

CIF
T.

S.C.

T.L.
E.

C/F
T.

s.c.

T.L.
E

C/F
T.

S.C.

Ades6o

lo
to

30

{"
5"

T.
T.L.

E.
C/F
S.C.

T.L.
T.

C/F
E.

S.C

T.L.
T.
E.

CIF
S.C.

T.
T.L.

E.
CIF
S.C.

T.L.
T.
E.

C/F
S.C.
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Na parte de ades6o, a hierarquia das actividades sofre ligeiras alteragdes,

caracteizadas por o papel de trabalhador ganhar sali0ncia relativamente ao de

esfudante, nos rapazes e nas raparigas, e o papel de trabalhador passa a ser o mais

saliente nas raparigas. Quanto ao nivel de escolaridade, a adesEo diferencia-se da

participagio nas actividades, pela crescente importincia atribuida ao papel de

trabalhador, do 9o ptra o 12o ano.

Este conjunto de resultados constituem-se como novos indicadores de validade

do ISA. Al6m do referido reforgo dos dados obtidos em investigag6es nacionais e

internacionais, eles fundamentam teorizagdo sobre o desenvolvimento da carreira

(Super, 1980, 1990) e sobre a percepg6o de barreiras da carreira (Astin, 1984; Fassinger,

1985). No primeiro caso, validam empiricamente mudangas na sali€ncia das actividades

acompanhando mudangas nas tarefas de desenvolvimento (Super, 1980, p. 288-289;

1990, p. 212). lsto 6, do 9o para o l2o ano, os jovens tendem a aumentar

significativamente a sua adesdo ao papel de estudante, de trabalhador e familiar,

diminuindo a participagio em actividades de tempos livres. No segundo, fundamentam

a investigagdo que aponta para a importdncia dos processos de socializagSo na

estruturagEo dos obstriculos internos e externos ir carreira das mulheres, processos que

podem condicionar o seu desenvolvimento da carreira (Astin, 1984, p. 123; Cardoso e

Ferreira Marques, 2005, p. 10). Isto 6, o facto de as raparigas referirem maior adesdo e

participagSo do que os rapives em actividades de casa/familia e de estudo e, ao mesmo

tempo, expressarem maior adesdo a actividades de trabalho ndo evita, quando mulheres,

estarem mais sujeitas do que os homens a segregagSo no mercado de trabalho (Instituto

Nacional de Estatistica, 2004). A conjugagdo destas realidades permite fundamentar

resultados de investigagEo apontando para que, desde cedo, as raparigas esperam

significativamente mais conflito entre o papel familiar e o de trabalhador (Cardoso e

Ferreira Marques, 2001, p.74;2005, p. 7; McWhirter 1997, p.133-134) e as mulheres

vivam mais esta forma de conflito de papdis do que os homens (Phillips e Imhoff, 1997,

p.44: Swanson et al., 1991b, p. 354; 1997.p. a5\.
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6.1.4.5. O Inventdrio de Desenvolvimento da Carreira

6. 1. 4. 5. 1. Origem e desenvolvimento

Para medir o planeamento da carreira, utilizaram-se as escalas de planeamento

da versio portuguesa do Inventdrio de Desenvolvimento Vocacional (CDl), (Ferreira

Marques e Caeiro, 1981). Esta versdo, uma adaptagEo da School Form do CDI, visa

"medir a maturidade vocacional dos jovens do ensino secundiirio, a partir da avaliagEo

do grau mais ou menos satisfat6rio com que resolvem as tarefas de desenvolvimento

caracteristicas do seu nivel" (Ferreira Marques e Caeiro, 1981, p.502), podendo, por

isso, tamb6m ser utilizado na avaliagEo de programas e servigos para a carreira.

Das cinco escalas que a versEo americana cont6m, a adaptagSo porfuguesa teve

em conta quatro: Planeamento da Carreira, Exploragdo da Carreira, Tomada de

Decisdo na Carueira, e Informaqdo sobre a Carreira e o Mundo do Trabalho.

A escala A, de Planeamento da Carueira, 6 uma escala de atitudes, que avalia o

grau de consci6ncia da necessidade de tomar decisOes na carreira e o grau de

envolvimento no planeamento da carreira, como, por exemplo, se o individuo 6, capaz de

se perspectivar no futuro e prever os passos necess6rios d concretizagdo dos seus planos

de carreira. E composta pela subescala A1, que avalia o planeamento face ir carreira em

geral, e pela subescala A2, que avalia o planeamento relativamente i profissdo

preferida.

A escala B 6 a de Exploraqdo na Carreira. E uma escala de atitudes face i
exploragio da carreira, que avalia o grau em que o jovem est6 "aberto ou apto a utilizar

os recursos disponfveis para a orientagEo" (Super, 80182, p.131). Tem uma subescala

Bl, que avalia o grau em que o jovem recorreria a vdrias fontes de informagdo, e uma

subescala B2. que avalia a utilidade da informagEo fornecida pelas fontes de informagdo

referidas em Bl.

A escala C 6 a de Tomada de Decisdo na Carreira. E de natureza cognitiva e

avalia o conhecimento dos principios da tomada de decisio e sua aplicagSo a pequenas

situag6es problem6ticas.

A escala D e a de Informagdo sobre a Carreira e o Mundo do Trabalho.

Tambdm e de natureza cognitiva. avaliando. na sua subescala Dl, o conhecimento do
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indivfduo acerca das tarefas de desenvolvimento e, na subescala D2, o conhecimento

sobre as profiss6es e mundo do trabalho em geral.

O [nventiirio de Desenvolvimento da Carreira, para estudantes do ensino

secund6rio, 6 constituido por um total de 70 itens, que possibilitam obter nove

resultados a partir de igual ntmero de escalas e subescalas: subescala Al - 11 itens;

subescala A2-8; subescalaBl -9; subescalaB2-9; escalaC- 16; subescalaDl - 10;

subescala D2 - l0; escala A - somat6rio dos itens de A1 com 42; escala B - somat6rio

dos itens de Bl com 82 e, finalmente, escala D - somat6rio dos itens de Dl com D2. A

cotagSo faz-se a partir de uma chave de cotagio onde se indica a pontuagdo para cada

item.

Na presente investigagSo, o caderno e folha de respostas s6 continham

informagEo relativa ds subescalas de planeamento, uma vezter sido a rinica dimens6o da

maturidade vocacional avaliada.

6.1.4.5.2. A ConsistAncia Interna e a Homogeneidade dos ltens das Escalas

Na populagSo portuguesa, o CDI tem evidenciado coeficientes de precisdo, alfa

de Cronbach, mais elevados nas escalas de atitudes (acima de .70) do que nas escalas

cognitivas (abaixo de .70). Corroborando a maior iragilidade psicomdtrica das escalas

cognitivas, a an6lise da homogeneidade dos itens nas escalas atrav6s das correlag6es de

cada item com a subescala e a escala em que se integra, verificou que, para o 9o e 11o

anos, nas escalas de atitudes, os itens apresentam correlag6es mais elevadas com os

resultados totais (Afonso, 1987, p. 101 e 152). Estes dados v6o no sentido dos obtidos

em investigagdes com populagdes de outros paises (Savickas e Harh:ng, 1996, p. 174-

175; Sundre, 2001, p. 327).

A justificagEo das diferengas entre os indicadores psicomdtricos da parte

atitudinal e os da parte cognitiva, pode dever-se a dificuldades na adaptagdo dos itens ds

realidades curriculares e profissionais do nosso pais (Afonso, 1987, p.152; Ferreira

Marques e Caeiro, 1981. p.480), ou d possibilidade de as respostas ds escalas cognitivas

reflectirem mais opiniOes que comportamentos ou conhecimentos (Pinkey e Bozik,

1994, p.266).
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6.1.4.5.3. A Estrutura Factorial

Os resultados de estudos de aniilise factorial e os sobre as intercorrelagio das

escalas e subescalas do CDI, com estudantes portugueses do ensino secund6rio,

confirmam a adaptagSo portuguesa em acordo com o modelo da maturidade vocacional

subjacente. Estes estudos t6m evidenciado a presenga de dois factores: um atitudinal,

envolvendo as escalas e subescalas de atitudes, e outro cognitivo, referente is escalas e

subescalas cognitivas (Afonso, 1987, p. 83 e 97). No mesmo sentido v6o os resultados

de investigagdes em que s6 se t6m utilizado as escalas de atitudes. Nestes trabalhos, os

eshrdos de anilise factorial explorat6ria mostram que as escalas de atitudes tendem a

sattrrar num unico factor por elas definido (Cardoso, 1999, p. 160; Janeiro, 2000, p. 94).

Com universitiirios porrugueses, Ferreira Marques e Caeiro (1981) tambem obtiveram

uma componente atitudinal e outra cognitiva em estudos factoriais ds escalas do CDI.

Em sintese, a adaptagEo portuguesa do CDI apresenta bons indicadores

psicom6tricos, que passam pela confirmagEo de uma estnrtura em dois factores, um

atitudinal e outro cognitivo, e pelos bons indices de precis6o, especialmente nas escalas

de planeamento e de exploragdo da careira. As maiores limitagOes ao nivel dos indices

de precis5o das escalas cognitivas sio, no entanto, lull denominador comum i
generalidade dos instnrmentos de avaliagdo da'manridade vocacional (Hackett e

Watkins, 1995, p.197; Westbrooh 1984,p.279).

Confirmando a sua utilidade, este instrumento 6 frequentemente usado em

muitos servigos de psicologia, na caracterizagEo de necessidades de intervengdo

individual ou de grupo e como crit6rio na avaliagdo de programas de orientagEo para a

carreira. No entanto, atendendo ds caracteristicas psicom6tricas das escalas cognitivas,

recomenda-se uma utilizagEo cautelosa das mesmas, em intervengdes individualizadas

(Snndre,2001, p.327).

Nesta investigagio s6 se consideram as escalas Al, A2 e A, relativas ao

planeamento da carreira" por ser a dimens6o da maturidade vocacional considerada nos

estudos sobre o processo de percepgEo de baneiras (ver capinrlo 4, secaEo 4.1).

6.1.4.5.4. Relagdo do Planeamento da Carreira com outras Varidveis

A an6lise do quadro 6.49 permite alguns indicadores de validade das medidas de

planeamento da carreira utilizadas e dos processos psicol6gicos implicados no
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desenvolvimento da ca:reira dos adolescentes. Neste sentido, o aumento da idade, a

escolaridade, o grau de definigEo dos objectivos da carreira e a satisfagSo com os

Quadro 6.49
Matriz de intercotelaEdes das escalas de planeamento da carreira com

as varidveis demogrdJicas, as escalas do ICARP, as escalas do IPBC -R
e as escalas do ISA

Varifveis demosr6ficas AA2AI
1. Idade
2. G6nero
3. Escolaridade
4. Profissf,o do pai
5. Profissflo da mfle
6. Insucesso escolar
7. Niveis de aspiraglio
8. Grau definigiio de objectivos
9. Grau de satisfacf,o com os estudos

.21** .l5{,{, .20**

.02 -.15** -.05

.24** .15** .23**
_.09** -.08** -. l0**
_.07* -.10** -.10*{,
.00 .05 .01

.18** .06 .16{'*

.50* .42** .53*r,

.13*{' .02 .10**

ICARPC AA2AI

1. Estudante
2. Trabalhador
3. Servigos i Comunidade
4. Casa/Familia
5. Tempos Livres

34** .3 I *r, .36r.*

27** .33** .33**
22** .24** .26**
lgr,* .18*{. .21**
l7** .52** .17**

IPBC-R AA2AI

l. Discriminaqilo Geral
2. Discriminaq6o Sexual
3. Discriminageo lttnica
4. Falta de Suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrig6o de Oportunidades
8.Indecis6o
9. Limitag6es na Formagiio
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

-.05 -. l0** -.08{"r'

-.03 -.09*'r' -.06*
.00 -.07* -.03
_.09** -.18** -.13

.00 -.04 -.02
-.05 -.l0** -.07*
-.06 -. l4*'r -. I I r'*

-.21** -.23** -.25**
-.10** -.14** -.13**
-. I 1** -.16*'l -. 15*r,

-.1 1** -. I I ** -.12**

ISA - Participagf,o AA2A1

l. Estudante
2. Trabalhador
3. Serviqos i Comunidade
4. Casa/Familia
5. Tempos Livres

26** .12** .22**
2l** .13** .20**
lg** .08** .16**
l2** .04 .10r'{'

l5*r .17** .19**

ISA - AdesSo

1. Estudante
2. Trabalhador
3. Servigos i Comunidade
4. Casa/Familia
5. Tempos Livres

.26** .13 *r. .23**

.32** .20{,* .30*r,

.24** .14*r, .22**

.21** .14** .19'r{'

.2'7** .18** .20**

* p< 0.05; *r p<0.01
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esfudos, tendem a relacionar-se com atitudes mais favor6veis ao planeamento da

carreira. Estas atitudes face i carreira, tamb6m se relacionam com maiores expectativas

de auto-efic6cia relativamente aos pap6is da carreira, menor percepgEo da indecisio e da

falta de confianga como barreiras da carreira, e maior saliOncia de actividades.

6.1.4.6. Estudo da Relaqdo ente as Medidas

O estudo da relagEo entre as medidas implicou ainda a anetse factorial, em

componentes principais, ao conjunto das escalas do IPBC-R, do ICARPC, do ISA, e de

Planeamento da Carreira do CDI. Procurdmos verificar a independ6ncia destas medidas,

Quadro 6.50
Matriz factorial rodada das escalas

do IPBC-R, do ICARPC, do ISA e de Planeamento da Carreira do CDI
Escalas Factor I Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Disc. Geral
Disc. Sexual
Disc. Ittnica
Falta Suporte
Saide
Conf. Pap6is
Rest.Oportu.
Indecisio
LimiLFormag6o
Falta Confianqa
Falta Interesse
A-E Estudo
A-E Trabalho
A-E Tempo Liv.
A-E Familia
A-E Ser. Comu.
Estudo PAR
Trabalho PAR
Ser. Comu PAR
Familia PAR
Tempo LivPAR
Estudo AD
Trabalho AD
Ser. Comu AD
Famflia AD
Tempo Liv. AD
Plan. Al
Plan. A2

,82006*
,86545*
,85829*
,88783*
,86624*
,86816*
,83829*
,70790*
,87419{'
,86008*
,85886*
-,1 050 1

-,1 1586
-,09677
-,08593
-,04976
,03873
,04304
,02014
.01746
-,03816

,02535
,03773
.0889r
.02567
-,03487
-,05227
-.10076

,03252
,02688
,0751 r

-08 I 54

,02004
-,08529
-,10613
-,22386
-,09212
-,17243
-,08830

,75959*
,78415*
,77414*
.76989*
,70905',r
,18572
,01149
.05161
,09363
.08379
, r 8562
,01380
, r0306
,r5l l8
, r3066
, r5564
.19377

,00699
,00897
,00506
,03889
,00609
,033t2
,03696
,07035
-,01340

,01394
-,01380

,03885
,00445
-,04292
-.03100

,37008
, I 1409

,35204
.90180*
,164t6
,06954
.06433
,09014
,77706*
,03242
-.01179

,r3524
.01331

-,04890
-,0'7313
-,04768
-.02253
-,01935
-,01766

,01584
,06709
-,00544
-,03170

,05086
,02213
,09214
,24923
-,04580
-,01420
-.02806
-,06572
-.00951

, t0108
,87452*
,05858
.l 1430

,09347
, I 8975

,98196*
,06326
,10934

-,06031

,03951
-,02592
,03229
,0329t
,04932
,03352
,01539
,01635
,01193
-,01533

,25530
,14132
,04284
,09721
,00107
,81522*
-,04069

,0 r 682
.08859
-,01781

,8891 I *

,s2249*
,25723
.29979
,09787
,20084
,00136

-,00030

,02296
,0s913
-,06580

,06177
,01648
-,02653
-,22626
-,06052
-,08043
-,05174

,24407
,23792
,09966
-,01081
-,0681 I
,04417
,30559
,04879
-,07945
,06330
,04934
,3691l
,l I 13l
,05513
,10798

,77625*
,80417*

,04785
,04593
,03892
,03524
,0t092
.02208
-,06223
-,05096

,02442
,03912
-,05078
-,09828

,02798
,02349
,33193
,07739
,09583
,55146*
,17707
,84664*
,12895
,08917
,34652
,t4079
,76736*
,07269
,07392
,00861

Valor prriprio 8.21 4.79 2.04 1,60 1.43 l,31 1,04

Vari6ncia
Explicada 29.32 l7.l I 7.30 5,73 5,12 4.68 3.72
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enquanto indicador da validade de construto dos referidos invent6rios bem como de

efeitos de multicolinearidade entre as vari6veis, aspecto a considerar no estudo dos

processos de percepgdo de barreiras da carreira.

A matriz rodada dos factores (quadro 6.50) revela uma estrutura factorial em

sete componentes que explicam 72.99oh da varidncia dos resultados. A primeira

componente designa-se por Percepqdo de Barreiras da Carreira, pois e definida pela

totalidade das escalas do IPBC-R. O segundo factor define-se pelas cinco escalas do

ICARPC, pelo que 6 designado por Crengas de Auto-Eficdcia Relativamente aos Papdis

da Carreira. Os factores trOs, quatro, cinco e sete, designam-se por SahAncia do Papel

de Serviqos d Comunidade, SaliAncia do Papel de Tempos Livres, Sali1ncia do Papel de

Estudante e SaliAncia do Papel de Casa/Familia, respectivamente, porque s6o definidos

pelas escalas hom6nimas das partes de participagdo e adesdo do Inventdrio sobre a

Sali€ncia das Actividades. O sexto factor designa-se por planeamento, uma vez que se

define pelas escalas de planeamento da carreira do CDI.

As escalas de participagdo e de adesdo ao papel de trabalhador, do Inventdrio

sobre a SaliAncia das Actividades, saturam nos factores Salilncio do Papel de

Casa/Familia e SafiAncia do Papel de Estudanfe, respectivamente. Este resultado surge

na linha dos j6 obtidos, evidenciando que nos adolescentes o papel de Trabalhador

tende a confundir-se, especialmente com o de Estudante.

Em sfntese, os resultados do estudo factorial ds escalas das medidas utilizadas

nesta investigagdo, revela a independ6ncia das mesmas e 6 indicador de validade

discriminante.

6.1.5. Andlise de Resultados

6.1.5.1. A preparaEdo da base de dados

Tal como para o estudo piloto, fez-se a verificagdo do banco de dados, quanto a

erros na introdugdo dos dados e d quantidade e distribuigSo de n6o respostas aos itens

dos diferentes instrumentos utilizados. Esta an:llise permitiu detectar 23 erros de registo

dos resultados, no conjunto de provas, os quais, depois de identificados, foram

corrigidos a partir do recurso aos protocolos em causa.
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Quanto ds "n6o respostas", no IPBC-R identificaram-se 92 n6o respostas, para

um total de 75375 respostas possiveis, a que correspondeu uma percentagem de 0.l2Yo

n6o respostas. No ICARPC houve cinco n6o respostas, para um total de 50250 respostas

possiveis, a que corresponde uma percentagem de 0.00001% de n6o respostas. Por sua

vez,para o ISA houve 32ndo respostas, para um total de 100500, correspondendo a

0.00003% de n6o respostas. Finalmente, nas escalas de planeamento do CDI,

registaram-se 15 n6o respostas, para um total de 19095 respostas possiveis, a que

corresponde a percentagem de 0.000040/o. de n6o respostas. A reduzida percentagem de

n6o respostas em cada uma das provas levou-nos a optar por substituir as n6o respostas

pelo resultado da m6dia aritm6tica no respectivo item.

6.1.5.2. O Estudo das Caracter[sticas Psicomdtricas das Medidas

Os estudos da consist6ncia intema, da homogeneidade e de validade das

medidas utilizadas na presente investigagdo, surgindo na continuidade do estudo piloto,

mantiveram a generalidade das metodologias do estudo piloto. Acrescentou-se a

metodologia de an6lise paralela aos crit6rios para a determinagEo do nrimero de factores

a considerar no ICARPC e no ISA. tsso justifica-se pelo facto desse m6todo ser

considerado um crit6rio fiel na determinagdo do nfmero de factores num an6lise em

componentes principais (Zwick e Velicer, 1986, citado de Moreira2004,p. a3Q e, por

isso, poder acrescentar um pouco mais ao conhecimento da estrutura factorial dessas

medidas. A necessidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento das

caracteristicas psicomdtricas das medidas utilizadas, tambem resultou das exig0ncias

colocadas pela utilizagEo de estatisticas com modelos de equagdo estrutural nos estudos

sobre processos relativos i percepgdo de barreiras (Fassinger, 1987, p. 428). Por

exemplo, 6 importante que os indicadores das vari6veis latentes do modelo de equagEo

estrutural tenham coeficiente de precisdo, alfa de Cronbach, superiores a .70.

O metodo de andlise paralela (Hom, 1965) procura reduzir a variincia de erro,

"atravds da determinagio das magnitudes que seriam encontradas pila os valores

pr6prios, caso apenas este tipo de variincia estivesse presente" (Moreira, 2004, p. a3l.

Nesse sentido. utilizam-se valores pr6prios, que s6o a m6dia de valores pr6prios obtidos

a partir de sucessivas matrizes factoriais aleatoriamente calculadas. Uma vez que os

valores pr6prios de uma matriz se alteram em fungEo do nfmero de varidveis e de

participantes considerados, criaram-se f6rmulas que ajustarn os valores pr6prios assim
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calculados, ao ntimero de participantes e de vari6veis da investigagSo que se realiza

(Cota, Longman, Holden, Fekken, e Xinaris, 1993, p. 586-58). O crit6rio para optar por

determinado nrimero de factores, resulta da comparagdo da lista de valores pr6prios,

resultantes das matrizes aleatoriamente calculadas, com a obtida a partir da matriz

factorial na investigagSo em causa. Consideram-se apenas os factores cujos valores

pr6prios s6o superiores ao correspondente (com o mesmo nfmero de ordem) da lista

calculada a partir de matrizes aleat6rias.

No IPBC-R, este m6todo ndo foi considerado, para manter a coer6ncia

relativamente aos estudos factoriais anteriormente realizados. Com as escalas de

planeamento da carreira do CDI, n6o se fizeram estudos factoriais ao nivel dos itens,

por serem escalas que se referem a uma rinica dimensSo de maturidade vocacional.

Para as diferentes medidas, ainda se consideraram indicadores de validade

obtidos a partir de: 1) estudos de correlagSo de cada medida psicol6gica com as

variiiveis demogrdficas e com outras medidas psicol6gicas consideradas na

investigagSo; 2) estudos de diferengas entre grupos. Deste modo era possivel ter uma

vis6o mais abrangente das qualidades psicomdtricas das medidas e acumular

informagSo que fundamentaria os estudos sobre os processos de percepgdo de barreiras.

6.1.5.3. O Estudo de Processos no Percepgdo de Barueiras

Nesta investigagSo, o estudo de processos da percepgdo de barreiras exigiu

m6todos de antilise de dados inovadores, relativamente aos que anteriormente haviamos

utilizado, nomeadamente: 1) an6lise da regressdo hier6rquica para testar a hip6tese de

as expectativas de auto-efic6cia moderarem a relagdo do planeamento da carreira com a

percepgSo de barreiras, 2) modelos de equagdo estrutural para estudar a lugar da

Sali€ncia de Actividades no processo de percepgdo de barreiras.

l. Andlise de regressdo hierdrquica milltipla - nestes estudos, consider6mos. no

modelo de regressSo, uma componente relativa d interacaSo das vari6veis em estudo.

Este tipo de aniilise iniciou-se com a estandardizagio das vari6veis preditoras e da

variiivel crit6rio. Assim, procur6mos reduzir efeitos de multicolinearidade e tornar mais

f;lcil a interpretagdo dos coeficientes de regressio (Jaccard e Turrisi, 2003, p. 27-

28;Moreira, Silva" Moleiro, Aguiar, Andrez, Bernardes e Afonso, 2003, p. a%).

Seguidamente multiplicaram-se os resultados padronizados das variilveis preditoras,

para obter a componente relativa i interaca6o das mesmas. Neste caso, interacado
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significa que o efeito combinado das duas variiiveis independentes na varirivel

dependente 6 diferente da soma do efeito de cada uma delas em separado (Cohen,

Cohen, West e Aiken, 2003,p.255). Estabelecidas as variilveis a considerar, passamos it

an6lise da regressdo hierrirquica mriltipla, utilizando o m6todo de anrilise recomendado

quando a vari6vel moderadora e a vari6vel independente s6o continuas (Baron e Kenny,

1986, p. 1178; Cohen et al., 2003, p. 255-301). Assim, no primeiro passo introduzem-se

as vari6veis preditoras e, no segundo passo, a variiivel produto relativa d interacado das

vari6veis preditoras introduzidas no primeiro passo. Estes dois passos permitem obter

um R2 (percentagem da varidncia explicada da varirlvel dependente que os preditores

conseguem explicar) para o primeiro passo do modelo de regressSo, e um R2 para o

segundo passo. A presenga do efeito de interac96o 6 indicada pela significdncia

estatistica da diferenga entre os dois R2 (Jaccard e Turrisi, 2003,p. 18). A interpretagEo

do efeito da interacgio fez-se de acordo com o resultado da operagEo (Jaccard e Turrisi,

2003, p.23):

bl Pataz= b1* $j7

bl = coeficiente de regressSo, n6o padronizado, da variiivel independente

D3 = coeficiente de regressio, n6o padronizado, dacomponente interacgso das variiiveis

independentes

z = valor padronizado da varirivel moderadora.

2. Modelos de equaqdo estutural - consistem numa t6cnica de estatistica

multivariada, fundamentalmente utilizada com fins confirmat6rios. Assenta na andlise

de relag6es lineares entre varidveis de um modelo definido a priori. A estimagdo dos

pararnetros do modelo a priori leva a nova matriz de covaridncias que 6 comparada com

a matriz de covaridncias dos dados empiricos, permitindo indices de ajustamento do

modelo a priori. lsto 6, procura-se confirmar se o padrao de variincias e covaridncias

dos dados da amostra 6 consistente com o padrio de variAncias e covaridncias,

resultante do modelo especificado pelo investigador (Fassinger, 1987, p. 426; Hoyle,

1995, p. 1; Kelloway, 1998, p.2).

O processo de an6lise envolve um conjunto de momentos b6sicos, de que o

primeiro pnsso consiste em especificar o modelo que representa a relagdo teoricamente
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esperada entre as variiiveis consideradas. O modelo 6 composto por uma dimensSo

estrutural, que representa a relagdo entre as variilveis latentes, e por uma dimensdo das

medidas, referente ir relagio das vari6veis latentes com os seus indicadores. As vari6veis

latentes s6o funcionalmente equivalentes aos factores de uma anrilise factorial,

representam-se por circulos e utilizam-se setas para indicar o sentido da relagSo entre as

mesmas. Os indicadores ou vari6veis observadas representam-se por rectdngulos que se

ligam i variilvel latente, por uma seta que sai desta para o indicador, expressando a

expectativa de que o construto determina os resultados da vari6vel manifesta (Quintana

e Maxwell, 1999, p. a91). Na l6gica da aniilise factorial, esta seta tem o mesmo

significado que a saturagio de determinada varitlvel num factor, isto 6, representa a

proporgSo da vari6ncia da variilvel, que contribui para explicar o construto que lhe est5

subjacente (Fassinger, 1987, p.a2Q. Assumindo-se que a medida de uma variiivel inclui

alguma proporgSo de erro de medida, no modelo deve-se indicar esse elro com um

circulo, do qual sai uma seta para as vari6veis latentes e discretas consideradas. No

nosso modelo, o erro da medida e assinalado com "e-" seguido da abreviatura da

variiivel. O apdndice B .13 ilustra a representagSo completa de um dos modelos testados,

contendo toda a informagSo de acordo com o "output" do AMOS 5.

Depois de o modelo estar definido, faz-se a sua avaliagEo estatistica, que

envolve aniilise factorial, verificando o ajustamento dos indicadores is variiiveis

latentes (dimensEo relativa irs variiiveis observadas) e anrilise de correspondOncias,

verificando o ajustamento das relag6es entre as vari6veis latentes (a dimensio estrutural

do modelo). No nosso caso utiliziimos o m6todo Assymptotically Distribution Free

Estimator (ADF) para estimar os pardmetros do modelo. Este m6todo tem a vantagem

de ter em conta o desvio dos dados a uma distribuigSo normal (ap6ndice B /0, quadros

B 10.4, B l l.3 e B 12.3) (Chou e Bentler, 1995, p. 38; West, Finch e Curan, 1995, p.

64).

O momento seguinte consiste em avaliar o ajustamento do modelo. Uma vez

que existe um grande desacordo quanto ao nfmero e tipo de indices de ajustamento a

utilizar (Kline, 1998, p. 130), consideramos um conjunto de cinco indices que, de

algum modo, se completam na avaliagEo do ajustamento dos modelos testados.

O primeiro indice de ajustamento considerado foi o j(' qu" permite testar a

hip6tese nula de o modelo ser plausivel na populagSo. Neste caso, um X 2 ndo

significativo leva i aceitag6o da hip6tese nula. indicando que amatiz de covariAncias,
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obtida com o modelo proposto, n6o 6 significativamente diferente da matriz de

covariAncias relativa aos dados originais (Farmer, 1985, p. 378; Hu e Bentler, 1995, p.

77).lJma vez que este indice de ajustamento 6 muito sensivel i dimensio da amostra e

i distribuigio normal dos resultados, teve-se em conta o Root Mean Square Error of

Aproximation (RMSEA). Este fndice assenta na an6lise dos valores residuais e tem o

mesmo objectivo de an:ilise que o X2; no entanto 6 menos afectado pela dimensEo da

amostra (Kelloway, 1998, p.27). Com este indice utilizam-se os seguintes critdrios para

avaliar o ajustamento: 0 : ajustamento perfeito, <.05 : ajustamento muito bom, .05 a

.08: ajustamento aceitiivel,.08 a.10: ajustamento mediocre (Byrne,2001, p.84;

Quintana e Maxwell,1999, p. 503). Um terceiro indice de ajustamento foi o Goodness-

of-Fit Index (GFI), relativo ao r6cio da soma dos quadrados que contribuem para o

modelo com o total das somas dos quadrados da maftiz estimada para a populagEo.

Resultados acima de 0.90 apontam para um bom ajustamento do modelo. O quarto

indice que tivemos em conta foi o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) e ajusta o

GFI aos graus de liberdade do modelo. O AGFI varia entre 0 e I e os resultados acima

de 0.90 apontam para um bom ajustamento do modelo. Discrepdncias entre o GFI e o

AGFI significam a inclusdo de pardmetros ndo significativos (Kelloway, 1998, p. 28).

O riltimo indice na avaliagdo do nosso modelo proposto foi, o Comparative Fit index

(CFI), em que resultados acima de .90, apontam para um bom ajustamento do modelo

(Byrne,2001, p. 83; Quintana e Maxwell, 1999, p. 505).

Como foi referido, os modelos de equagEo estrutural s6o fundamentalmente uma

t6cnica estatistica confirmat6ria; no entanto, tamb6m 6 possivel uma utilizagSo como

tdcnica explorat6ria. Foi nesta perspectiva que a ela recorremos, pois opt6mos por

analisar o processo de percepgIo de barreiras, a partir de relagdes entre vari6veis que

at6 agora n6o haviam sido estudadas. Nestas condigdes, considerdmos mais adequado

propor um modelo e utilizar uma abordagem explorat6ria do mesmo, para que os dados

empiricos tambdm pudessem contribuir para enriquecer a teorizagdo a priorf. Neste tipo

de an6lise, o pacote estatistico, no nosso caso o AMOS 5.0 (Arbuckle, 2003), fornece

resultados, designados por indices de modificagio, QUe permitem melhorar o

ajustamento do modelo inicial. Estes indices indicam os graus de liberdade que o X2,

do modelo. decrescerii quando o parimetro indexado for libertado. No entanto, deve-se

fazer um minimo de modificag6es. eliminando os parimetros n6o significativos e os

que apresentam indices de modificagdo mais elevados, e adicionam-se novos
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parimetros. As modificag6es devem ser conceptualmente substantivas, de modo a

evitar-se o que MacCallum, Rozonowski e Necowitz (1992, p. 490-492) consideram

"capitalizagSo ao acaso", em que o primado de crit6rios psicometricos na melhoria do

ajustamento e o elevado nrimero de modificag6es, afastam o modelo da realidade que

pretende explicar, pelo que se torna dificil a sua confirmagSo em investigagOes

posteriores com amostras independentes (Kelloway, 1998, p. 21).

6.2. RESULTADOS

6.2.1. A Abordagem Diferencial no Estudo Desenvolvimentista
da PercepEdo de Barueiras

Esta secgio sobre o estudo diferencial da percepgEo de barreiras da carreira, est6

organizada em quatro momentos. No primeiro, procur6mos obter dados que

fundamentassem melhor a discussio dos resultados, relativamente ds diferengas entre

grupos, na percepgEo de barreiras da carreira. Nesse sentido, as vari6veis demogr6ficas

consideradas correlacionaram-se entre si e com os resultados das escalas do IPBC-R.

No segundo momento, procur6mos identificar as barreiras que os jovens mais

consideram (frequdncia e magnitude) para, num terceiro momento, estudar, por vari6vel

demogr6fica, as diferengas entre grupos na percepgdo de barreiras. Este terceiro grupo

de estudos faz-se por ano de escolaridade, de modo a caracterizar, de forma mais

pormenorizada, como a percepgEo de barreiras dos participantes difere do 9o para o 12o

ano. Nas escalas do IPBC-R, em que se verificam diferengas significativas na media

dos resultados, tamb6m se analisam diferengas entre m6dias de resultados ao nivel dos

itens, a fim de permitir uma identificagSo mais completa das barreiras gue,

independentemente da magnitude global, sdo significativas a diferenciar grupos de

participantes.

Nesta abordagem diferencial ao estudo da percepgio de barreiras, ndo se

consideraram diferenqas 6tnicas, porque, da amostra de participantes, so 25 jovens do

9o ano e 15 do l2o ano pertenciam a grupos etnicamente minoritririos. A grande

difereng4 relativamente aos 463 Euro-Portugueses no 9o ano e aos 512 do 12o ano,

poderia conduzir a resultados pouco est6veis.
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6.2.1.1. IntercorrelaEdes das varifueis demogrdJicas entre si e com os

resultados das escalas do IPBC-R.

Na matriz de correlag6es entre as varitiveis demogrilficas (quadro 6.51), destaca-

se a correlagdo negativa entre a idade e o sucesso escolar, isto 6, i medida que aumenta

a idade, na amostra, tende a diminuir o sucesso escolar. No entanto, n6o significa que

haja maior insucesso escolar entre os participantes do 12o ano, como evidencia o indice

da correlagao entre sucesso escolar e nivel de escolaridade. A prop6sito tamb6m s6o

esclarecedores os fndices de correlagdo que envolvem os niveis de aspiragSo, o grau de

Quadro 6.51
Matriz de intercorrelagdes das varidveis demogrdficas consideradas

definigSo dos objectivos, e a satisfagSo dos participantes com os estudos frequentados.

Tal como no estudo piloto os niveis de aspiragEo tendem a ser maiores para as raparigas,

para os participantes do 12o ano, para os jovens com estatuto socioecon6mico mais

elevado e p.ua os participantes com mais sucesso escolar. Por sua vez, verifica-se que a

maior definigEo de objectivos da carreira tende a aumentar com a idade, com a

escolaridade e com os niveis de aspiragEo. Finalmente, o grau de satisfagEo com os

estudos tende a relacionar-se de forma mais significativa com o sucesso escolar e

maiores niveis de aspiragEo.

A matriz de intercorrelagdes das variriveis demogr6ficas com as escalas do

IPBC-R (quadro 6.52), evidencia tr€s tipos de resultados: l) a generalidade dos indices

de correlaglo n6o e significativa;2) o grau de defini96o dos objectivos correlaciona-se

negativamente com a generalidade das barreiras que o IPBC-R avalia; 3) a indecisSo da

carreira, enquanto barreira da carreir4 tem a correlagio negativa mais significativa com

o grau de defini96o dos objectivos.

no estudo diferencial sobre percepqdo de barreiras, na amostra total (N: 1005

Variiveis I ) J 4 567 8 9

l. Idade
2. Gdnero
3. Escolaridade
4. Profisslo do pai
5. Prolissio da m6e
6. Sucesso escolar
7. Niveis de aspiraqio
8. Grau definigio de objectivos
9. Satisfac6o com os esturlos
* p< 0.05; ** p<0.01
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Quadro 6.52
Matriz de intercorrelaEdes das varidveis demograficas consideradas

6.2.1.2. DiferenEas entre Grupos no Percepqdo de Barreiras

6.2.1.2.1. Hierarquia dos ltens com Mddias de Resultados mais Elevados

Procurando esclarecer quais as barreiras que os jovens consideram mais

frequentes ou a que atribuem maior grau de dificuldade, identificaram-se, na amostra

total e nas subamostras por g6nero e nivel de escolaridade, os sete itens com o resultado

m6dio mais elevado. Este ntmero restrito de itens, 10 % do total do invent6rio, obteve-

se a partir da aniilise das m6dias dos mais diferenciados, ou seja. os itens cujas m6dias

de resultados tendem a ser mais elevadas, independentemente das subamostras

consideradas.

Quadro 6.53
IPBC-R

Hierarquia dos itens, por gdnero e n[vel de escolaridade, na amostra total

no estudo diferencial com as escalas do IPBC-R, na amostra total N: 1005
Vari6veis Idade Gdn. Escol. P. pai P. mie Suces. Aspi. Obiect. Satisf.

l. Discriminagiio Geral
2. Discriminagilo Sexual
3. Discriminagao Etnica
4. Falta de suporte
5. Satde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigio de Oportunidades
8. Indecis5o
9. Limitag6es na Formagilo
10. Falta de Confianqa
ll. Falta de lnteresse

.05 .01 .02

.05 .02 .01

.05 .01 .00

.06* .01 -.02

.01 .04 .04
.02 .07* .04
.01 .00 -.05
..01 .01 -.06
.05 .03 -.03
.02 .01 -.0s
.03 .02 -.01

.01 .07*

.04 .22**

.03 .05

.07* .03

.06 .06*
-.02 .05
.l I ** .07*
.05 .06*
.08* .08*
.05 .02

.02 .01

.01 .03

.05 .05

.01 .04

.07* .07*

.07* . .01

.02 .00

.l 1** .04

.05 .05

.07* .08*

.04 .05

.02 .01

,.08* -.01
..09** .04
.06 .02
..1 I ** -.06
-.02 .02
-.08* -.02
-. l4*'r -.07*
_.3 l** -. l5*,r.
-. l3*r -.09*
_.12** -.12**
-. l3** _.09*

* p< 0.05; ** p<0.01

Mddias e desvio ao
Ordem na

hierarquia

Feminino

N=583

Masculino

N=422

9o ano

N=488

l2o ano

N=517

Total

N=1005

Item ,V DP ltem .V DP Item DP ltem .v{ DP ltem .tl DP

l'

3n

{'
5'
6'

65
{{
62
{6
55
28
22

4.03
3.88
3.67
3.64
3.54
3.53
3.40

2.03
2.14
r.96
2.18
1.76
2.04
I.8t

{.1
62
16
J]
28
t3
)1

3.54
3.43
3.36
3.35
3.21
3.22
3.20

2.13
1.93

2. l5
L8l
202
1.71
1.80

{6
14
28
o5
62
J5
68

3.63
3.44
3.40
336
3.33
3.30
3.22

2.15
2.10
2.10
2.39
1.94
1.82
2.00

44
62
55
))
28
{6
t2

4.01
3.80
3.60
3.57
3.44
3.43
3.39

2.15
1.94
1.73
1.80
l.9l
2.20
2.19

14
62
{6
55
28

65

3.74
3.57
3.52
3.46
3.42
3.31
3.29

2.14
1.95
2.17
1.78
2.03
I .81

232
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A an6lise do quadro 6.53 permite constatar, nesta condigio, um padrio de

barreiras ilustrado com os resultados da amostra total: "N6o ter as classificagOes

escolares que me permitam frequentar o curso que desejo" (item 44); "Ter contratos de

trabalho prec6rios (por exemplo, trabalhar sem contrato, com contratos temporilrios sem

careira definida, etc.)" (item 62); "Ter um horiirio de trabalho incompativel com os

meus hor6rios escolares" (item aO; "Doenga de familiares interferir com o

trabalho/carreira" (item 55); "NEo ter servigos onde possa deixar as criangas enquanto

trabalho" (item 28); "1.{6o ter oportunidades de progressEo na profissSo" (item 22) e "Ser

alvo de ass6dio sexual no trabalho" (item 65).

Este padrEo aponta para a possibilidade de, independentemente do g6nero e do

nivel de escolaridade, existir um conjunto de representagdes sobre as limitag6es ao

desenvolvimento da careira, que se estruturam precocemente e se mant€m at6 final do

ciclo de estudos. Entre estas, a consciEncia dos limites quanto ao ingresso no ensino

superior e da precariedade dos vinculos laborais, sdo as mais consideradas.

Independentemente deste padrSo, verificamos algumas barreiras que sio

especificas a cada uma das subamostras: as raparigas esperam vir a "ser alvo de ass6dio

sexual no trabalho" (item 65), os rapazes temem vir a "ter uma agenda de trabalho

pouco flexivel que interfere com as minhas responsabilidades familiares" (item 43), os

participantes do 9o ano consideram "ter filhos num "mau momento" dos meus planos de

carreira" (tem 68), e os que frequentam o l2o ano referem "n6o gostar do trabalho que

fago" (item 12).

6.2.1.2.2. Diferengas de Gdnero

Entre os jovens do 9o ano (quadro 6.54), a percepgEo de discriminagdo sexual 6 a

rinica barreira em que rapazes e raparigas se diferenciam significativamente. Nesta

escala a diferenga entre mddias de resultados 6 favoriivel irs raparigas F(1, 486) : 17.39,

p<0.01, ro:.18. Nas restantes escalas do IPBC - R, as raparigas evidenciam mddias de

resultados superiores aos rapazes.

Na subamostra dos alunos do 12' ano (quadro 6.55), o padrSo de resultados 6

muito semelhante ao dos jovens do 9o ano. As raparigas continuam a ter m6dias de

resultados superiores aos rapives, na generalidade das escalas do IPBC-R, diferenqas

significativas na escala de Discriminagdo Sexuql. F(1, 515) :34.43,p<0.01, a = .25, e

na escala de Discriminagdo Geral. f(l, 515) :4.32, p<0.01, co : '09. A m6dia de
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dos resultados, o ednero na omostra do 9" ano

Escalas
Feminino

N:264
Masculino

N=224 F
Total
N=488

Midia D.P. Midia D.P. M6dia D.P.

l. Discriminaqio Geral
2. Discriminagio Sexual
3. Discriminageo Etnica
4. Falta de suporte
5. Satde
6. Conflito de Pap6is
7. Restriglo de Oportunidades
8. Indecisf,o
9. Limitag6es na Formagfio
10. Falta de Confianga
11. Falta de Interesse

)\)
2.62
2.49
2.45
2.73
2.9t
3.00
2.82
3.04
2.48
2.78

1.59
t))
1.39
1.10
t.45
t.25
t.36
1.29

1.52
1.27
1.49

2.3s
2.17
2.38
2.39
2.57
2.78
2.8r
2.67
2.78
2.39
2.56

.47

.lJ

.44

.07

.48

.21

.33

.t2

.44

.15

.29

1.42
t'l.39**

0.81
0.44
1.44
1.15

2.22
t.67
3.72
0.68
0.99

2.44
2.42
2.44
2.42
2.6s
2.8s
2.91
2.75
2.92
2.44
2.72

.54

.20

.41

.08

.47

.23

.35

.22

.49

.21

.40

Quadro 6.54
IPBC-R

Mddia, desvio padrAo e [ndices de significdncia das diferenEas entre as mddias

r* p<0.01

resultados da escala ae Falta de Interesse, favor6vel aos rapazes do l2o ano, 6 a maior

excepgao relativamente aos resultados obtidos com jovens do 9o ano. Neste nfvel de

escolaridade, as formas de discriminagdo sexual mais esperadas pelas raparigas, sio:

"Ser alvo de ass6dio sexual no trabalho" (item 65), F(l, 486) : 64.92,p<0.01, a: .34,

"As pessoas do sexo oposto serem mais frequentemente promovidas que pessoas do

meu sexo'r (item 59), F(1,486) :9.17,p<0.01, to: .13, e "Ter um patrao ou superior

hieriirquico com atitude negativa face a pessoas do meu sexo" (item 34), F(1, 486) :

4.86, p<0.05, ro : .09.

Quadro 6.55
IPBC-R

Mddia, desvio padrdo e Indices de significdncia das diferenqas entre as mddias
de resultados. s o sdnero na amostra do I2o ano

Escalas
Feminino

N=319
Masculino

N:198 F
Total
N=517

Midiu D.P. Midia D.P. M6dia D.P.

l. Discriminaqio Geral
2. Discriminagio Sexual
3. Discriminagio Etnica
,1. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restriq6o de Oportunidades
8. Indecistro
9. Limitagdes na Formagiio
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

2.58
2.79
2.54
2.59
2.93
2.94
3.28
2.93
3.22
2.55
2.77

5?

.32

.51

.10

.44

.t7

.JJ

.33

.54

.29

.47

2.31

2.12
2.35
2.54
2.75
2.83
3.1 I
2.79
3.0 1

2.54
2.84

37
ll
44
99
49
16

35
l5
43

2t
35

4.32*
34.43**

2.04
0.28
t.99
l.l3
1,.97

1.39
2.28
0.01
0.32

2.48
2.53
2.47
2.57
2.86
2.90
3.22
2.88
3.14
2.55
2.79

.47

.28

.49

.06

.46

.17

.34

.26

.50

.26

.42

* p< 0.05; ** p<0.01
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Por sua vez, no 12o ano, as formas de discriminagSo sexual mais esperadas pelas

raparigas, s6o: "Ser alvo de ass6dio sexual no trabalho" (item 65), F(1, 515): 107.77,

p<0.01, {D : .41, "Ser alvo de discriminagEo sexual na procura de emprego" (item 25),

F(1, 515) = 19.39, p<0.01, ro : .19, "As pessoas do sexo oposto serem mais

frequentemente promovidas que pessoas do meu sexo" (item 59), F(1,515):16.97,

p<0.01, a: .17, "Ser discriminado pela entidade patronal porque tenho ou planeio ter

filhos" (item 9), F(1, 515) : 5.51, p<0.05, o = .17, "Ter um patrEo ou superior

hierirquico com atitude negativa face a pessoas do meu sexo" (item 34), F(1, 515) :

5.48, p<0.05, o = .17, e "Haver falta de oportunidades para pessoas do meu sexo em

6reas ndo tradicionais (por exemplo, engenharia para mulheres, educador de infhncia

para homens)" (item 52), F(1,515) :4.05,p<0.05, ro = .08.

As formas de discriminagdo geral que as raparigas do l2o ano referem

significativamente mais do que os rapazes do seu nivel de escolaridade, s6o: "Ser

discriminado no acesso ao emprego devido i idade" (item 75), ,F(1, 515) : 5.27, p<0.05,

ol : .09, e "Ser discriminado no acesso ao emprego devido ir minha apar0ncia fisica"

(item 56), F(I, 5l 5): 4.28, p<0.05, ro : .07.

6.2.1.2.3. Diferengas Segundo o Estatuto Socioecondmico

Para o nfvel s6cio-econ6mico do pai, n6o se verificam diferengas

estatisticamente significativas nas diferentes escalas do IPBC-R, nas subamostras do 9o

e do 12" ano. Para a profissSo da m6e, jri 6 possivel identificar diferengas significativas

na escala de Falta de Suporte, F(7 ,509) : 2.16, p<0.05, @ : .13, e na escala de Conflito

de Papdis, F(7, 509) = 2.24,p<0.05, ro = .13, (quadro 6.56). Comparag6es mriltiplas a

posteriori evidenciaram que. na escala de Falta de Suporte, os jovens, cuja mde est6

desempregada, t6m medias de resultados significativamente superiores dqueles em que a

m6e 6 dirigente de empresa ou quadro superior. Na escala de ConJlito de Papdis, os

jovens, com mdes desempregadas, esperam significativamente mais conflito de pap6is

do que os jovens em que as mles sdo dirigentes de empresa e quadros superiores,

administrativas e trabalhadores qualificados.

As barreiras relativas d Falta de Suporte, que mais significativamente

diferenciam os jovens em fungEo do estatuto s6cio-econ6mico da mde, s6o: "N6o ter
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de resultados, segundo o nivel socioecon6mico da mde, na amostra do 2o ano

Escalas
Nivel I
N=I71

Nivel2
N:51

Nivel3
N=I43

Nivel4
N=92

Nfvel5
N:267

M. D.P. M. D.P. M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminaglo Geral
2. Discriminagiio Sexual
3. Discriminaqeo ftnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigilo de Oportunidades
8. Indecistro
9. Limitag6es na Formagiio
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

2.s0
2.44
2.44
2.49
2.92
2.95
3.27
2.75
2.93
2.53
2.80

.45

.25

.47

.07

.43

.15

.35

.t7

.46
)o
.48

1.98

2.13
2.02
2.03
2.29
2.68
2.74
2.68
2.69
2.18
2.37

2.40
2.58
2.40
2.66
2.95
2.94
3.20
3.00
3.20
2.62
2.88

.57

.36

.58

.16

.63

.23

.43

.23

.64

.JJ

.52

2.22
2.37
,ro
2.53
2.79
2.61
3.16
2.93
3.14
2.s3
2.90

1.33

t.t2
1.30

0.96
l.5l
0.98
1.38

1.26
1.55

l.l6
1.39

2.6t
2.68
2.57
2.66
2.92
3.09
3.34
2.95
3.31
2.63
2.91

Escalas
Nivel6
N=21

Nivel T

N=210
Nivel8
N=50 F

Total
N=l005

M. D.P. M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminagiio Geral
2. Discriminagtro Sexual
3. Discriminageo 6tnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. RestriqSo de Oportunidades
8. Indecisilo
9. Limitag6es na Formagf,o
10. Falta de Confianqa
ll. Falta de lnteresse

3.52
3.67
3.51
3.29
3.89
3.72
3.96
3.63
3.56
3.02
3.54

.55

.59

.95

.68

.57

.53

.43

.63

.90

.70

.59

2.46
2.50
2.49
2.51

2.79
2.71
3.08
2.68
3.14
2.45
2.62

.44

.29

.50

.93

.46

.04

.30

.23

.44

.16

.41

2.67
2.37
2.55
2.76
2.70
2.67
3.32
3.13
3.07
2.59
2.53

.+5

.44

.20

.39

.25

.07

.36

.29

.26

.04

1.56
1.91

1.22
2.16*
1.46

2.24*
1.26
1.36
0.96
0.72
1.25

2.48
2.53
2.46
2.57
2.86
2.90
?))
2.88
3.t4
2.55
2.79

.47

.28

.49

.06

.46

.t7

.)+

.26

.50

.26

.42

Quadro 6.56

IPBC-R
Mddia, desvio padrdo e fndices de significdncia dos diferenEas entre as mddias

Legenda : ** p<0.01

Nivel I - Profiss6es com nivel de licenciatura: Nivel 2 - Dirigentes de empresa e quadros superiores;
Nivel 3 - Pessoal administrativo; Nivel 4 - Trabalhadores qualificados; Nivel 5 - Trabalhadores semi-
qualificadosendoqualificados;Nfvel6-Desempregados;NivelT-Domesticos(as);Nivel8-NC-N6o
classificados.

dinheiro ptua frequentar um curso ou formagdo profissional que desejo" (item 3), F(7,

509):2.28, p<0.05, co:.13, "Os meus amigos nao aprovarem a minha escolha

profissional/carreira" (item 26), F(7, 509) : 2.26,p<0.05, rrl : .13, "Ndo ter servigos de

orientagao a que possa recorrer quando tiver que tomar decisdes de carreira" (item 71),

^F(7. 509) : 2.45, p<0.05. or :. 14.

Na escala de Conflito de Papdrs. os itens em que se verificaram diferengas

significativas nas medias de resultados. em fungio da profissSo da mde, foram: "Ndo ter

servigos onde possa deixar as criangas enquanto trabalho" (item 28), F(7,509):2.93,
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p<0.01, ro : .16 e "Ter que trabalhar enquanto estudo dificultar-me a continuagSo dos

estudos" (item 29), F(7, 509):2.41,p<0.05, ro : 14.

6.2.1.2.4. Diferenqas Segundo o Sucesso Escolar e os Niveis de Aspiraqdo

Em fungao do sucesso escolar e dos niveis de aspiragdo, ndo se verificaram

diferengas significativas entre as m6dias de resultados, nas escalas do IPBC-R, para as

subamostras do 9o ano e do l2o ano de escolaridade. A relagEo estatisticamente nAo

significativa entre a percepgdo de barreiras e os niveis de aspiragEo dos participantes,

tamb6m verificado no estudo piloto (ver p. 192), € um resultado em desacordo com o de

outras investigag6es em que se verificou uma relagSo inversa e significativa entre os

niveis de aspiragao de adolescentes e a sua percepgdo de barreiras da carreira (Hill,

Ramirez e Dumic4 2003, p. 9a5). Este desacordo pode-se explicar pelas diferentes

acepgoes do conceito de aspiragEo. Nas nossas investigag6es tem a ver com um nivel de

qualificagdo educacional enquanto que na investigagdo americana a aspirag6o tem a ver

com o tipo de curso/profissEo que se pretende.

6.2.1.2.5. Diferengas Segundo o Grau de Definiqdo dos Objectivos da Carreira

Na subamostra do 9o ano (quadro 6.57), as diferengas significativas entre as

m{dias de resultados acontecem nas escalas de Indecisdo, F(4,483) = 17.25,p<0.01, co

= .34, de Restriqdo de Oportunidades, F(4,483): 4.24,p<0.01, rrl : .16, e de Falta de

Interesse, F(4, 483) :2.49, p<0.05, or : .1 1.

Na escala de Indecisdo, comparag6es mriltiplas a posteriori revelaram que, i
medida que aumenta o grau de definigdo dos objectivos, menos a indecis6o 6

considerada barreira da carreira. Assim, os participantes que n6o tOm objectivos nem

nunca pensaram neles e os que t6m objectivos definidos mas n6o tOm a certeza deles ou

n6o sabem como os realizar, consideram, significativamente mais, a indecisEo como

barreira da carreirq relativamente aos que t6m objectivos definidos e sabem como

realizi-los. Por sua vez, aqueles que t6m objectivos definidos e sabem como os realizar

consideram, significativamente menos que todos os restantes, a indecisdo como uma

barreira da carreira. Nesta escala, as barreiras em que as diferengzls se expressaram

significativamente, foram: "Estar indeciso acerca da profissdo que gostaria de ter" (item

31), F(4,4831= lg.44,p<0.01, ro: .36. "Estar indeciso quanto ao tipo de estudOs ou
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Quadro 6.57
IPBC-R

Mddia, desvio padrdo e indices de significdncia das diferengos entre as mddias

profissSo a seguir ap6s o Ensino Secundiirio" (item l3), F(4, 483) : 17 .15, p<0.01, ro :
.34, "NSoterobjectivosdecarreirabemdef,tnidos" (item 1), F(4,483):9.67,p<0.01, ro

: .26, "Nas decis6es, ter necessidade de seguranga absoluta quanto dcerteza da decisdo"

(item 40), f(4,483) = 5.51,p<0.01, o:.19, "Estar indeciso porque n6o tenho uma

ideia clara acerca dos meus interesses e capacidades" (item 5), F(4,483) : 5.45, p<0.0I,

ro : .19. e "Frequentemente ter dificuldade em tomar decis6es (exemplo: adiar

decis6es)" (item 23), F(4, 483) :3.21,p<0.05, or: .13.

dode resultados, pare o grau de de/iniqdo dos obiectivos, na amostra do 9o ano

Escalas

Nunca tinha pensado
nos objectivos da

carreira
N=I7

Pensou algumas vezes
mas sem objectivos

N:91

Tem alguns objectivos
mas sem certezas

N:I97

M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminagf,o Geral
2. Discriminagio Sexual
3. Discriminagtro Etnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigf,o Oportunidades
8.Indecisilo
9. Limitag6es na Formagflo
10. Falta de Confianga
ll. Falta de lnteresse

2.28
2.74
2.73
2.40
2.73
2.99
3.08
3.04
3.32
2.45
3. l0

.32

.15

.37

.80

.24

.07

.49

.02

.55

.26

.46

2.61
2.57
2.52
2.65
2.82
3.05
3.29
3.37
3. l9
2.72
3.08

.59

.31

.38

.12

.40

.21

.33

.25

.38

.15
,)Z

2.48
2.43
2.49
2.42
2.s9
2.82
2.94
2.90
2.97
2.46
2.65

.55

.23

.44

.08

,44
.26
.28
.l I
.47
.23
.29

Escalas

Tem object.
definidos mas
n6o sabe como

realiz6-los
N=91

Tem object.
definidos mas

sabe como
realiz6-los

N:92

F
Total

N=488

M. D.P. M. D.P. M. D.P.

1. Discriminaqflo Geral
2. Discriminagilo Sexual
3. Discriminageo f tnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigf,o Oportunidades
8. Indecisio
9. Limitag6es na Formagio
10. Falta de Confianqa
ll. Falta de Interesse

2.51
2.28
2.28
2.36
2.77
2.81
2.86
2.44
2.79
2.40
2.67

.58

.07

.1)

.09

.58

.26

.41

.22

.56

.26

.52

2.t5
2.30
2.36
))s
2.49
2.71

2.49
2.08
2.63
2.18
2.51

.43

.t7

.37

.07

.51

.20

.53

.04

.50

.13

.51

1.25

t.21
0.64
1.60
0.79
0.98

4.24**
17.25**

2.20
2.36
2.49*

2.44
2.42
2.44
2.42
2.65
2.85
2.91
2.75
2.92
2.44
2.72

.54

.20

.41

.08

.47

.23

.35

.22

.49

.2t

.40

* p< 0.05; ** p<0.01



Estudo principal 275

Na escala de Restiqdo de Oportunidades, os jovens que pensaram algumas

vezes nos seus objectivos mas que ainda n6o os t€m definidos, consideram

significativamente mais a restrigdo de oportunidades como barreira da carreira, do que

os jovens que t6m objectivos definidos e sabem como os realizar. Os itens relativos ir

restrigdo de oportunidades em que se verificaram diferengas significativas na mddia dos

resultados, foram: "As perspectivas de emprego na minha 6tea de formag6o serem

pouco promissoras" (item 39), F(4,483; = 4.15,p<0.01, o:.16, "As perspectivas de

emprego na minha iirea profissional serem pouco promissoras" (item 30), F(4,483) :

3.69,p<0.01, o = .15, e "NEo ter oportunidades de progressdo naprofissio" (item22),

^F(4, 483) : 3.08, p<0.05, ro :.13. A maior expressEo destes itens entre os jovens menos

definidos nos seus objectivos da carreira deixa transparecer uma grande preocupagEo

com o problema do emprego.

Por sua vez, na escala de Falta de Interesse, os participantes que pensaram

algumas vezes nos seus objectivos mas que n6o os t6m definidos, consideram

significativamente mais a indecisdo como barreira da carreira, relativamente aos jovens

que t6m objectivos definidos e sabem como realiz6-los. Os itens em que surgiram

diferengas significativas entre m6dias de resultados, foram: "NEo gostar dos estudos que

frequento" (item48), F.(4,483):3.37,p<0.01,0:.14. e "N6o gostardo trabalho que

fago" (item l2), F(1, 483) = 2.60.p<0.05, ol = .l l.

Entre os jovens que frequentam o 12o ano, observam-se diferengas significativas

entre mddias de resultados nas escalas de: Indecisdo, F(4, 5121 : 15.22, p<0.01, ro :

.31, Falta de Suporte, F(4, 512) = 5.46, p<0.01, @ : .18, Restrigdo de Oportunidades,

F(4,512): 4.17,p<0.01, ro = .15, Falta de Interesse, F(4,512):4.00,p<0.01, ro = .15,

Limitaqdes na Formaqdo, F(4,5121= 3.58.p<0.01,0:.14, e Falta de Confianqa, F(4,

5127 = 3.46, p<0.01, o : . 13, (quadro 6.58).

Na escala de Indecisdo. it medida que aumenta o grau de defini96o dos

objectivos dos jovens do l2o ano. menos a indecisSo 6 percebida como barreira da

carreira. Neste sentido. os participantes que tdm objectivos definidos e sabem como os

realizar, consideram, significativamente menos do que os restantes, a indecisdo como

barreira da carreira. N6o tdo definidos. os jovens que t6m objectivos definidos mas n6o

sabem como os realizar, tamb6m consideram significativamente menos a indecisdo

como uma barreira da carreira. relativamente aos restantes participantes ainda menos

decididos do que eies. Nesta escala. por ordem decrescente de importdncia as
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diferengas foram significativas nos itens: "Estar indeciso acerca da profissSo que

gostaria de ter" (item 3 l), F(4, 512) : 14.44,p<0.01, a = .32, "Estar indeciso quanto ao

tipo de estudos ou profissEo a seguir ap6s o Ensino Secundilrio" (item l3), F(4, 5121:

13.11,p<0.01, rD: .29, "Estar indeciso porque n6o tenho uma ideia clara acerca dos

meus interesses e capacidades" (item 5), F(4,512): 9.29, p<0.01, o : .24, "N6o ter

objectivos de carreira bem definidos" (item l), F(4, 512): 7.96, p<0.01, o : .23, "Nas

decis6es, ter necessidade de seguranga absoluta quanto d. certeza da decis6o" (item 40),

F(4, 512): 5.64, p<0.01, ro : .19.

Quadro 6.58
IPBC-R

Mddia, desvio padrdo e indices de significdncia das diferenqas enffe as mddias
do 12'de resultados, segundo o de definicdo dos obiectivos, na amostra do 12" ano

Escalas

Nunca tinha pensado
nos objectivos da

carreira
N=6

Pensou algumas vezes

mas sem objectivos
N=40

Tem alguns objectivos
mas sem certezas

N:207

M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminagio Geral
2. Discriminagiio Sexual
3. Discriminageo litnica
4. Falta de suporte
5. Satde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigio Oportunidades
E. Indecisflo
9. Limitag6es na Formagio
10. Falta de Confianqa
ll. Falta de Interesse

2.50

3.t7
2.23
2.73
2.81
3.60
2.97
3.83
3.05
2.83

0.75
0.75
t.47
0.5s
t.26
0.55
1.43

r.02
1.03
1.29
0.95

2.',l3
2.81
2.76
3.00
2.97
3.3 1

3.78
3.6 I
3.75
2.97
3.51

43

31

52
0l
37
l8
l8
25
46
26
26

2.59
2.63
2.47
2.64
2.91

2.88
3.26
3.18
3.25
2.56
2.83

.50

.30

.41

.04

.42

.19

.35

.16

.47

.20

.38

Escalas

Tem object.
definidos mas
niio sabe como

realiz6-los
N=153

Tem object.
definidos mas

sabe como
realiz6-los

N:ll1

F
Total
N=517

M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. DiscriminagSo Geral
2. Discriminagio Sexual
3. Discriminagio Etnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigeo Oportunidades
8. Indecisf,o
9. Limitag6es na Formagtro
10. Falta de Confianga
ll. Falta de lnteresse

2.41
1ds

2.41
2.64
2.77
2.92
3.26
111

2.99
2.64
2.79

.45

.30

.58

.07

.48

.18

.31

.20

.40

.31

.43

2.28
2.36
2.38
2.22
2.87
2.74
2.85
2.25
2.88
2.22
2.48

.47
))
.48
.04
.57
.ll
.35
.26
.66

.24

.48

r.21
t.54
0.86

5.46{'*
0.26
t.79

4.17**
15.22**
3.58*',r
3.46**
4.00**

2.48
2.53
2.47
2.57
2.86
2.90
3.22
2.88
3.14
2.55
2.79

.47

.28

.49

.06

.46

.17

.34

.26

.50

.26

.42

* p< 0.05; ** p<0.01
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Na escala Falta de Suporte, os resultados evidenciam que os participantes menos

definidos tendem a considerar mais a falta de suporte como barreira da carreira. Assim,

os jovens que pensaram algumas vezes nos seus objectivos mas que ainda n6o os t6m

definidos, os que tOm alguns objectivos mas sem terem a certeza dos mesmos e aqueles

que t6m objectivos definidos e n6o sabem como realiz6-los, consideram,

significativamente mais do que os colegas do 12o ano que tOm objectivos definidos e

sabem como os realizar, a fa\ta de suporte como barreira da carreira. Est6o nestas

condigOes as seguintes barreiras: "Ter pouca informagdo sobre possiveis alternativas de

formag6o ap6s o Ensino Secundiirio" (item 69), F(4, 5121 : 8.59, p<0.01, @ : .24, "Ter

pouca informagdo acerca do mundo do trabalho" (item 58), F(4, 512) : 7.32, p<0-01, a

= .22, "N6o ter servigos de orientagSo a que possa recolTer quando tiver que tomar

decis6es de carreira" (item 7l), F(4, 512): 6.25, p<0.01, @ = .19, e "Ter contratos de

trabalho preciirios (por exemplo, trabalhar sem contrato, com contratos tempor6rios,

sem carreira definida, etc.)" (item 62), F(4, 512) = 2.99, p<0.05, ro :.15.

Relativamente e Restriqdo de Oportunidades e d Falta de Confianqa,

verificamos maior percepgdo deste tipo de barreiras nos participantes menos definidos,

ou seja, aqueles que j6 pensaram algumas vezes nos seus objectivos mas que ainda n5o

os t6m definidos, consideram significativamente mais a restrigio de oportunidades e a

falta de confianga como baneiras da carreira, do que os jovens que tOm objectivos

definidos e sabem como os realizar. Na escala de Restriqdo de Oportunidades, as

diferengas foram significativas para os itens "As perspectivas de emprego na minha iirea

profissional serem pouco promissoras" (item 30), F(4, 512): 6.04, p<0.01, ro : '19,

"Ter dificuldade em planear a minha carreira devido ir instabilidade na economia do pais

(item 2l), F(4,512):3.85,p<0.01,0:.15, "As perspectivas de emprego na minha

6rea de formagEo serem pouco promissoras" (item 39), F(4, 512) : 3.42, p<0.01, o =

.14, e "N6o ter oportunidades de progressdo na profissio" (item 22),F(4,512):2.45,

p<0.05, ro: .11. Por sua vez, na escala de Falta de ConfianQa, as diferengas foram

significativas nas seguintes barreiras: "N6o ter a certeza dos meus valores face ao

trabalho (item 60), F(4.512) = 4.85.p<0.01, @: .17, "Ter dificuldade em adaptar-me a

novirs situag6es" (item 63), F(4,5I2):4.15,p<0.01, ro: .16, "N6o me sentir confiante

quanto is minhas capacidades para continuar os estudos ap6s o ensino secundiirio (item

47), F(4,512) = 3.70, p<0.01, o = .14, e "NEo me sentir confiante quanto i minha

capacidade de trabalho" (item 32), F(4,512; = 3.31,p<0.05, co:.13.
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Na escala de Limitagdes na Formoqdo, aqueles que pensaram algumas vezes nos

seus objectivos mas que ainda os n6o t6m definidos, consideram significativamente

mais a indecisio como barreira da carreira, relativamente aos jovens que t6m objectivos

definidos mas n6o sabem como os realizar e os que t6m objectivos definidos e sabem

como realiz6r-los. Isto 6, as limitagdes na formagSo s6o mais percebidas como barreira

da ca:reira, em participantes que est6o menos definidos nos seus objectivos da carreira.

Por ordem decrescente de magnitude do efeito, os itens em que estas diferengas se

registaram, foram: "NEo ter os estudos/formagdo necessdrios para a profissSo que

desejo" (item 33), F(4,512): 4.33,p<0.01, tD : .16, "Ndo ter a experiOncia profissional

necess6ria para a profissdo que desejo" (item 4I), F(4, 512) : 3.85, p<0.01, crl : .15,

"N6o ter estudos oficialmente reconhecidos" (item 42), F(4, 512): 3.45, p<0.01, o :

.13, e "NEo ter os tragos de personalidade necessdrios ir profiss6o que desejo (por

exemplo, ter pouca iniciativa, n6o ser criativo. n6o ser organizado, etc.)", (item 4), F(4,

5I2):3.42, p<0.05, a: .12.

Finalmente, na escala de Falta de Interesse, os participantes que pensaram

algumas vezes nos seus objectivos mas que ainda n6o os t6m definidos, consideram

significativamente mais a falta de interesse como barreira da carreira, relativamente aos

jovens com alguns objectivos mas sem a certezadeles,'aos que t6m objectivos definidos

mas n6o sabem como os realizar e aos que tdm objectivos definidos e sabem como

realiz6-los. Estes resultados expressam o padrSo anterior de o menor grau de definigio

dos objectivos da careira estar associado a maior percepgdo de baneiras, neste caso, a

falta de interesse como obst6culo ao desenvolvimento da carreira.

Os itens em que se revelaram diferengas significativas na mddia dos resultados,

foram: "NEo gostar dos estudos que frequento" (item 48), F(4,512):4.80,p<0.01, o:
.17, "NEo gostar do trabalho que fago" (item l2), F(4,512):3.73, p<0.01, a: .14,

"Nio me preocupar com as decis6es de carreira que possa ter de realizar" (item 74),

F(4, 512) : 2.96,p<0.05, cD : .12, e "Eu dar mais importdncia a outros papeis (tempos

Iivres, familia...) que aos de estudante ou de trabalhador" (item 72), F(4,5L2):2.76,

p<0.05, co :.1 l.

Finalmente. na escala de Falta de Interes.re, os participantes que pensaram

algumas vezes nos seus objectivos mas que ainda n6o os t6m definidos, consideram

significativamente mais a falta de interesse como barreira da careira, relativamente aos

jovens com alguns objectivos mas sem a certezadeles, aos que t6m objectivos definidos
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mas n6o sabem como os realizar e aos que t6m objectivos definidos e sabem como

realiz6-los. Estes resultados expressam o padrEo anterior de o menor grau de definigEo

dos objectivos da carreira estar associado a maior percepgio de barreiras, neste caso, a

falta de interesse como obstiiculo ao desenvolvimento da carreira.

Os itens em que se revelaram diferengas significativas na m6dia dos resultados,

foram: "NEo gostar dos estudos que frequento" (item 48), F(4, 512) = 4.80, p<0.01, o =

.17, "N6o gostar do trabalho que fago" (item l2), F(4, 512) = 3.73, p<0.01, ro = .14,

"N6o me preocupar com as decis6es de careira que possa ter de realizar" (item 74),

F(4, 512):2.96,p<0.05, a: .12, e "Eu dar mais importdncia a outros papeis (tempos

livres, familia...) que aos de estudante ou de trabalhador" (item 72), F(4,512) = 2.76,

p<0.05, co:.11.

Em sintese, relativamente ao grau de definigio dos objectivos da carreira

manifestam-se dois grandes padrdes de resultados: 1) os jovens com objectivos da

carreira menos definidos tendem a perceber mais barreiras ou a atribuir-lhes maior

dificuldade; 2) nos dois niveis de escolaridade, e tal como seria de esperar, os jovens

com menor grau de decisSo dos objectivos da carreira consideram significativamente

mais a Indecisdo como baneira, do que os seus pares com objectivos mais definidos.

6.2.1.2.6. Diferenqas Segundo o Grau de Satisfaqdo com os Estudos

Relativamente ao grau de satisfag6o com os estudos, entre os participantes do 9o

ano, s6 se verificam diferengas estatisticamente significativas para a escala de

Indecisdo. F(3, 484) = 3.74, p< 0.05, ro : .13, (quadro 6.59). Neste caso s6o os jovens

algo satisfefuos com os seus estudos que consideram significativamente mais do que os

satisfeitos ou os muito satisfeitos, a Indecisdo como uma barreira da careira.

Nesta escala os itens em que se revelaram diferengas significativas na m6dia de

resultados foram: "Estar indeciso porque nio tenho uma ideia clara acerca dos meus

interesses e capacidades" (item 5), F(3,484):3.14,p< 0.05, co:.11, "Estar indeciso

quanto ao tipo de estudos ou profissSo a seguir ap6s o Ensino Secundiirio" (item l3), F

(3, 484) = 3.54, p<0.05, tD : .12, "Estar indeciso acerca da profissdo que gostaria de ter"

(item 3l), F(3,484;: 3.44, p<0.05, or : .12, e "Ndo ter a experi€ncia profissional

necess6ria para a profissdo que desejo" (item 41), F(3, 484; : 2.77, p<0.05, co : .09.
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de resultados, segundo o grau de satisfacdo com os estudos, na amostra do 9o ano

Escalas

Insatisfeito
N=25

Algo satisfeito
N=83

Satisfeito
N=296

M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminaqiio Geral
2. Discriminagio Sexual
3. Discriminageo Etnica
4. Falta de suporte
5. Safide
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigiio Oportunidades
8. Indecislo
9. Limitag6es na Formaglo
10. Falta de Confianqa
11. Falta de Interesse

2.00
2.06
') ))
2.31
2.28
2.50
2.93
2.77
3.09
2.62
2.83

.28

.n

.43

.03

.49

.20

.39

.z)

.27

.21

.34

2.70
2.36
2.40
2.43
2.62
2.88
2,96
3.13
3.07
2.61
2.83

.71

.31

.45

.07

.)t

.23

.28
1','

.46

.23

.25

2.47
2.46
2.47
2.48
2.70
2.89
2.91
2.71
2.94
2.47
2.74

.51

.17

.39

.10

.46

.22

.33

.18

,47
,18
.41

Escalas

Muito satisfeito
N=84 F'

Total
N:488

M. D.P. M. D.P.

l. Discriminaqio Geral
2. Discriminagio Sexual
3. Discriminagao Etnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. RestrigEo Oportunidades
8. Indecis5o
9. Limitagdes na Formaglio
10. Falta de Confianqa
ll. Falta de Interesse

2.23
2.42
2.43
1)L

2.65
2.80
2.86
2.53
2.69
2.t3
2.53

1.48

1.22
t.07
L56
t.27
1.50
1.25
1. 18

1.63

1.26

r.52

2.06
0.92
0.27
l.t7
0.64
0.80
0.07
3.74*
l. t0
2.59
0.76

2.44
2.42
2.44
2.42
2.65
2.85
2.9t
2.75
2.92
2.44
2.72

1.54

1.20
I .41

1.08

1.47

1.23

1.35

t.22
1.49
t.2t
1.40

* p< 0.05; ** p<0.01

Quadro 6.59
IPBC-R

Mddia, desvio padrdo e [ndices de significdncia das diferenEas entre as mddias

Na subamostra do l2o ano (quadro 6.60), verificam-se diferengas significativas

entre m6dias de resultados nas escalas de Falta de Suporte, F(3,513) : 2.73, p< 0.05, ro

:.10, Restriqdo de Oportunidades, ,F(3,513):3.76,p< 0.05, cD:.13, Indecisdo, F(3,

513) : 7.32, p< 0.01, ro: .19, Falta de Confianqa, F(3,513;: 3.34, p< 0.05. ro : .12,

Falta de Interesse, F(3, 5131 = 2.83, p< 0.05. ro = .10. Comparagdes multiplas a

posteriori evidenciaram o seguinte padrSo: em todas as escalas referidas. os jovens

insatisfeito,s com os estudos tinham medias de resultados significativamente superiores

aos que evidenciavam graus moderados ou superiores de satisfagdo com os estudos.

Na escala de Falta de Suporte registaram-se diferengas significativas nas m6dias

de resultados do item 17 "Outras pessoas pensarem que certas ciureiras n6o s6o

adequadas a pessoas do meu sexo (por exemplo. engenharia para mulheres, educador de
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de resultados, para o de satisfacdo com os estudos, na amostra do l2o ano

Escalas

Insatisfeito
N=23

Algo satisfeito
N=99

Satisfeito
N=314

M. D.P. M. D.P. M. D.P.

l. Discriminagio Geral
2. Discriminaq6o Sexual
3. Discriminaqeo Etnica
4. Falta de suporte
5. Saride
6. Conllito de Pap6is
7. Restrigio Oportunidades
8. Indecisf,o
9. Limitag6es na Formag5o
10. Falta de Confianga
11. Falta de Interesse

2.70
2.41
2.57
2.89
3.00
3.15
4.06
3.83
3.71
2.97
).2 I

.44

.24

.59

.97

.53

.14
)?
.t7
.27
.08

.02

2.29
2.36
2.26
2.56
2.66
2.88
3.32
3.01
3.20
2.66
2.88

1.36
t.t7
t.43
0.95
l.4l
l.l0
1.23
t.t'l
1.36
l. l8
1.26

2.54
2.62
2.55
2.63
2.94
2.93
3.16
2.86
3.15
2.s8
2.83

.50

.30

.49

.l I

.48

.18

.35

.29

.53

.28

.45

Escalas

Muito satisfeito
N:81 F

Total
N=517

M. D.P. M. D.P.

l. Discriminag6o Geral
2. Discriminag6o Sexual
3. DiscriminagAo 6tnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conflito de Pap6is
7. Restrigtro Oportunidades
8. Indecisflo
9. Limitaqdes na Formagilo
10. Falta de Conlianga
ll. Falta de Interesse

2.39
2.44
2.38
2.30
2.75
2.72
3. l0
2.51
2.84
2.19
2.43

45
34
53

97
44
.2t
.39 .

.14

.58

.28

.53

1.03

1.29

r.09
2.73*
l. t7
1.05

3.7 5*
7.32**

2.24
3.34*
2.83*

2.47
2.53
2.47
2.57
2.86
2.90
?))
2.88
3.t4
2.5s
2.79

.47

.28

.49

.05

.46

.t7

.34

.26

.50

.26

.42

* p< 0.05; ** p<0.01

Quadro 6.60
IPBC-R

Mddia, desvio padrdo e indices de significdncia das diferengas entre as mddias

infdncia para homens, etc.), F(3, 513) :2.83, p<0.05, c0 : .10, do item 18 "O meu

c6njuge nio aprovar a minha escolha profissional/carreira", F(3, 513):3.01, p<0.05, o
: .11, e do item 26 "Os meus amigos n6o aprovarem a minha escolha

profissional/carreira ^F(3, 513) = 3.07 , p<0.05, ro = .l 1.

Na escala de Restriqdo de Oportunidades, os itens 22 "N6o ter oportunidades de

progressao na profisseo". 30 "As perspectivas de emprego na minha ilrea profissional

serem pouco promissoras" e 39 "As perspectivas de emprego na minha iirea de

formagSo serem pouco promissoras", revelaram diferengas significativas entre mddias

de resultados. F(3.513) = 3.24.p< 0.05, ro =.11, F(3,513;:7.rl,p< 0.01, ro =.19,

rq'(3,513) = 3.37, p< 0.5. (o:.11, respectivamente. Na escala de Indecisdo tais

diferengas aconteceram nos itens I "Ndo ter objectivos de careira bem definidos", 5
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"Estar indeciso porque n6o tenho uma ideia clara acerca dos meus interesses e

capacidades", 13 "Estar indeciso quanto ao tipo de estudos ou profissSo a seguir ap6s o

Ensino Secundririo" e 31" Estar indeciso acerca da profissEo que gostaria de ter", F(3,

513): 8.75,p< 0.01, ro : .21, F(3,513):2.90,p< 0.05, rD:.10, F(3,513):3.35,p<

0.05, ro: .11, F(3,513) :9.18,p< 0.01, ro : .21, respectivamente.

Na escala de Falta de Confianqa, os participantes revelaram diferengas

significativas nas m6dias de resultados dos itens 2 "N6o ter confianga em mim no

geral", F(3, 5 13) : 3.27,p< 0.05, co = .1 1, e no item 32 "N6o me sentir confiante quanto

i minha capacidade de trabalho F(3, 513): 3.69, p< 0.05, co: .11. Finalmente, na

escala de Falta de Interesse, tais diferengas revelaram-se no item 48 "N6o gostar dos

estudos que frequento", F(3, 513) : 5.61, p< 0.01, ro : .16, e no item 74 "N6o me

preocupal com as decis6es de carreira que possa ter de realizal", F(3, 513) :3.78' p<

0.01, co = .12.

6.2.1.2.7. Estudo Comparativo da Percepqdo de Barreiras no 9o e no I2o ano

Como se pode observar no quadro 6.61, tendo em conta o nivel de escolaridade

dos participantes, existem diferengas significativas entre a m6dia de resultados nas

escalas de Restriqdo de Oportunidades.^tr(1, 1003) = 12,65,p<0.01, o: .11, Limitaqdes

Quadro 6.61
IPBC-R

Mddia, desvio padrdo e fndices de significdncia das diftrenqas entre as mddias

de resultados Dor nivel de escolaridade, na amostra total

Escalas

9o ano
N:488

l2o ano
N:517 F

Total
N:1005

Midia D.P. Midia D.P. M6dia D.P.

l. DiscriminaqAo Geral
2. Discriminagio Sexual
3. DiscriminagSo Etnica
4. Falta de suporte
5. Safde
6. Conllito de Pap6is
7. Restrigf,o de Oportunidades
8. Indecisio
9. Limitag6es na Formag6o
10. Falta de Confianga
ll. Falta de Interesse

2.44
2.42
2.44
2.42
2.65
2.85
2.91
2.75
2.92
2.44
2.73

.54

.20

.41

.08

.47

.23

.35
))
.49
1l

.40

2.48
2.53
2.47
2.57
2.86
2.90
3.22
2.88
3.14
2.55
2.79

.47

.28

.49

.06

.46

.t7

.34

.26

.50

.26

.42

0.14
2.20
0.08
5.01*
5.04*
0.38

12.65**
2.57
5.06*
r.87
0.61

2.46
2.48
2.45
2.50
2.76
2.87
3.07
2.82
3.03
2.50
2.76

.50

.25

.45

.07

.47

.20

.35

.24

.50

.24

.41

* p< 0.05; ** P.0.01
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na Formaqdo, F(\,1003) = 5.06, p<0.05, ro : .06, Sartde, F'(I, 1003) : 5.04,p<0.01, ol

= .06, e Falta de Suporte, F(1, 1003) = 5.01, p<0.05, ro : .06, sempre favoriiveis aos

participantes que frequentam o 12o ano de escolaridade.

Na escala de Restriqdo de Oportunidades, os jovens do 12o ano consideram

significativamente mais do que os do 9o ano, a generalidade das barreiras que a

constituem: "N6o ter oportunidades de progressio na profissEo" (item22), F(l, 1003) :
22.70, p<0.01, ol : .15, "Ter dificuldade em planear a minha careira devido i
instabilidade na economia do pais" (item 2l), F(1,1003) = 9.63,p<0.01, o = .09, "As

perspectivas de emprego na minha 6rea de formagEo serem pouco promissoras" (item

39), F(1, 1003) :7.'14,p<0.01, ro = .08, e "As perspectivas de emprego na minha 6rea

profissional serem pouco promissoras" (item 30), F(1, 1003) : 4.76, p<0.05, <o : .06

Por sua vez, na escala de Limitagdes na Formaqdo, estas diferengas acontecem para o

item 44: "NEo ter as classificag6es escolares que me permitam frequentar o curso que

desejo", F(1, 1003) = 18.11,p<0.01, co: .14.

Na escala de Sailde, os itens em que os jovens do l2o ano se diferenciaram

significativamente dos do 9o ano, foram: "Doenga de familiares interferir com o

trabalho/carreira" (item 55), F(l, 1003) : 7.38, p<0.01, co : .08, "NEo ser capaz de lidar

com as exigdncias fisicas e emocionais da minha profissEo" (item 24), F(I, 1003) :
5.95, p<0.05, o : .07, "Ter problemas de sairde que interferem com o trabalho/carreira"

(item 8), F(I, 1003) = 5.53,p<0.05, ro:.06.

Finalmente, na escala Falta de Suporte, os itens que significativamente

diferenciaram jovens do 9o e do 12o ano, foram: "N6o ter dinheiro para frequentar um

curso ou formagdo profissional que desejo" (item 3), F(1, 1003) :29.9I,p<0.01, ro :
.16, e "Ter contratos de trabalho prec6rios (por exemplo, trabalhar sem contrato, com

contratos tempordrios, sem carreira definida etc.)" (item 62), F(I, 1003) : 14.44,

p<0.01, ro:.12.

6.2.1.3. Discussdo dos Resultados sobre a Abordagem Diferencial
da Percepgdo de Barreiras da Carueira

Os resultados revelam que, independentemente do gdnero e do nivel de

escolaridade. os jovens t€m consciOncia das dificuldades da transigSo para o ensino

superior e para o mundo do trabalho. Esta consciOncia, possivelmente desenvolvida a

partir de mtiltiplas viv€ncias, entre as quais as escolares e familiares, expressa-se em
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expectativas de que as classificagdes escolares para o acesso ao ensino superior, a

precariedade dos vinculos laborais e o conflito entre o papel familiar e o de trabalhador

venham a ser as mais frequentes e/ou mais dificeis barreiras da carreira.

Para 16 deste padr6o, o estudo sobre diferengas entre grupos mostra que os

participantes do l2o ano t6m m6dias de resultados superiores aos do 9o ano, em todas as

escalas do IPBC-R. Esta acentuagSo da conscidncia das limitagdes ao desenvolvimento

com o aumento do nivel de escolaridade dos participantes 6, aparentemente,

contradit6ria com o facto de os participantes que frequentam o l2o alrro de escolaridade

terem objectivos da carreira mais definidos do que os colegas do 9o ano (ver p. 267).

Pensamos que a conjugagSo de um conjunto de factores pode ajudar a explicar estes

dados. Nos participantes do 12o ano, a maior maturidade psicol6gica em geral, a maior

adesdo ao papel de trabalhador, a proximidade da transigEo para o mundo do trabalho ou

para o ensino superior, podem contribuir para que a especificagdo dos objectivos da

carreira seja acompanhada de uma percepgSo realistica dos obst6culos d concretizagdo

dos mesmos. O realismo destas representag6es 6 sustentado pelo paralelismo entre os

resultados obtidos e os dados estatisticos sobre o ensino e o emprego em Portugal. Nos

dois niveis de escolaridade as barreiras mais consideradas foram as classificagdes

escolares no acesso ao ensino superior e a precariedade dos contratos de trabalho.

Comparando os dois niveis de escolaridade, verificiimos que os jovens do l2o ano

consideraram significativamente mais do que os colegas do 9o ano as seguintes

barreiras: "Ndo ter oportunidades de progressdo na profissio", "Ndo ter dinheiro para

frequentar um curso ou formagdo profissional que desejo", "N6o ter as classificagdes

escolares que me permitam frequentar o curso que desejo", e "Ter contratos de trabalho

preciirios (por exemplo, trabalhar sem contrato, com contratos tempordrios, sem carreira

definida, etc.)". Por sua vez, dados publicados pela OCDE sobre educagdo (Education at

a glance. citado de Pais, 2003, p.44) revelam que apenas 49Yo dos alunos portugueses

terminaram o curso superior que escolherarn, enquanto que a mddia de 20 dos 29 paises

da OCDE e de 78o/o. Dados do Instituto Nacional de Estatistica relativos ao desemprego

em 2005. tamb6m revelam que os jovens i procura do primeiro emprego foram o grupo

em que o desemprego mais se fez sentir. com um acrdscimo relativo de mais de 40o/o.

Estes dados tambdm mostram ter havido uma redugdo em l,lo/o do ntmero de

trabalhadores a contrato sem tenno e o aument o em 3 .6%o de trabalhadores com contrato

a termo. relativamente ao ano de 2004.
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Relativamente irs diferengas de gdnero na percepgEo de barreiras, nos dois niveis

de escolaridade, confirma-se a discriminagio sexual como o tipo de barreira

significativamente mais considerada pelas raparigas, relativamente aos raptves. Entre as

raparigas, do 9o para o l2o ano, verifica-se ainda um crescendo da importAncia da

imagem corporal como barreira ao desenvolvimento da carreira. Neste caso, as barreiras

que as raparigas do l2o ano consideram significativamente mais do que os rap.ves desse

nivel de escolaridade, tOm a ver com "Ser discriminado no acesso ao emprego devido i
idade" e "Ser discriminado no acesso ao emprego devido d minha apar€ncia fisica".

Uma vez que esta diferenga de resultados nilo se verificou no 9o ano, pode significar que

nas raparigas, com o aumento da idade, se acentua a consci€ncia da importdncia da

imagem corporal no acesso ao emprego. Os dados de anteriores investigag6es (Cardoso

e Ferreira Marques,200l; 2005) permitem-nos colocar a hip6tese de a percepgEo deste

tipo de barreiras resultar da interiorizagdo de exig0ncias sociais para com a imagem

corporal feminina no geral (e.g. muita da publicidade relativa a dietas e a produtos de

beleza s6o dirigidas ao priblico feminino), e com a constatag6o de que em muitas

profissdes se coloca este tipo de exigdncias as mulheres. Estes resultados e o facto de as

raparigas considerarem o ass6dio sexual a barreira da careira mais esperada, levam a

interrogarmo-nos quanto i importdncia das significag6es associadas i imagem corporal

dos adolescentes, para o seu desenvolvimento da carreira.

Ainda relativamente ao g6nero, n6o se verificaram diferengas significativas entre

as m6dias de resultados na escala de Conflito de Papdis. Este resultado, contrastando

com os obtidos no estudo piloto, aponta para o conflito de papeis n6o ser uma barreira

t6o marcante do desenvolvimento da carreira das adolescentes quanto, a discriminagEo

sexual.

Os resultados v6o muito no sentido de. na generalidade, verificar-se uma relagEo

n6o significativa do sucesso escolar. do nivel de aspiragio e do nivel socioecon6mico

dos participantes, com a percepgdo de barreiras. A excepgio prende-se com o facto de

s6 os jovens cujas mdes estavam desempregadas evidenciaram um acrdscimo

significativo da percepgEo de barreiras relativamente aos jovens cujas mies eram

licenciadas. dirigentes de empresa e/ou quadros superiores. EstSo neste caso os

resultados das escalas de Falta de Suporte e de Conflito de Papdls, em que as barreiras

significativamente mais esperadas podem reflectir o seu desfavorecimento econ6mico

("N6o ter dinheiro para frequentar um curso ou formagdo profissional que desejo", "N6o



286 Percepgdo de Barueiras da Carreira

ter servigos onde possa deixar as criangas enquanto trabalho", e "Ter que trabalhar

enquanto estudo, dificultar-me a continuagdo dos estudoS"), o que 6 indicador da

validade de construgio do IPBC-R.

Quando se comparam m6dias de resultados nas escalas do IPBC-R, em fungEo

do grau de defini96o dos objectivos da carreira e da satisfagSo com os estudos, a

Indecisdo surgiu como a barreira que mais significativamente diferenciava subgrupos de

participantes, nos dois niveis de escolaridade. Neste caso, os participantes que t6m

objectivos definidos e sabem como os realizar e os que estSo mais satisfeitos com os

seus estudos, consideram, significativamente menos do que os restantes, a Indecisdo

como barreira da carreira. Os jovens com menor grau de definigio de objectivos e

menos satisfeitos com os estudos, tambdm esperam significativamente mais a Falta de

Suporte, a Restrigdo de Oportunidades, a Falta de ConfianQa e a Falta de Interesse,

como barreiras da carreira. Uma hip6tese explicativa aponta pma a possibilidade de

estas escalas serem sensiveis a diferengas de resultados entre participantes com maior e

menor grau de definigEo dos objectivos da carreira porque avaliam tipos de barreiras

que fazem parte de duas dimensdes da indecisdo vocacional; a saber, variiiveis do

contexto limitadoras da tomada de decisSo e dificuldades generalizadas em tomar

decisdes (Campbell e Cellini, p. 179-180; Silva 1997, p.135 e 362; Vondracek,

Hostetler, Shulenberg e Shimizu, 1990, p. 100-102). Tais resultados s6o ainda

indicadores da validade de construgEo do IPBC-R. No entanto, acrescenta-se que os

resultados destas escalas evidenciam um efeito de reduzida magnitude pelo que

qualquer interpretagSo dever6 ser cautelosa.

6.2.2. O Estudo do Processo de PercepEdo de Barueiras
no Desenvolvimento Vocacional dos Adolescentes

Nesta secgdo do capitulo dedicamo-nos ao estudo de processos da percepgdo de

barreiras. Esta abordagem tambdm se faz numa perspectiva desenvolvimentista porque,

as variilveis consideradas e o modelo te6rico de referCncia sdo de natureza

desenvolvimentista e. porque se estudam processos que procuram analisar o lugar da

percepgao de barreiras no desenvolvimento da carreira. Em primeiro lugar, testamos a

hip6tese de as expectativas de auto-efic6cia serem uma vari6vel moderadora da relagSo

entre o planeamento da carreira e a percepgdo de barreiras. Em segundo lugar, situando

estas vari6veis (expectativas de auto-efic6cia. planeamento da carreira e percepgdo de
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barreiras) na dimensSo Experi0ncias Individuais do modelo sobre os determinantes da

importincia do trabalho (Sverko, 1989), analisamos, a partir de modelos de equagdo

estrutural, a sua relagSo com a sali€ncia das actividades. Por fim, faz-se um estudo

explorat6rio da relagEo dos processos anteriormente estudados com as experidncias

escolares dos panicipantes.

6.2.2.1. As Expectativas de Auto-Eficdcia Relativamente aos Papdis da Carreira

Moderando a Relagdo do Planeamento da Carreiro com a Percepqdo de

Barueiras da Carreira

Intercorrelagdes das varidveis consideradas. O estudo do efeito moderador das

expectativas de auto-eficiicia relativamente nos pap6is da careira na relagdo do

planeamento da careira com a percepgdo de barreiras, iniciou-se com a aniilise das

intercorrelagoes entre os resultados totais do IPBC-R, do ICARPC e das escalas de

planeamento da carreira do CDI. O quadro 6.62 permite constatar, nesta amostra,

resultados que confirmam os obtidos em anteriores investigag6es:

l) A relagao inversa da percepgSo de barreiras com as expectativas de auto-

eficricia (Bulger e Mellor,1997 , p. 939; Lent et al., 2001, p. 480; Luzzo, 1996a, p. 244;

Lgzzo e McWhirter,200l, p.64; McWhiner et al., 1997a, p.7-8; Flores e O'Brien, 2002,

p. I 9) e com o planeamento da carreira (Cardoso e Ferreira Marques, 2001 , p. 7 5-7 6);

2) A conelagao positiva e significativa entre expectativas de auto-efic6cia

relativamente aos pap6is da careira e planeamento da carreira (Anderson e Brown,

1987, p. 3 1 1; Betz e Voyten, 1997, p. 184-185; Brown et al., 1999, p. 232-235).

Quadro 6.62
Matriz de intercorrelaqdes

dos resultados totais do IPBC-R, do ICARPC e

da carueira do CDIdas escalas de planeamento da carreira
IPBC.R ICARPC CDI

IPBC.R

ICARPC

CDI

** p< 0.01

A aniilise da matriz de intercorrelagdes, evidenciando que niveis elevados de

expectativas de auto-eficdcia nos pap6is da carreira e de planeamento da careira tendem
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a reduzir a percepgSo de barreiras dos participantes e que, ao mesmo tempo, as

expectativas de auto-eficilcia de relacionam positivamente com o planeamento da

carreira, apontam para a centralidade das expectativas de auto-eficiicia no processo de

percepgdo de barreiras.

A interacqdo das expectativas de auto-eficdcia nos pap,iis da carreira com o

planeamento da carreira, como preditora da percepgdo de barreiras. Depois de

analisadas as relagdes entre as varirlveis expectativas de auto-eficiicia nos pap6is da

carreira, planeamento da carreira e percepgSo de barreiras, passiimos ao estudo em que a

hip6tese das expectativas de auto-eficdcia moderurem a relagio do planeamento da

careira com a percepgio de barreiras da carreira, foi testada. Esta hip6tese, formulada

no capftulo 4, fundamenta-se em investigag6es sobre a relagdo da percepgSo de barreiras

com desenvolvimento da careira dos adolescentes (Cardoso e Ferreira Marques, 2001,

p. 76; Creed et al., 2004, p. 292; Luzzo, 1995b, p.321; Luzzo e Hutcheson, 1996, p.

r27).

Para testar a referida hip6tese fez-se um estudo de regressSo hier6rquica

mriltipla, tendo como variiivel dependente o resultado total do IPBC-R, padronizado. No

primeiro passo do modelo, consideraram-se como vari6veis independentes o resultado

total da escala de planeamento da carreira e o resultado total do ICARPC, padronizados.

No segundo passo considerou-se como vari6vel independente a componente relativa ao

produto do planeamento da carreira (padronizado) com as expectativas de auto-efic6cia

relativamente aos papdis da carreira (padronizado). Este processo de an6lise fez-se em

acordo com o descrito na secgio 6.1.5.3., deste capitulo, relativo aos procedimentos

estatisticos para o estudo de processos na percepgdo de barreiras da carreira.

O modelo de regressdo hierrirquica obtido (quadro 6.63), explica 9.3%o da

varidncia dos resultados e 6 significativo, F(3, 936) : 31.75, p< .01. Nele, as

expectativas de auto-eficricia relativamente aos papeis da carreira s6o a vari6vel com

maior efeito preditor da percepgSo de barreiras, com o coeficiente de regressEo

padronizado de p : -.261, seguindo-se a componente relativa i interacaEo das

expectativas de auto-efic6cia com o planeamento da carreira, B: -.091, que acrescentou

umefeitosignificativo,F(cnanee)(3,936):8.28,p<.01, e}.Sohirvaridnciadosresultados.

O planeamento da carreira evidenciou um coeficiente de regressdo padronizado de p: '
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.086. Em sintese, a vari6vel interacgso revelou-se um preditor significativo da

percepgdo de barreiras.

Este resultado permite verificar a hip6tese da vari6vel expectativas de auto-

efic6cia relativamente aos pap6is da carreira, moderat a relagio do planeamento da

carreira com a percepgEo de barreiras.

A componente de interacgso das expectativas de auto-efic6cia relativamente aos

papeis da carreira com o planeamento da carreir4 ao surgir com sinal negativo, significa

que, quanto mais elevadas as referidas expectativas de auto-eficiicia, mais forte serii o

efeito negativo do planeamento na percepgdo de barreiras. Isto 6, o planeamento da

careira tende a levar a menor percepgEo de barreiras, o que se acenfua com o aumento

das expectativas de auto-efic6cia relativamente aos papdis da carreira.

Quadro 6.6j
A interacqdo das expectativas de auto-eficdcia com o planeamento da carueira

total

Nota: rf = .077 para para (ps para
<.01).** p<.01; '*'t*p <.001.

O efeito desta interacgdo operacionaliza-se a partir dos coeficientes de regressdo

padronizados (quadro 6.63) aplicados i rcgra lb1 p$a z : br 'r D3zl. Deste modo 6

possivel determinar o efeito do planeamento da carreira na percepgEo de barreiras,

moderado por diferentes niveis de expectativas de auto-efic6cia nos pap6is da calreira.

Assim, quando as expectativas de auto-eficiicia estSo na mddia (z = 0), o coeficiente de

como da percep de barreiras, na amostra

B SEB p

Modelo I
Constante
Auto-efic6cia

Modelo 2
Constante
Auto-eficilcia
Planeamento da carreira

Modelo 3

Constante
Auto-eficiicia
Planeamento da careira
Auto-eficdc ia x Planeamento

-.t47
-.237

-.t47
-.ztt
-.078

-.124
-.223
-.072
-.072

.027

.027

.027

.028

.028

.028

.028

.028

.025

-.277*'r'r

1 A1***--La I

-.093**

_.261**tr

-.086**
-.091**

.077 oara o modelo l: A r( = .008 para o modelo 2 (ps <.01); A R' : .008 para o modelo 3 (ps
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regressao do planeamento 6 b = -.072.Isto e, quando as expectativas de auto-efic6cia

est6o na m6dia o planeamento da carreira tende a reduzir a percepg6o de barreiras. Se as

expectativas de auto-eficiicia s6o elevadas (z : I), o coeficiente de regressSo do

planeamento da carreira calcula-se, adicionando a componente de interac7do -.072 ao

efeito do planeamento da carreira, o que permite o resultado de D : -.l44.Isto 6, com o

aumento das expectativas de auto-efic6cia acentua-se o efeito do planeamento da

carreira reduzindo a percepgdo de barreiras. Pelo contriirio, para os participantes com

baixas expectativas de auto-efic6cia (z = -l), subtrai-se o produto deste desvio padrSo

(-.072) i componente de interac96o (-.072), em que o efeito do planeamento da carreira

(D : 0) expressa um aumento da percepgdo de barreiras. Isto 6, nos participantes com

baixas expectativas de auto-eficiicia o planeamento da careira tende a aumentar a

percepgSo de barreiras.

6.2.2.2. A Relagdo das ExperiAncias Individuais de Planeamento da Carueira, de
Expectativas de Auto-Eficdcia nos Papdis da Carreira e de PercepEdo de
Barreiras dos Participantes, com o SaliAncia das Actividades.

Na continuidade do estudo da percepgSo de barreiras e suas relag6es com o

desenvolvimento vocacional dos adolescentes, procurd.mos analisar a relagSo das

expectativas de auto-efic6cia nos papdis da carreira, do planeamento da carreira e da

percepgSo de barreiras, com a sali€ncia das actividades. Como referido no capitulo 4,

esta vari6vel n6o 6 aqui perspectivada enquanto a importdncia relativa dos pap6is da

carreira (Nevill e Super, 1986, p. 1) mas como o total da participagSo e como o total da

adesEo dos participantes aos papdis da carreira. Tal diferenga face ir perspectiva original

de considerar a importdncia relativa dos diferentes papdis da carreira, nio nos afasta do

objectivo de clarificar como as experi6ncias individuais de auto-efic6cia, de

planeamento da carreira e de percepg6o de barreiras se relacionam com o investimento

comportamental e afectivo dos participantes, no seu desenvolvimento da carreira.

Procuramos atingir este objectivo testando um modelo estrutural das relag6es entre

expectativas de auto-efic6cia nos papdis da carreira, planeamento da carreira, percepgSo

de barreiras e saliCncia das actividades. O modelo conceptual proposto d apresentado na

figura 6.5. Consideramos como vari6veis latentes: a saliCncia das actividades

(Sali6ncia), definida como o total da participagEo e o total da adesfio aos pap6is da

careira; as expectativas de auto-efic6cia relativamente aos papdis da carreira (Auto-
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Eficilcia), definidas como expectativas quanto ao grau de confianga para realizar com

sucesso as tarefas envolvidas nos v6rios papdis que constituem a carreira (Vale, 1997, p.

I04); apercepgio de barreiras da carreira (Baneiras), considerada como a representagEo

sobre acontecimentos ou condigdes, no individuo ou no seu contexto, que lhe tornam

dificil a progressio na carreira (Swanson e Woitke, 1997, p. 446); o planeamento da

carreira (Planeamento), definido como a capacidade para se perspectivar realisticamente

no tempo, para se sentir aut6nomo e influenciando esse futuro (Super, 1976, p. 130).

Fundamentando-nos no modelo dos determinantes da saliOncia das actividades

(ver figura 3.3 no Capitulo 3), situamos as expectativas de auto-efic6cia nos papdis da

carreira, o planeamento da carreira e a percepgEo de barreiras como varidveis da

dimensdo experiOncias individuais que podem influenciar a adesdo e a participagEo dos

individuos nos papeis da carreira.

Figura 6.5
Modelo conceptual quanto d relaEdo das experiAncias individuais de

expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreiro, de planeamento da carreira e de

percepqdo de barreiras na safiAncia das actividades

Legenda: Auto-Eficricia - expectativas de auto-efic6cia nos papeis da caneira; Sali€ncia - total da

participagio e da adesio aos papeis da carreira; Planeamento - planeamento da carreira; Barreiras -

percepgilo de barreiras da carreira:

A partir dos dados apresentados ao longo desta dissertag6o e dos de revisSo da

literatura sobre os efeitos das expectativas de auto-efic6cia relativamente aos papdis da

carreira com a salidncia das actividades (Vale,1997, p.215; Candeias, 2000, p.243'

244), das expectativas de auto-eficiicia. em geral. com o planeamento da carreira

(Brown et al., 1999, p. 232-235; Luzzo. 1995b, p. 2a$ e com a percepgio de'barreiras
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(Brown et al., 2000, p. 259; Bulger e Mellor,l997, p. 939; Lent et al., 2001, p. 480;

LtJzzo, 1996a,p.244;Luzzo e McWhiner,200I,p.64; Flores e O'Brien, 2002, p. l9),

do planeamento da carreira com a saliEncia das actividades (Afonso, 1987, p. 147;

Harhrng, 1997, p.9-10; Taylor e Popma, 1990, p. 28) e com a percepgio de barreiras

(Cardoso, 1999, p. 158; Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p. 95; Luzzo,1995a,p. 12-

13; 1996a, p. 244), estabelecemos hip6teses quanto i relagdo entre as variiiveis latentes

referidas. Neste sentido, 6 esperado que as expectativas de auto-efic6cia relativamente

aos pap6is da carreira assumam uma fungdo central, relacionando-se positivamente com

a sali€ncia das actividades e com o planeamento da carreira, sendo negativa a sua

relagSo com a percepgSo de barreiras. Por sua vez,6 esperado que o planeamento da

careira tenda a atenuar o efeito da percepgSo de barreiras e tenha uma relagSo positiva

com a salidncia das actividades. E esperada uma relagdo n6o significativa da percepgEo

de barreiras com a sali6ncia das actividades.

Dada a natureza explorat6ria dos estudos a realizar, sublinhamos que os

resultados obtidos, nos estudos que seguidamente apresentamos, devem ser

perspectivados como geradores de hip6teses a testar com amostras independentes, em

vez de resultados confirmat6rios das hip6teses expressas nos v6rios modelos testados.

A partir deste modelo conceptual houve que elaborar o modelo estrutural.

Operacionalizaram-se as variiiveis latentes, considerando dois indicadores (variiiveis

observadas) para cada variiivel latente, de modo a simplificar o modelo a testar. A

organizagio das vari6veis observadas procurou que os dois indicadores por vari6vel

latente contemplassem a generalidade dos i.tens da medida do seu construto. Tal,

implicou que alguns indicadores resultassem da conjugagdo do resultado de vririas

escalas da medida do construto em causa. Assim, a vari6vel latente Sali€ncia das

Actividades refere-se ao total da panicipagSo e ao total da adesSo aos pap6is da

carreira, pelo que os indicadores que a operacionalizarn s6o dois: um para o resultado

total da parte de participagSo (TOT_PAR) e outro para o resultado da total da parte de

adesSo (TOT_AD) do Inventdrio sobre a SaliAncia das Actividades. Por sua vez, para

as crengas de auto-efic6cia relativamente aos papdis da carreira, considerimos uma

vari6vel que conjugava os resultados das escalas de expectativas de auto-efic6cia nos

pap6is de estudante e de trabalhador (ES/TRAB), e outra que conjugava os resultados

dos papeis de tempos liwes. de servigos ir comunidade e de casa e famflia (TL/SC/CF).

Os agrupamentos destas escalas fizeram-se em acordo com os resultados do estudo da
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estnrtura factorial do ICARPC, em que os pap6is de estudante e de trabalhador surgem

mais relacionadas entre si do que com os pap6is de tempos livres, de servigos d

comunidade e de casa e familia. A vari6vel latente percepgio de barreiras assumiu

como indicadores a vari6vel Barreiras Internas (BARINT) e a vari6vel Barreiras

Externas (BAREXT), obtidas pela selecgso dos itens que operacionalizam cada um

destes tipos de barreiras. Evit6rnos que esta variilvel latente fosse operacionalizada por

um ntmero excessivo de indicadores, llrn por cada escala do IPBC-R, com

consequ€ncias negativas na estimagdo do modelo estrutural. A adopgdo do crit6rio

interno/externo para organizar os indicadores da vari6vel percepgdo de baneiras

decorreu de este ser um criterio intuitivo e consensual para categorizar as barreiras da

carreira (Swanson e Woitke, 1997, p.445). Por sua vez, consideraram-se indicadores do

planeamento da carreira as subescalas de planeamento da carreira, Al (Pl) e A2 (P2).

Atendendo i originalidade de alguns dos indicadores (BAREXT, BARINT,

ES/TRAB, TL/SC/CF), relativamente ds vari6veis at6 agora consideradas, analisimos as

intercorrelag6es de todos os indicadores das variiiveis latentes do modelo estrutural. Os

resultados apresentados no quadro 6.64, mostram que as vari6veis, TOT-PAR,

Quadro 6.64
Matriz de intercoruelagdes para as varidveis consideradas no

modelo estrutural sobre a relagdo das experiAncias individuais
com a safiAncia das actividade.s (N=

I .,
3 4 5 6 7 8

r. TOT.PAR

2. TOT-AD

3. ES/TRA

4. TUSC/CF

5. Pr

6.P2

7. BARINT

8. BAREXT

Legenda: +p< 0.05; ** P.0.01
TOT-PAR - resultado total da parte de participagEo do ISA; TOT'AD -

resultado total da parte de adesdo do ISA; ES/TRA ' resultado conjunto
das escalas de Estudante e de Trabalhador do ICARPC; TLISC/CF -

resultado conjunto das escalas de Tempos Liwes, Seruigos d Comunidade
e Casa e Familia do ICAMC; Pl - resultado da subescala Al do CDI;
P2 - resultado da subescala A2 do CDI: BARINT - resultado dos itens

do IPBC-R relativos a barreiras internas; BAREXT - resultado dos itens

do IPBC-R relativos a barreiras externas.

005
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TOT_AD, BAREXT, BARINT, ES/TRAB e TLISC/CF, t6m entre si, e com as medidas

de planeamento, correlag6es em acordo com as obtidas quando se consideravam, uma a

uma, as escalas do ISA, do IPBC-R e do ICARPC (ver quadros 6.34,6.35,6.45 e 6.49).

Os indicadores de cada um dos construtos considerados surgem relativamente bem

diferenciados dos indicadores dos restantes construtos. Neste sentido, verifica-se uma

relag6o positiva e significativa do total da participagdo e da adesEo ds actividades da

careira, relativamente aos indicadores das expectativas de auto-efic6cia nos pap6is da

carreira (r : .24, r : .31, r : .33 e r : .35) e do planeamento da carreira (r : .30, r =

.36, r: .18 e r:.23). Por sua vez, as expectativas de auto-eficiicia nos pap6is da

careira relacionam-se positiva e significativamente com as medidas de planeamento da

carreira (r : .34, r = .23, r : .35 e r : .21) mas negativamente com as da percepgdo de

barreiras (r : -.21, r : -.19, r: -.15 e r : -.19). Tal como anteriormente (quadro 6.45)

ndo se verificaram relagdes significativas entre a saliOncia das actividades e a percepgdo

de barreiras (r : .00, r : .04,r = .05 e r = .07). Tamb6m merece refer6ncia a elevada

correlagSo entre as vari6veis BARINT e BAREXT (r : .87), justificada pelo facto da

otganizagdo das mesmas ndo ter tido em conta dados relativos d estrutura factorial da

medida do construto mas crit6rios relativos ao conterido dos itens de cada uma das

variiiveis.

O estudo da infludncia das experidncias individuais (planeamento da carreira,

percepgSo de barreiras e expectativas de auto-eficiicia nos pap6is da carreira) no total da

participagSo e no total da adesdo aos papdis da carreira fez-se testando o modelo

estrutural apresentado na figura 6.6, com o pacote estatistico AMOS 5. Neste e nos

restantes modelos estruturais ndo se apresentam os indicadores quanto d varidncia de

erro das vari6veis observadas, de modo a facilitar a leitura da estrutura de relagdes entre

as vari6veis consideradas.

Este modelo inicial evidenciou um ajustamento aceit6vel, f 114, N : 1005; :
82.38, RMSEA = .070, GFI : .977, AGFI : .941, NFI: .941, CFI: .950, em que todos

os parAmetros estabelecidos sdo estatisticamente significativos (ap6ndice B 10, quadro

B 10.1).

Tratando-se de uma abordagem explorat6ria e dado que a amostra tem uma

dimensio que garante alguma estabilidade dos resultados, optiimos por fazer pequenas

correc96es visando melhorar o ajustamento do modelo. Sendo todos os pardmetros

significativos. as alteragdes tiveram como referdncia os indices de modificagSo
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relativos aos erros de medida das vari6rveis com mais elevadas correlag6es entre si

(ap6ndice B 10, quadro B 10.2). A primeira modificagSo consistiu em libertar os elros

de medida entre a varidvel auto-efic6cia nos pap6is de tempos livres, servigos i
comunidade e familiar (TLISC/CF) e a variiivel Sali0ncia, o que levou a uma

significativa melhoria do ajustamento do modelo, t' oin(l) :27.42, p<.001. Seguiu-se a

libertagdo do erro de medida entre a variiivel Sali€ncia e a vari6vel barreiras externas

(BAREXT). Relativamente ao modelo anterior, o acr6scimo desta nova alteragdo

tamb6m trouxe mudangas estatisticamente significativas, t'air(l) : 14.40, p<.001. A

terceira modificagdo consistiu em libertar os erros de medida da vari6vel latente

Sali1ncia com a variiivel observada planeamento da carreira(P2), o que levou a uma

Figura 6.6
Modelo estrutural quanto d relaqdo das experiAncias individuais de

expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreira, de planeamento da carueira e de

percepqdo de barreiras com a saliAncia das actividades

Legenda: Auto-Eficiicia - expectativas de auto-efic6cia nos papiis da carreira; ES/TRA - resultado

conjunto das escalas de expectativas de auto-ef,rc6cia nos papeis de Estudante e de Trabalhqdor do

ICARPC; TL/SC/CF - resultado conjunto das escalas de expectativas de auto-eficiicia nos papdis de

Tempos Livres, Servigos d Comunidade e Casa e Familia do ICARPC; Sali€ncia - total da participagdo e

da adesio aos papeis da carreira; TOT-PAR - resultado total da parte de participagio do ISA; TOT-AD -

resultado total da parte de adesio do ISA; Planeamento - planeamento da carreira; Pl - resultado da

subescala Al do CDI: P2 - resultado da subescala A2 do CDI; Baneiras - percepgio de barreiras da

carreira: BARINT - resultado total dos itens do IPBC-R relativos a barreiras internas; BAREXT -

resultado total dos itens do IPBC-R relativos a barreiras externas.
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redugSo significativa do resultado f relativamente ao modelo antecedente, f uin(2) :

18.69, p<.001. Finalmente, a libertagio dos erros de medida entre a vari6vel auto-

efic6cia nos pap6is de estudante e de trabalhador (EST/TRAB) e a vari6vel total da

participagSo nos pap6is da carreira (TOT_PAR) permitiu nova redugdo significativa do

resultado 12 relativamente ao modelo antecedente, X2 oin(l ) : 9.70,p<.001.

As quatro modificag6es descritas, no seu conjunto, permitiram que o modelo

resultante evidenciasse um ajustamento muito bom, 12 (10, N: 1005) : 12.87, RMSEA

: .015, GFI: .997, AGFI: .988, NFI: .991, CFI: .998 (figura 6.6), confirmando a

nossa proposta sobre a relagdo das expectativas de auto-eficicia, do planeamento da

carreira e da percepgSo de barreiras com o total da participagSo e da adesSo aos pap6is

da carreira. Todos os parimetros estabelecidos evidenciaram efeitos estatisticamente

significativos (ap6ndice B 10, quadro B 10.3).

Procur6mos desenvolver o estudo da relagdo das experiOncias individuais com o

total da participagSo e da adesSo aos pap6is da carreira introduzindo, no modelo de

mediagIo testado, o efeito da auto-eficiicia moderando a relagdo do planeamento da

carreira com a percepgSo de baneiras. Para isso criou-se a vari6vel latente, relativa ao

produto do planeamento da carreira com a auto-efic6cia

A primeira estimagio do modelo proposto evidenciou indices que apontam para

um ajustamento mediocre, f (28, N: 1005) : 1275.20, RMSEA = .2I1, GFI: .720,

AGFI: .449, NFI: .530, CFI: .533. Neste modelo, quatro parAmetros ndo revelaram

efeitos estatisticamente significativos, a saber: os parAmetros que definem as relag6es da

variilvel latente Barreiras com as variiiveis Plan x AE, da vari6vel Barreiras com o

Planeamento, da vari6vel Planeamento com a Auto-Eficdcia, e o parimetro que define a

relagSo entre as vari6veis P2xTL/SC/CF e PlanxAE (apOndice B I l, qrndro B I l.l).
Uma vez que as vari6veis que operacionalizam o efeito moderador referido

resultam do produto de vari:iveis a priori, espera-se que o ajustamento do modelo tenha

sido afectado pela nio consideragSo, na sua especificagdo, do efeito de elros

correlacionados de medida das vari6veis produto com os erros de medida das variiiveis

que originaram essas variiiveis produto. Fez-se este conjunto de correcg6es, atrav6s da

libertagSo dos erros de medida das seguintes vari6veis: da vari6vel latente Planeqmento

x Auto-Eficdcia com a vari6vel latente Planeamento. da vari6vel latente Planeamento x

Auto-Eficdcia com a vari6vel latente Auto-eficdcia, do indicador PIxEST/TRAB com o

indicador EST/TRAB, do indicador PIxEST/TRAB com o indicador Pl, do indicador
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P2xTL/SC/CF com o indicador TLISC/CF, e do indicador P2xTL/SC/CF com o

indicador P2. Estas modificagdes permitiram um ajustamento aceit6vel, f 122, N :

1005) :98.71, RMSEA: .059, GFI : .978, AGFI : .948, NFI: .964, CFI : .9'71, tendo

em conta a complexidade do modelo.

Figura 6.7

Modelo sobre a relaqdo das experiAncias individuais com a saliAncia das actividades,

considerando o efeito mode.rador da auto-eficdcia na relaqdo do planeamento da

carreira com a percepqdo de barreiras

Legenda: Auto-Efic6cia - expectativas de auto-efic6cia nos papdis da carreira; ES/TRA - resultado

conjunto das escalas de expectativas de auto-efic6cia nos papdis de Estudante e de Trabalhador do

ICARPC; TL/SC/CF - resultado conjunto das escalas de expectativas de auto-efic6cia nos papdis de

Tempos Liwes, Sen'igos d Comunidade e Casa e Familia do ICARPC; Sali€ncia - total da participaqao e

da adesSo aos papeis da carreira; TOT-PAR - resultado total da parte de participagdo do ISA; TOT-AD -

resultado total da parte de adesEo do ISA; Planeamento - planeamento da carreira; Pl - resultado da

subescala Al do CDI; P2 - resultado da subescala M do CDI; Baneiras - percepgdo de barreiras da

carreira; BARINT - resultado total dos itens do IPBC-R relativos a barreiras internas; BAREXT -

resultado total dos itens do IPBC-R relativos a barreiras externas; Planeamento x Auto-eficecia -

interacaio das expectativas de auto-eficiicia com o planeamento da carreira; PIXEST/TRAB - variiivel do

produto da subescala de planeamento Al com o resultado conjunto das escalas de expectativas de auto-

eficiicia nos pap6is de Estudante e de Trabalhador do ICARPC; P2xTL/SC/CF - resultado conjunto das

escalas de expectativas de auto-efic6cia nos papeis de Tempos Liwes, serttigos d Comunidade e cass e

Famllia do ICARPC.

.46 .43
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A generalidade dos pardmetros estabelecidos s6o estatisticamente significativos

(ap6ndice B ll, quadros B ll.2), revelando que, entre os participantes, as expectativas

de auto-efic6cia t6m um papel central: tendo efeitos significativos no planeamento da

carreira, na percepgdo de barreiras, na saliCncia das actividades, e moderando a relagSo

do planeamento da carreira com a percepgdo de barreiras. Os resultados obtidos tamb6m

apontam para a possibilidade de o planeamento da carreira ter um efeito positivo e

significativo na percepgdo de barreiras e na saliCncia das actividades. Na linha dos

resultados anteriormente obtidos, a percepgio de barreiras evidencia uma relagSo

positiva e estatisticamente pouco significativa com o total da participagdo e da ades6o

nos pap6is da carreira.

O rinico pardmetro n6o significativo 6 o que estabelece o efeito das expectativas

de auto-eficiicia na percepgSo de barreiras. E possivel que a intensidade e o sentido

desta relagSo tenha sido atenuada pelo efeito da auto-efic6cia moderando a relagdo do

planeamento com a percepgEo de barreiras pois, quando n6o testamos esta relagio

(figura 6.6), o efeito da auto-eficiicia na percepgSo de barreiras passa a ser negativo e

significativo.

6.2.2.3. A Relaqdo das Experi€ncias Escolares'com o Processo de Percepqdo de

Barreiras

Continuando a abordagem explorat6ria do processo de percepgdo de barreiras,

procur6mos contextualiz6-lo atraves da aniilise da influ6ncia das experi0ncias escolares

nesse processo. A variiivel experiOncias escolares teve como indicadores as variiiveis

observadas, sucesso escolar (SUCSS) e satisfagdo com os estudos (SATISF). Para a

auto-efic6cia nos papdis da carreira consideraram-se as expectativas de auto-efic6cia nos

'papeis de estudante (ESTUDO) e de trabalhador (TRABALH); para a saliOncia das

actividades os indicadores foram o resultado total da participagEo no papel de estudante

(EST_PAR) e o resultado total da adesdo ao papel de estudante (EST_AD); finalmente,

para a vari6vel latente percepgSo de barreiras os indicadores foram as variiiveis barreiras

intemas (BARINT) e barreiras externas (BAREXT), enquanto a varitivel latente

planeamento da carreira teve como indicadores as subescalas de planeamento da

carreira do CDI. Al (Pl) e A2 (P2), respectivamente. A opgSo pelo papel de trabalhador

para indicador das expectativas de auto-eficiicia nos papeis da carreira, resultou do facto
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de este tipo de crengas surgir, nos estudos sobre a estrutura do ICARPC, bastante

relacionado com as expectativas de auto-eficiicia no papel de estudante.

Partindo de toda a informagdo obtida com os participantes desta investigagdo, o

modelo apresentado (figura 6.8) prop6e que as experiOncias escolares positivas tenham

um efeito positivo nas expectativas de auto-efic6cia nos papeis de estudante e de

trabalhador. Por sua vez, estas crengas ir6o ter efeitos significativos na promogio da

adesSo e a participagSo ao papel de estudante, de atitudes favoriiveis ao planeamento da

careira e na redugEo da percepgio de barreiras. Tamb6m se espera que o planeamento

da carreira evidencie efeitos significativos no sentido da redugEo da percepgdo de

barreiras mas n6o tenha um efeito significativo na saliCncia das actividades.

Fundamentados nos dados recolhidos ao longo desta investigagEo e nos de

revisEo da literatura que referem a importAncia das experiCncias individuais na

estruturagio das expectativas de auto-efic6cia, consider6mos que o efeito das

experidncias escolares era directo e mais acentuado para as expectativas de auto-eficiicia

nos pap6is de estudante e de trabalhador

Figura 6.8
Modelo conceptual sobre o relaEdo das experiAncias escolares com as experiAncias
individuais (expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreira, de planeamento da

carreira e de percepqdo de barreiras) e na sali2ncia dos actividades

Legenda: Experidncias escolares - experiCncias de sucesso e satisfag5o com os estudos frequentados;

Auto-Efic6cia - expectativas de auto-eficdcia nos papeis da carreira; Sali€ncia - total da participagdo e da

adesdo aos papeis da caneira: Planeamento - planeamento da caneira; Barreiras - percepgao de barreiras

da carreira;

A estimagSo do modelo evidenciou um ajustamento aceit6vel f 1Zt, N : 1005)

= 151.46, RMSEA: .066, GFI = .966, AGFI: .932. NFI = .912, CFI: .926, mas em

que todos os pardmetros considerados eram estatisticamente significativos (ap6ndice B

,1
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12, quadro B 12.1). Tendo como referOncia os indices de modificagio estimados

(ap6ndice B 12, quadro B 12.2), libertaram-se ainda tr6s erros de medida. O novo

modelo (ver figura 6.9) evidenciou um bom ajustamento e significativamente melhor do

que o anterior, X2 aim (3) : 79.79,p<0.001, expresso nos seguintes indices: f 125, N :
1005) :71.67, RMSEA: .043, GFI: .984, AGFI : .964, NFI: .958, CFI: .972.

Figura 6.9
Modelo estrutural sobre a relaqdo das experiAncias escolares com as experiAncias

individuois (expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreira, de planeamento da

carreira e de percepqdo de barreiras) e com a sahAncia das actividades

Legenda: Experi6ncias escolares - experidncias de sucesso e satisfagEo com os estudos frequentados;

SUCSS - ntmero de anos escolares em que reprovou; SATISF - grau de satisfagio com os estudos

frequentados; Auto-Efic6cia - expectativas de auto-efic6cia nos papeis da carreira; ESTUDO -

expectativas de auto-efic6cia no papel de estudante; TRABALHO - expectativas de auto-efic6cia no papel

de trabalhador; Sali€ncia - adesSo e participagdo no papel de estudante; EST-AD - adesio ao papel de

estudante; EST-PAR - participagio no papel de estudante; Planeamento - planeamento da carreira; Pl -
resultado da subescala Al do CDI; P2 - resultado da subescala A2 do CDI; Barreiras - percepgdo de

barreiras da carreira: BARINT - resultado total dos itens do IPBC-R relativos a barreiras internas;

BAREXT - resultado total dos itens do IPBC-R relativos a barreiras externas'

Neste modelo. as experidncias escolares de sucesso e de satisfagdo com os

estudos, evidenciam um efeito positivo e significativo nas expectativas de auto-efic6cia

nos papdis de estudante e de trabalhador. Estas crengas continuam a ter um efeito

significativo no planeamento da carreira, na percepgdo de barreiras e na saliCncia do

papel de estudante. Por sua vez, o planeamento da carreira tem um efeito significativo
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na saliOncia do papel de estudante e na percepgEo de barreiras (ap6ndice B 12, quadro B

12.4).

6.2.2.4. Discussdo de Resultados

Os estudos que realiz6mos sobre o processo de percepgdo de barreiras

confirmam os resultados da revisdo da literatura quanto ir relag6o: l) negativa entre este

tipo de representag6es e as expectativas de auto-efic6cia (Capitulo 2, secado 2.12),2)

positiva das expectativas de auto-efic6cia nos pap6is da carreira com a saliOncia das

actividades e com o planeamento da carreira (Capitulo 3, secgdo 3.2.2.2),3) positiva

entre a sali€ncia das actividades e o planeamento da careira (Capitulo 3, secaEo

3.2.2.3).

Os resultados sobre o processo de percepgio de barreiras confirmam tamb6m, a

perspectiva s6cio-cognitiva da carreira quanto i centralidade do construto de auto-

efic6cia neste processo (Lent et al., 2000, p. 40-41; Swanson e Woitke, 1997, p. 448'

451). Assim, os estudos de regressio hierilrquica mriltipla revelaram as expectativas de

auto-efic6cia nos pap6is da carreira como a vari6vel melhor preditora da representagdo

que os participantes t€m dos obstiiculos i sua carreira. Na amostra total, verificou-se

que a influ€ncia deste tipo de crengas na percepg5o de barreiras poderia ser directa e

indirecta. Na primeira condig6o, os participantes com niveis mais elevados de crenqas

de auto-eficricia, expressavam menor percepgdo de barreiras; na segunda condi96o, os

resultados confirmaram a hip6tese de Lvzzo, por n6s testada, quanto ao efeito das

expectativas de auto-efic6cia nos pap6is da catreira, moderando a relagdo do

planeamento da carreira com a percepgdo de barreiras. Verificiimos que as expectativas

de auto-efic6cia elevadas tendem a estimular mais planeamento da carreira e menor

percepgEo de barreiras. Pelo contrdrio, se as expectativas de auto-eficiicia s6o baixas,

tende a haver menos planeamento da carreira e aumenta a percepgdo de barreiras.

A importdncia das expectativas de auto-efic6cia nos pap6is da carreira, tamb6m

se manifestou noutras dimensdes do comportamento vocacional dos participantes.

Comegiimos por obter resultados evidenciando que este tipo de crengas se relacionava

positivamente com o grau de definigEo dos objectivos da carreira, com os niveis de

aspiragdo e com a satisfagao nos estudos, sendo estas relag6es mais acentuadas para os

pap6is de estudante e de trabalhador. Posteriormente. os estudos sobre a relagio das

experiOncias acad6micas com o processo de percepgdo de barreiras mostraram que o
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sucesso escolar e a satisfagdo com os estudos t6m um efeito positivo nas expectativas de

auto-efic6cia dos participantes, nos pap6is de estudante e de trabalhador que, por sua

vez, tarrbdm t6m efeitos significativos em importantes processos relativos ds escolhas

da carreira (planeamento da carreira, saliEncia do papel de estudante e percepgSo de

barreiras). Em sintese, este conjunto de resultados ilustra a importincia do construto de

auto-eficiicia para explicar o interface entre as experiOncias acad6micas e o

comportamento vocacional.

Os resultados relativos i centralidade das expectativas de auto-eficiicia nos

processos estudados apontam para a import6ncia da estimulagSo deste tipo de crengas

para alicergar o desenvolvimento da carreira em geral e preparar para o confronto com

as barreiras da carreira em particular. Fundamentados nos dados de revisdo da literatura,

6 possivel perspectivar que nas pessoas em maior risco de discriminagSo, devido d sua

condigSo 6tnica, racial, religiosa ou econ6mica, e nos individuos com um percurso

escolar marcado pelo insucesso escolar, o foco nestas crengas torna-se ainda mais

pertinente.

O planeamento da carreira tamb6m surge como uma dimensSo importante do

comportamento vocacional dos participantes para o confronto com as barreiras da

carreira. Nos diferentes estudos realizados, o planeamento da carreira surge numa

relagdo inversa com a percepgSo de barreiras e como preditor significativo da mesma.

Conjugando estes dados com os da abordagem diferencial ao estudo das barreiras da

carreira (correlagdes inversas entre a percepgdo de barreiras e o grau de definigSo de

objectivos; o acrdscimo da percepgio de barreiras e do planeamento da carreira

acompanhando aumento da escolaridade), com os referentes ir relagio positiva entre

expectativas de auto-eficricia e planeamento da carreira, e com os do efeito moderador

da auto-efic6cia na relagSo do planeamento com a percepgdo de barreiras, 6 possfvel

corroborar as infer0ncias de (Luzzo, 1995, p. 321; Lvzzo e Hutcheson, 1996, p. 127)

quanto a o planeamento da carreira contribuir para maior consci0ncia das barreiras da

carreira. o que. em vez de limitagio, pode funcionar como estimulo ao desenvolvimento

da carreira, em indivfduos com expectativas positivas de auto-eficircia. Tambdm

permitem verificar a teorizagao quanto a o planeamento da carreira implicar sentimentos

de autonomia. de auto-estima positiva e de agOncia pessoal para enfrentar o futuro e a

carreira (Super, 1974, p. 12-13; Thompson e Lindeman, 1981, p. 4). Assim, a ideia,

muitas vezes veiculada pelo senso comrun, de que nos actuais contextos de mudang4
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n6o e possivel planear a carreira, 6 refutada. Pelo contriirio, este conjunto de resultados

sobre a importdncia das expectativas de auto-eficicia e de atitudes favor6veis ao

planeamento da carreira como vari6veis influentes no processo de percepgEo de

barreiras, sublinha recomendag6es de boas priiticas de orientagio vocacional com

adolescentes. A promogSo de atitudes favor6veis ao planeamento da carreira e de

crengas de auto-eficiicia positivas, continua a ser considerada por v6rios autores

(Blustein et a1.,2000, p.442; Giddens, 1991, p. 80-88; Lent e Worthington, 1999, p.

300; Savickas, 1999, p.326-327) elemento importante para a construgdo de um sentido

de ag6ncia pessoal, facilitador da gestSo da mudanga e da imprevisibilidade que hoje

caracterizam os contextos em que os individuos constroem o seu percurso de carreira.

Relativamente i saliOncia das actividades, os resultados obtidos nos estudos em

que consider6mos o total da participagEo e o total da adesEo aos pap6is da carreira e nos

estudos focados no papel de estudante, apontam para que, entre os participantes, a

importdncia dos papdis da careira seja fundamentalmente determinada por Experidncias

Individuais relativas ao sucesso, d satisfagSo e ds expectativas positivas de auto-efic6cia

nesses pap6is. Tamb6m mostram um efeito positivo e significativo do planeamento da

carreira na saliCncia das actividades. Isto 6, ndo s6 as experi€ncias concretas e positivas

das pessoas nos pap6is de estudante e de trabalhador contribuem para a saliCncia dos

mesmos, mas tamb6m o pr6prio investimento (ex: planeamento) para a concretizagSo de

projectos com eles relacionados. Estes dados v6o ao encontro dos obtidos no conjunto

de investigag6es que fundamentaram os modelos propostos.

Os resultados tamb6m mostram que a percepgio de barreiras tem uma relagSo

pouco significativa com a saliOncia das actividades (quadros 6.45 e 6.65 e figuras 6.4,

6.5 e 6.7). Estes resultados podem-se explicar a partir do modelo dos determinantes da

saliCncia das actividades (Super e Sverko, 1995; Sverko, 1989, p. 30), em que a

sali0ncia das actividades surge mais influenciada por outras vari6veis, nomeadamente a

percepgao da possibilidade de concretizagdo dos valores nessas actividades. Outra

hip6tese explicativa da relagSo positiva e n6o significativa da percepgio de barreiras

com a sali€ncia das actividades prende-se com a natrxeza das medidas dos construtos.

No IPBC-R ndo se consideram barreiras relativas aos pap6is de tempos livres e de

servigos i comunidade, os quais sdo considerados no [SA.





Capitulo 7

Conclus6es Gerais

Na introdugdo desta dissertagSo, caracteriz6mos a carreira, na sua dimensSo

objectiva, como um percurso marcado por imprevisibilidade e mudanga. resultante das

transformagdes econ6micas, tecnol6gicas, sociais e politicas. Este percurso 6 pautado

por mtiltiplas barreiras que o tomam, por vezes, sinuoso e pouco est6vel, exigindo

mudangas de direcgso e seguir por caminhos n6o previstos. Na adolesc6ncia, a

imprevisibilidade dos contextos em que a carreira se desenvolve, combinada com as

tens6es e as incertezas proprias do desenvolvimento psicol6gico, conferem ao estudo da

percepgdo de barreiras a possibilidade de mostrar como o desenvolvimento psicol6gico

e da carreira se combinam numa sintese de que tambem fazem parte as vicissitudes dos

contextos em que os adolescentes se movem.

Procurdmos estudar alguma desta complexidade, a partir de um conjunto de

quest6es e hip6teses de investigag6o que expressavam a intengdo de: 1) operacionalizar

o universo de barreiras da carreira com que os adolescentes portugueses se podem

confrontar: 2) analisar como a percepgSo de barreiras se altera com o desenvolvimento

psicol6gico dos participantes e as mudangas nas tarefas de desenvolvimento que

confrontavam; 3) estudar os processos subjacentes i percepgSo de barreiras.

As conclus6es gerais dos estudos realizados e as suas implicag6es paru a teoria e

a pnitica da psicologia vocacional com adolescentes, comegam por ser apresentadas sob

a forma de respostas irs questdes de investigag5o colocadas no quarto capitulo. Depois

referem-se algumas das limitagdes das investigagOes realizadas e, por fim, colocam-se

novas questdes. Estas deixam antever os caminhos que projectamos para futuras

investigagdes sobre a percepgdo de barreiras da carreira com adolescentes portugueses.

7.1. AS RESPOSTAS

Para a primeira questao. "Qual o universo de barreiras da carreira com que se

confronta a populaEdo alvo?" procur6mos a resposta atrav6s dos estudos relativos il

construgdo e revisdo do IPBC. Os resultados vdo no sentido dos obtidos em estudos
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intemacionais com adolescentes, universitiirios e adultos, evidenciando que o construto

de bareiras da carreira 6 multidimensional (McWhirter et al., 2000, p. 335; Swanson e

Tokar, 199lb, p.354-356). As dimens6es, operacionalizadas na estrutura do IPBC-R,

s6o sete (factores), compreendendo 75 barreiras (itens) passiveis de serem organizados

em 1l tipos de barreiras (escalas): Discriminaqdo Geral, Discriminaqdo Sexual,

Discriminaqdo Etnica, Falta de Suporte, Satide, Conflito de Papdis, Restrigdo de

Oportunidades, Indecisdo, Limitaqdes na Formagdo, Falta de Confianga, Falta de

Interesse. No estudo piloto (Capitulo 5) e no estudo principal (Capitulo 6), o IPBC-R

evidenciou resultados que constituem bons indicadores da sua validade e precisSo.

A constru96o desta medida constitui um contributo para a investigagSo e a

pr6tica da psicologia vocacional com adolescentes portugueses. Como a revisdo de

literatura (Capitulos I e 2) e os resultados das investigagOes empiricas que realiziimos

mostram (Capitulos 5 e 6), as 6reas mais beneficiadas poderdo ser o estudo do

desenvolvimento da carreira de jovens em maior risco de segregagSo no mercado de

trabalho, e o estudo dos processos de escolha e de ajustamento na carreira (Swanson e

D'Archiardi, 2005, p. 35a). Nestes casos, as qualidades psicom6tricas das escalas do

IPBC-R, possibilitam a utilizagio selectiva de algumas delas, de acordo com os

objectivos da investigag6o a desenvolver ou da prritica a implementar. Por exemplo, d

possivel maximizar o foco de determinada investigagdo ou intervengio, centrada nas

especificidades da carreira de raparigas ou de jovens pertencentes a minorias 6tnicas,

pela exclusiva utilizagSo das escalas de Discriminagdo e de Conflito de Papdis.

Das possibilidades descritas no Capitulo 2, destacamos a da utilizagio do IPBC-

R, como estimulo ir exploragdo e ao planeamento da carreira, tornando-se, deste modo,

um instrumento de ajuda i preparagio para lidar com a imprevisibilidade e a mudanga

que caracteizam os percursos da carreira. Neste caso, a intervengEo pode partir da

identificagSo de possiveis obst6culos ir concretizagdo dos projectos vocacionais, como

forma de promover atitudes e comportamentos (e.g. perspectiva temporal de futuro,

realismo das escolhas vocacionais, estratdgias de resolugEo de problemas) que facilitem

o confronto com as barreiras e, consequentemente, o desenvolvimento da carreira.

A segunda questSo, em que difere a percepEdo de barreiras da carueira dos

participantes do 9o ano relativamente d dos do 12' ano7, remeteu-nos para a aniilise da

mudanga na percepgSo de barreiras. O primeiro indicador desenvolvimentista emerge

dos resultados, apontando para a importAncia das experiOncias de socializagio, relativas
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ao g6nero e ao grupo 6tnico, na estruturagSo das representag6es que os jovens t6m dos

obstiiculos ao seu desenvolvimento da carreira (Capitulo 5). Neste caso, a estruturagio

de tais representagOes revelou-se muito precoce, pois as raparigas, pelos 14-15 anos de

idade, jii esperam, mais do que os rapives, virem a ser alvo de Discriminaqdo Sexual ot

de vivdncia do Conflito de Papdis. Tamb6m os jovens dessas idades, pertencentes a

minorias 6tnicas, esperam, significativamente mais do que os seus colegas Euro-

Portugueses, virem a ser alvo de Discriminagdo Etnica. A importdncia dos processos de

socializagEo na estruturagSo das barreiras da carreira, tambdm 6 sublinhada nos

resultados da investigagdo contemplando as diferengas 6tnicas na percepg6o de

barreiras, revelando que a naturalidade dos participantes era o melhor preditor da

percepgEo de barreiras.

Este tipo de representag6es tende a ser muito est6vel ao longo do

desenvolvimento da carreira dos individuos. No estudo principal desta dissertagdo

(Capitulo 6), encontr6mos resultados neste sentido, pois, no 9oano e no l2o ano de

escolaridade, as raparigas mantinham uma expectativa. significativamente maior do que

os raptves. de virem a ser sexualmente discriminadas. Estes dados estSo em acordo com

a informagSo recolhida a partir da revisio da literatura (Capitulo 2), os quais mostram

que, na idade adulta, apesar da crescente liberalizagSo de valores no sentido da

igualdade de g6nero. a percepgdo da Discriminaqdo Sexual e o ConJlito de Papdis

continuam a ser barreiras tipicamente esperadas pelas mulheres (Ackah e Heaton, 2003,

p. l4l-142; Chi-Ching, 2001, p.672; Fassinger, 2005, p.87; Jackson, 2001, p. 30; Luzzo

e McWhirter, 2001, p. 65), enquanto que a Discriminaqdo Etnica 6 especifica dos

individuos etnicamente minoritiirios (Burlew e Johnson, 1992, p. 308; Cardoso e

Ferreira Marques, 2005; Jackson e Nutini, 2002, p. 63; Lttzzo,1993, p. 230'23I).

A anrilise diferencial da percepgSo de barreiras dos participantes, do 9o e do 12o

anos deixou claro que nesta fase do desenvolvimento da carreira os jovens j6 tOm

representagOes realistas sobre os obstiiculos d sua carreira. A prop6sito, as limitagdes no

acesso ao ensino superior devidas irs classificagOes escolares e a precariedade do

emprego s5o percepcionadas como as mais importantes barreiras ao seu

desenvolvimento da carreira. Daqui. decorrem implicag6es para a prritica da psicologia

vocacional. relativas d necessidade de as intervengdes de desenvolvimento da carreira

acontecerem cedo na educagio biisica. levando os jovens a desenvolverem sistemas de

apoio e estrat6gias minimizadoras do impacto de este tipo de bareiras da careira.
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Os resultados da abordagem diferencial que realiziimos tambdm deixam

transparecer a indissociabilidade do funcionamento psicol6gico em geral relativamente

ao desenvolvimento da carreira e aos contextos em que os participantes se situam

(Capitulo 6). Constatdmos, do 9o ano para o l2o ano de escolaridade um aumento

significativo das expectativas de confronto com dificuldades na transigdo para o ensino

superior e para o mundo do trabalho. No primeiro caso, resultantes do numerus clausus,

no segundo devidas i precariedade de trabalho ou ir falta dele, em Portugal. Tal

mudanga tamb6m 6 acompanhada por maior investimento na czureira, expresso em

planos e objectivos da carreira, mais definidos entre os participantes do 12o ano. Esta

aparente contradigSo foi explicada como resultante de um complexo processo de

percepgEo de barreiras, envolvendo a combinagdo de variiiveis do contexto

(proximidade de um importante momento de transigSo na caneira) com vari6veis

psicol6gicas (maturidade psicol6gica resultante de mais experiCncias de vida, maiores

expectativas de auto-eficiicia no papel de estudante, maior maturidade vocacional).

Com a terceira questdo passiimos ir aniilise do processo de percepgEo de

barreiras. Interrogiimos: qual o efeito das expectativas de auto-eficdcio, na relaqdo do

planeamento da carueira com a percepEdo de barreiras?. Os resultados obtidos

permitiram verificar empiricamente a hip6tese de as expectativas de auto-efic6cia,

relativamente aos papdis da carreira, moderarem a relagdo entre planeamento da carreira

e a percepgdo de barreiras (Creed, Patton e Bartrum, 2004, p.292; Luzzo, 1995, p. 321;

Luzzo e Hutcheson, 1996, p. 127), confirmando as expectativas de auto-efic6cia como

um construto central d compreensdo do processo de percepg6o de barreiras. Isto 6. mais

planeamento da carreira tende a associar-se a menor percepgSo de barreiras. Esta

relag5o intensifica-se em individuos com elevadas expectativas de auto efic6cia e tem

um efeito contr6rio naqueles que tCm baixas expectativas de auto-eficircia. A pertinEncia

te6rica deste resultado poderiamos acrescentar uma implicagio pr6tica, ou seja, na ajuda

ao desenvolvimento de atitudes favor6veis ao planeamento da carreira, 6 necessdrio

estar sensivel ir promogdo de expectativas de auto-efic6cia nos diferentes papeis da

carreira. Comentando, diremos que, desta form4 poder-se-6 evitar a possibilidade de a

conscidncia dos obstiiculos e da imprevisibilidade dos percursos da carreira levar a

representag6es de si vitimizado pelas circunstAncias. em que s6 resta o presente porque

planear o futuro toma-se ameagador.
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A resposta ir quarta questSo, qual a relaqdo das experiAncias individuais de

planeamento, das expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreira e da percepqdo

de barreiras na saliAncia das actividades?, revelou que as experiOncias individuais de

planeamento da carreira e de auto-efic6cia nos papeis da carreira t6m maior influ6ncia

no total da panicipagdo e da adesio aos pap6is da carreira (saliCncia das actividades) do

que a percepgio de baneiras. Os resultados voltaram a evidenciar a centralidade do

construto de auto-efic6cia no comportamento vocacional, influenciando directamente a

percepgdo de barreiras, o planeamento da carreira e a participagSo e ades6o aos pap6is

da carreira, e, indirectamente, moderando a relag6o do planeamento da carreira com a

percepgdo de barreiras. Este conjunto de resultados permite verificar os dados de

investigagSo que o fundamentaram (Afonso, 1987, p. 147; Brown et al., 1999, p. 232'

235;Brown et a1.,2000, p.259; Bulger e Mellor,1997,p.939; Candeias,2000, p.243-

2441. Cardoso, 1999, p. 158; Cardoso e Ferreira Marques, 2001, p. 76 e 95; Hartung,

1997,p.9-10; Lent et a1.,2001, p. 480; Lvzzo, l995ap. 12-13;Luzzo, 1996a,p.244;

Lvzzo e McWhirter.200l, p.64; Flores e O'Brien, 2002, p. l9; Taylor e Popma, 1990,

p. 28 Yale. 1997, p. 215). A import6ncia das expectativas de auto-efic6cia nos papeis

da carreira, tambdm se manifestou noutras dimens6es do componamento vocacional dos

participantes. Verificrlmos que este tipo de crengas se relacionava positivamente com o

grau de definigEo dos objectivos da carreira, com os niveis de aspiragdo e com a

satisfagSo nos estudos, sendo estas relagdes mais acentuadas para os pap6is de estudante

e de trabalhador.

Estes resultados sobre a infludncia das experidncias individuais de planeamento

da carreira, de percepgSo de barreiras e de expectativas de auto-efic6cia nos papdis da

carreira. na sali0ncia das actividades, necessitam de confirmagSo em posteriores

investigagOes, com amostras independentes. No entanto, permitem sublinhar a

importdncia das priticas da psicologia vocacional com adolescentes terem em conta os

mtiltiplos papeis de vida em que os indivfduos constroem a sua carreira. Tal permitirii

abordagens holisticas. considerando a influ6ncia das experiOncias associadas aos

diferentes papeis na estruturagSo de representagdes acerca de si e dos contextos, com

implicag6es nas escolhas e nos ajustamentos da carreira. Esta perspectiva alarga as

possibilidades de interveng6o a diferentes niveis. modalidades e agentes educativos, em

acordo com a apresentada no capitulo 2. secgdo 2.2.2, da presente tese.
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Assumindo a importdncia de analisar a influ6ncia das experiOncias associadas

aos diferentes pap6is nas escolhas e nos ajustamentos da carreira, estuddmos o processo

de percepg5o de barreiras, no quadro mais amplo da sua relagio com as experiCncias

escolares dos participantes, questionando: que relaqdo existe entre o processo de

percepqdo de barreiras dos participantes e as suas experiAncias escolares?. Os

resultados obtidos revelaram que as experiCncias escolares de sucesso e de satisfagSo

com os estudos frequentados n6o influenciam directamente a percepgEo de barreiras. O

efeito das experiEncias escolares na percepgdo de barreiras deve-se, fundamentalmente,

i influOncia de tais experi€ncias nas expectativas de auto-eficilcia nos pap6is de

estudante e de trabalhador. Este resultado permite verificar a conceptualizagdo s6cio-

cognitiva do funcionamento humano, quanto d importAncia das experidncias pessoais

como fontes das expectativas de auto-eficricia (Bandura, 1986, p. 399).

Outro indicador dos resultados obtidos aponta para a complexidade dos

processos analisados. Neste sentido, os dados evidenciando a forte influ6ncia das

experidncias escolares na saliCncia das actividades, tomam legitima a infer6ncia de a

adesSo e a participagSo no papel de estudante tamb6m contribuir para mais sucesso e

satisfagdo com os estudos frequentados. Isto e, mais do que relag6es lineares entre si, as

variiiveis consideradas podem implicar efeitos de circularidade, que n6o consider6mos,

por estarmos focados nos determinantes da participagSo e da adesdo ao papel de

estudante. Esta observagSo remete-nos para as implicag6es pr6ticas destes resultados,

em estreita relagio com as implicagdes pr6ticas que a resposta ir terceira questSo

sugeriu. Se a promogSo de expectativas de auto-efic6cia e de atitudes favor6veis ao

planeamento da carreira s6o importantes para a promogdo da ag6ncia pessoal, t6o

necess6ria ao confronto com as barreiras da carreira, a importdncia das experiCncias

escolares, para a promogEo deste tipo de crengas e atitudes, reforgam a necessidade de a

intervengEo em orientagSo vocacional e desenvolvimento de carreira se realizar numa

perspectiva integrada, que considere os diferentes pap6is em que o individuo constr6i a

sua carreira. As propostas apresentadas no capitulo 2, secaSo 2.2.2, quando abord6mos

as perspectivas de intervengAo nas barreiras da carreira. constituem-se como exemplos

desse trabalho, feito a um nivel de intervengSo prim6ria e secundiia, e recorrendo a

diferentes modalidades, de acordo com as necessidades da populagdo alvo.
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7 .2. ALGUMAS LIMITAq6ES

Este trabalho, enquanto fase de um ciclo de investigag6es que temos vindo a

realizar sobre a percepgSo de barreiras da carreira em adolescentes portugueses, tamb6m

6 feito de incertezas e drividas que acompanham as respostas que se procuram. Estes

obst6culos, pr6prios dos caminhos que se percorrem, podem decorrer das limitag6es dos

estudos realizados. Neste caso, a n6o consideragSo da parte de Valores e Actividades do

Inventdrio sobre a SahAncia das Actividades, ndo permitiu analisar, de forma mais

completa, o efeito da percepgio de barreiras na saliCncia das actividades e,

simultaneamente, testar o modelo dos determinantes da sali€ncia das actividades de um

modo original. Os trabalhos de Sverko (1989) testam a parte superior do modelo (ver

figura 3.3), ou seja, em que medida os processos de socializagdo influenciam a

importdncia dos valores do trabalho e a percepgEo da acessibilidade destes valores no

papel de trabalhador, as quais v6o, por sua vez, influenciar a importAncia do trabalho na

vida do individuo. Na nossa investigagEo, a avaliagSo dos Valores e Actividades dos

participantes permitiria testar a parte inferior do modelo, ou seja, como as vari6veis da

dimensEo ExperiAncias Individuais (planeamento da carreira, percepgSo de barreiras e

expectativas de auto-efic6cia relativamente aos pap6is da carreira) se relacionam com a

percepgdo da acessibilidade dos valores nos diferentes pap6is da carreira e,

consequentemente, com a saliOncia desses pap6is. Considerar a avaliagEo dos Valores e

Actividade.s poderia ainda possibilitar indicadores de validade concorrente do IPBC-R.

No entanto, conscientes desta limitagEo, n6o optiimos por tal abordagem ao modelo dos

determinantes da saliOncia das actividades, pois isso implicaria grandes custos nos

tempos de aplicagSo dos instrumentos a que os participantes estariam sujeitos, com

implicag6es na qualidade dos dados obtidos.

Outra limitagSo tem a ver com os estudos explorat6rios sobre a relagio do

processo de percepgdo de barreiras com o total da participagSo e da adesEo aos pap6is

da carreira. recorrendo a modelos de equagSo estrutural. A utilizagdo, com fins

explorat6rios. desta tdcnica confirmat6ria de anrilise de dados, remete necessariamente

piua a realizagio de estudos posteriores com amostras independentes que confirmem os

dados obtidos e para a testagem de modelos alternativos aos apresentados, que

pudessem. ndo s6 servir como crit6rios de verificagdo dos primeiros, como. ao mesmo

tempo, permitissem analisar a maior complexidade de relag6es entre as vari6veis
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consideradas. (MacCallum e Browne, 1993, p.534-538; O'Brien e Fassinger,1993, p.

468; Quintana e Maxwell, 1999, p. 496-497).

Uma terceira limitagSo prende-se com a n6o consideragio de outros indicadores

dos projectos vocacionais dos jovens, permitindo testar a relagSo das experiOncias

escolares e dos processos de percepgdo de barreiras analisados com os projectos

vocacionais dos participantes e. assim, conseguir uma abordagem mais completa de

todo o processo de percepgdo de barreiras.

7.3. NOVAS QUESTOES

As limitag6es dos estudos realizados permitem antever algumas perspectivas de

investigagSo futura. No entanto, outras decorrem da natureza das questOes colocadas d

partida. Neste sentido, questionar em que difere a percepqdo de barueiras da carueira

dos participontes do 9" ano, relativamente d dos do 12" ano?, remete-nos para outra

quest6o, tamb6m de natureza desenvolvimentista: - que mudanqas se ddo na percepqdo

de barreiras dos individuos, do 9" para o l2o ano?, a necessitar de uma resposta atrav6s

de um estudo longitudinal. Deste modo seria possivel comparar os resultados de duas

investigag6es, uma transversal e a outra longitudinal, em diferentes momentos

econ6micos. sociais e politicos, com interesse para compreender o processo de

desenvolvimento da percepgSo de barreiras em termos de dimensdes de estabilidade e

mudanga, e dos determinantes psicol6gicos e contextuais.

A outra possibilidade de investigagdo seria a de complementar esta investigagEo

com outra de natureza qualitativa. A presente abordagem quantitativa permitiu um

panorama geral das representagdes dos participantes sobre as barreiras com que se

conhontam, ou esperam confrontar, ao longo da sua carreira. Tambdm identificamos

alguns mecanismos psicol6gicos subjacentes e percepgSo de barreiras, no tecido social

abordado. Posteriormente, uma investigagdo num paradigma interpretativo permitir6

aproximar. um pouco mais. o estudo das barreiras da carreira das experiOncias concretas

das pessoas, atrav6s da an6lise destes processos do ponto de vista dos seus agentes

(Richie et al., 1997 , p. 134). Neste sentido, a percepgdo de barreiras seria analisada a

partir das significagdes que os jovens atribuem ao trabalho. aos seus projectos e aos

contextos em que estes se desenham.
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Poderemos partir dos dados de revisSo de literatura e das investigagSes

realizadas, para estruturar guias de entrevista, abordando aspectos como: a) a influ€ncia

do contexto socioecon6mico e familiar em que vivem; b) o impacto cognitivo e

emocional da percepgSo de barreiras; c) estrat6gias de confronto (e.g. expectativas de

auto-efic6cia e atribuigio causal, apoios familiares, sociais e econ6micos); d) a

influ$ncia das experiCncias escolares e a saliOncia do papel de Estudanre; e) significados

atribuidos i escola e ao trabalho. Por exemplo, a aniilise das estrat6gias de confronto

com as barreiras da carreira permitirii dados complementares aos agora apresentados,

esclarecendo as formas de planeamento da carreira que os adolescentes utilizam para

lidar com os riscos e as oportunidades dos ovos contextos de trabalho.

Esta perspectiva de investigagSo sobre o trabalho que at6 agora temos realizado,

6 coerente com a fundamentagSo epistemol6gica da presente tese de doutoramento,

quanto ao facto de a complexidade humana exigir uma complementaridade de

abordagens cientificas que a possam apreender. Por outro lado. reflecte tambem uma

vis6o actual da psicologia vocacional, enquanto disciplina que se abre ao diiilogo com

outras, recorrendo a teorizagao e a formas de investigagio que apreendam a pluralidade

e diversidade em que nos situamos, e ao mesmo tempo seja capaz de responder ir

complexidade da vida real das pessoas, atravds de pr6ticas contextualizadas.
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ApAndice A I

Al - Distribuicdo da amostra por concelho, es :ola e nilmero de turmas
Concelho Escola Turmas

Almada Escola Secundiria Mouzinho da Silveira 2

Amora Escola Secund6ria da Amora 2

Escola Biisica 2,3 Paulo Gama 3

Escola Basica 2,3 Pedro Eanes Lobato 3

Alhos Vedros Escola Brlsica 2,3 Jos6 Afonso 2

Baixa da Banheira Escola Brisica 2,3 daBaixa da Banheira 5

Escola B6sica 2,3 D. JoSo I 2

Escola Secundiiria da Baixa da Banheira 2

Barreiro Escola Secundiiria de Santo Ant6nio

Escola Secundiiria Alfredo Reis Silveira 2

Corroios Escola Brlsica 2,3 de Corroios )

Lavradio Escola Secundriria Alfredo dos Reis Silveira I

Monte da Caparica Agrupamento de Escolas do Monte da Caparica 2

Escola Secund6ria do Monte da Caparica 3

Seixal Escola Secundrlria Jos6 Afonso 2

Setubal Escola B6sica C+S de Ana de Castro Os6rio 2

Escola Secund6ria da Bela Vista 2

Total 36
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ApAndice A 2

Dr. Paulo Cardoso

Departamento de Psicologia

Universidade de Evora

Apartado 94

7OO2 - 554 Evora

Ex.mo(a). Sr(a).

Presidente do Conselho Executivo

Escola Secundiiria de Palmela

Paulo Miguel S. Cardoso, Assistente do Departamento de Psicologia da

Universidade de Evora, estou arcalizar uma investigagdo com jovens frequentando o 9o

ano de escolaridade, sobre a percepgflo que t6m das barreiras com que se irflo

confrontar ao longo da sua carreira.

Os dados desta investigagdo ser6o recolhidos pela aplicagSo de tr6s question6rios,

an6nimos e voluntirios (os alunos sdo avisados que podem n6o participar se assim

for a sua vontade) exigindo cerca de dois tempos lectivos de 45 minutos por turma

para serem respondidos. Prev6-se que as aplicag6es decorram em data a combinar,

entre 2 de Novembro de 2002 e 15 de Dezembro de2002.

Venho solicitar a colaboragdo nesta investigagdo, sob a forma de autorizag6o

para aplicar os referidos question6rios ds turmas do 9o e 12o anos de escolaridade.

Antecipadamente grato pela atengdo dispensada

Evora. i0 de Setembro de 2002



ApAndices - Estudo piloto 361

ApAndice A 3

Quadro A 3.1 - Matriz ndo rodada dos factores do ICARPC

Itens

F'ACTORES

I II ilI ry v
I
2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

t2

l3

l4

t5

l6

17

r8

l9

20

2t
))

23

24

25

.58256

,53838

,36623

,56509

,51352

,55397

,55763

.55411

.53193

,44960

,65048

,56407

,64327

,67747

.47467

.66305

,63544

,53268

,56276

,54763

.43363

,58651

.21087

.42613

.53887

-,079866

-,131071

-,115771

-,200697

-,134114

-,105024

-,324469

-,259211

-,257413

-.014990

-, I 45553

-,274492

-,244452

-,193907

-,350473

-,231597

-,312747

-,189499

-.3 17813

-,147373

-.196940

-.t79354

-,019317

-,187489

-.194855

-,233083

-,358252

-,330188

-,308254

-,291051

-,277756

-,160049

-,283451

-,r59692

-,377857

-.22t77t

-,176450

-,149067

-,117066

.165290

-,180377

,015703

,055436

.1 88634

,121909

,303479

.140208

-,095202

,288331

,176485

,335680

,189437

,182314

,177917

,087196

,182412

,068205

,1 15808

,005651

,031447

,120909

-,0351 1 1

,018701

,029969

,061958

,015010

,037422

,032591

-,168916

-,065754

-,351661

-,374018

-.114697

-,312986

-.149345

-,078743

-,111145

-,061740

-,122604

-,008882

-,126070

,010089

,060768

,049362

-,063741

-,109272

,060876

,1 19580

,108809

,234052

,062508

,338235

,172331

,266249

,167021

-,1 09 I 83

-.244127

-,530962

-, I 1 8993

-,280340
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A 3.1 - Matriz ndo rodada dos factores do CARPC (Conti

Itens

FACTORES

I II III IV v

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

45

46

47

48

49

50

I

,52377

,62190

,56936

,65149

,61624

,64371

,59958

,55724

,44738

.43475

,44494

,56279

,50934

,61022

,69237

,63053

.66967

,56732

,35342

,48600

,51708

.59554

.s7675

.64503

.63239

-,104612

-,214616

-.246551

-,072471

,051330

,1 56038

,146589

,092409

,096083

,254234

.236794

,196009

,082137

.071607

,168942

,284155

,324914

,443568

,327180

,449755

,451539

,336661

,497856

,410892

.362045

,261963

,128315

,122953

,l6ll49
,099211

,276918

,278234

,379352

.337922

,236515

.r2t453

,340914

,405350

,321824

,210070

-,156477

-,040462

-,128455

-,121342

-,279771

-,152182

-,088737

-.13 1590

-.202478

-.r23434

-,197704

-,250307

-,233313

-,318670

-,241352

,315481

,262283

,370611

,253142

,312591

.252560

,165456

,169329

,202160

,143072

,013641

-,032909

-,147632

-,1 0039 1

-,075353

-,257014

-,126411

-,1 973 80

-,200151

-,193068

-,085220

-,259600

-,191876

-,038674

,063433

-,020066

,122853

,018871

-,261566

-, I 68789

-,311352

,089493

,096032

,024743

-,013304

-,107415

,150425

,076765

-,283458

-,267700

,065463

,178511

,156810

,213861

,259369
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Quadro A 3.2 - Matriz rodada dos factores do ICARPC

Itens

FACTORES

I II m Iv v
I
2

3

4

I

6

7

8

9

t0

11

t2

13

t4

r5

r6

t7

l8

19

20

2l
'r",

23

24

25

,624181

,649180

,522369

,661703

,562612

,596283

,587231

,645822

,522376

,507223

,617238

,545691

,579581

,56182r

,352148

,603258

,51 1587

,372127

,30131 1

,290927

,045663

,218692

,153441

,058637

.247886

, I 35048

,155616

,093597

,106195

,1 86803

,159217

,047691

,120901

,116326

,271950

,187026

,141204

,187774

,224885

,037353

,201593

,139456

,129731

,l13l32

, I 83866

,081739

,183362

,018728

,072513

,049660

,015123

,059287

,021883

,130817

,121802

,097719

,283712

,163642

,276234

,051716

,2t9187

,314635

,306937

,31 1435

,354339

,31 1053

,347422

,300377

,53 1516

,381416

,656357

,692328

,240996

,620168

,557519

,321200

,127604

,060675

,145572

,084512

,r85634

,120649

,087940

,084744

,004504

,213810

,05954t

,147830

,202889

,245972

,143993

,218095

,235630

,16502t

,232694

,122056

,097637

,007905

,136459

,233137

,087969

-,134771

-,089370

-,r17832

-,026040

-,138993

,066604

,073936

,085330

-,127523

-,101650

,096620

1 \))\)

,t36522

,350174

,088814

,410130

,228987

,373340

,225021

,005851

-,1 58 140

-,516666

-,008164

-,176916
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Quadro A 3.2 - Matriz rodada dosfactores do ICARPC (Continuaqdo)

Itens

FACTORES

I il III ry v

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

45

46

47

48

49

50

,l32l7l

,301746

,293541

,214588

,201373

,243349

,203538

,176692

,098475

,101423

,1 65208

.091637

,072855

,197425

,251077

,343164

,263085

,167235

,104580

,231602

,113510

,213478

,134699

.254501

1)'naa

,151306

,128892

,093536

,316379

,402680

,220706

,248007

,097185

,031853

,167999

.176727

,276611

,152967

,184879

,334729

,508795

,607237

,691101

,398150

.584957

,716491

,634728

.773469

,776895

,723826

,543284

,643806

,605816

,615080

,453986

,167548

,156928

,153704

.209469

,041443

,069203

,213179

,257470

,267247

,263767

,1 308 14

.r62272

.114118

,1 01 552

,029029

,147562

,154892

,111218

,).39494

.r73720

,254418

,174675

,144328

,184377

,202151

,692216

,626578

,727264

,603838

,607286

,514460

,602637

,589059

,609228

,572750

,286179

,333983

.20t012

, I 34804

,147475

,100136

.2t5219

,1 80548

,14 1 983

,171078

,001162

-,163294

-,092566

,015518

,069548

,012563

,148736

,086410

-,192000

-,163587

-,318644

,1 1 5045

,162448

,082538

-,000979

-,197159

,059596

-,061496

-,373038

-,419146

-,081940

,070506

-,001019

,061 1 18

,132557

Valor pro.

9/o varidnc.

96 Var. ac.

I 6.07780

I 7. 10404

I 7. 10404

1,1.58385

I 5.5 1.173

32.6 l 878

3. il205

3.3 1969

_15.9294'1

2.7 r 805

2.89154

3 8.82101

2.24743

41.068114

25E2.1 I
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Apdndice A 4

Quadro A 4.1 - Matiz ndo rodada dos factores do IPBC

Itens
FACTORES

I II III ry v VI VII
I
)
3
4
5
6
7

8
9
10
ll
t2
l3
l4
l5
l6
t7
l8
19

20
2t
)",

23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4t
42
43
44
45
46

.49659*

.52340*

.52459*
.38364
.42664*
.51694*
.4t069*
.41686'"
.49047*
.34207
.53550*
.62672*
.51926*
.51797*
.61403*
.40806*
.56805*
.65196*
.52906*
.56385*
.38980
.50455*
.57223*
.60242*
.56662*
.63706*
.669M*
.53790*
.64890i
.67879*
.54389r
.39947
.63442*
.60300*
.59290*
.67813*
.64471*
.59192*
.71024*
.64457*
.60967*
.66535r'
.48691*
.64971*
.55512',r
.53262*

.217520

.035798

.024565
-.070001
-.242178
-.383281
-.423938*
-.209322
-.132805
-.162763
-.t76047
-.132203
-.043305
-.104824
-.085196
-.072042
.164338
-.042029
-.273r22
-.4t4349*
-.4t2316*
-.t4t774
-.060076
-.209636
-.130768
.000048
.080715
-.092881
-.003873
-.169059
-.232203
-.137777
-.072506
-.077035
-.02799t
.006187
.t69730
.332744
.l75l0l
.t22650

-.295720-
.345367
-.385983
.012548
.07201I
-.018542

-.104900
-.354802
.4t9643*
-.320399
-.0761l0
-.065064
-.076215
-.035046
-.268914
-.102052
-.227540
-.228705
-.014605
-.254007
-.231349
-.216927
-.1 5 1 833
-.235955
-.060629
-.007419
-.007528 n

-.103706
-.236159
-.134528
-.t74750
-.267643
-.t09246
-.093624
-.080199
.070380
.059442
.t79751
-.t09344
-.111494
-.0473 l5
-.059422
-. l 13403
-.019976
-.065620!-
-.261579
. r96078
.135673
. r56330
-.008878
-.054654
.035810

-.406234*
-.390895
-.28t903
-.r26',708
-.266365
-.205334
-.161764
-.171834
-.01l76l
.t42706
.t07695
.019970
-.159820
-.t20064
-.069226
-.114591
-.248160
-.100666
-.205104
-.059834
-.213384
.026622
.275408
.223842
.t23845
.049147
-.099461
.0728877
.104336
.077029
-.056442
.002662
.249967
.32395s
.271864
-.020888
.009524
-.131380
-.050980
-.000441

.042308

.027963
-.075357
.088300
.258102
.343082

.029928

.276507

.253887

.244801

.05871l

.191096
-.t29313
-.177471
-.043446
-.1635s7
.046551
. I 07300

-. I 88559
.070647
-.030044
-.06t946
-.273662
-.025766
-.046831
.t43t75
-.288617
-.226571
.001479
.232451
.042802
.056264
.083239
-.059224
.0t2200
.130310
-.226895
-.272639
-.051383
.071262
.071306
.000723
-.271809
-.333948
-.1863 l7
-.096557
.029343
.076025
-.308716
-.069830
-.184824
-.222828

.122363

. r 20059

.t14645

.1 38 178

. I 30900

.015126
-.016909
.225767
.260625
.354906
.170819
-.043504
.t50946
.0725t8
.054006
.104399
-.050437
.077580
.051525
-.2t7530
-.096945
.147776
.t27t3t
-.092509
-.218970
-.184264
-. I 13596
-.138837
-.075219
-.076279
-.239572
.089964
.132746
.007325
-.089524
-.245623
-.162995
-.169275
-.074286
-.138584
-.181611
-.198455
-.012788
-.0031 l2
.212406
.251398

-.10s068
-.032672
-.034828
.077380
-.t03337
.016004
-.015155
.393157
-.021980
-.335574
.038313
-.t28710
-.146964
-. l3 1085
.0t7102
-.199058
-.005251
.t61442
.005688
-.096491
-.0 163 I I
.276411
.203399
.148826
.046009
-.000037
.130849
-.168916

.192296

.062861

. I 85002

.t82144

.133050
-.173657
-.049374
-.097918
-.026585
-.096698
.t23998
-.017796
-.001946
-.029788
.179739
.009353
-.041899
-.036463
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Quodro A4.l - Matriz ndo rodada dos factores do IPBC (ContinuaCdo)

Itens I II ilI IV v VI VII
47
48
49
50
51
52
53
54
55
50
57
58
59
60
6l
62
63
64
o5
66
67
68
69
70
7t
72

73
74
7S
76
77
78
79
80
8t
82
83
84
85
86
87
88
89
90

.62273*

.69061*

.62017*
60639*
.71158*
.69805*
.69729*
.69873*
.67013*
.71447*
.64544*
.64056*
.74519{.
.59635*
.62284*
.59577*
.66431*
.69577*
.54705*
.61233*
.62367*
.67582*
.61437*
.66229*
.42044*
.69917*
.68746*
.51351*
.61639*
.65223*
.663 87f
.73808*
.42562*
.58747*
.46095*
.59945*
.523 83 *

.69059r,

.68201 r

.66382*

.53490*

.54830*

.62557*

.6 100 I {'

-.079808
.068729
.040609
.295712
.249498
.1t5797
.061558
.n8522
.019824
-.019904
.208755
.088326
. I 58689
-.245647
-.203131
-. 1 83580
.021370
.059804
.008650
-.197145
.031643
.2t0624
.141556
-.107958
-.100133
.2801I I
.130534
.082418
. I 55608
.227658
.194969
.156919
-.0s4223
-.190597
.057649
.157445
.049912
.240657
.264487
.222001
.t48794
.054579
.228827
-.047777

-.083 856
-.054547
-097563
.021t82
-.025779
-.1 19413
-.0'7054s
-.13869s
-.128185
-.029537
-.037317
-.261158
-.036263
.324202
.302608
.149221
.076505
.184167
.080617
.351750
.257435
.t64728
.124538
.23t933
.341919
.072402
.20t275
.091458
.297255
.060651
.076444
.053078
.095145
.251943
. l 82570
.182932
.t55752
.103851
.058745
.l08l8l
.109154
.210541
092854
290t46

.302751

.t01644

.020554
-.t26607
.036179
.081510
.297576
.1 1 9006
.240380
.277588
-.028359
-.024985
-.022498
-.049133
-.160231
-.026683
.004457
.035679
.24s86t
.032770
.007643
-.038812
-.086778
-.133624
-. r35052
-.121015

.080385

.056675

.006032
-.099228
-.029052
-.077761
-.0308s2
-.072629
.053078
-.114447
.124t04
-.027053
-.086444
-.03287t
-.033414
-.057172
-. I 50255
-.030224

.061281

.003557
-.210703
-.316014
-.113564
-.093789
-.042531
-.066513
-.026836
-.000476
-.107375
.099733
.0l2l0l
-.006868
.074696
-.086023
.033569
.035679
.245861
.032770
.007643
-.038812
-.086778
-.r33624
-.135052
-.121015
.080385
.056675
.006032
-.099228
-.029052
-.077761
-.030852
-.072629
.053078
-.t14447
.t24t04
-.027053
-.086444
-.03287t
-.0334r4
-.057172
-.150255
-.030224

-.073848
-.107797
-.024215
-.093524
-.060952
-.t90520
.077953
-.154467
.068514
.054891
-.128899
-.085775
-.100901

,044635
-.020668

,019666
.204636
.084745
. l 87856
-.071372
-.022947
-.003002
-.062160
-.12 1 3 83

.260183

.022581

.160815
-.02704s
.037095
-.037 547
.018401
.022835
.093206
-.t71014
.093041
.173189
.053037
-.056024
-.015899
-.084014
.338322
.36252s
.028802
-.094074

.188661
-.r41706
-.2295t1
-.184273
-.097374
-.074153
-.024724
-.015065
.017539
-.029933
.147355
-.028006
-.056063
-.035183
-.053108
-.157983
-.051206
-.101683
-.200488
.062159
-.052641
-.154197
-.109249
-.192154
.036353
.132907
-.104910
-.092766
.051082
.039895
.161044
.107175
-.t827 t6
-.038204
.194569
.t98524
.051880
.l l 1653
.192279
.t24170
..057563
..011849

.r40513

..046795
Valor pro.
7o varirinc.
7o Var. ac.

32.01095
35.56773
35.56773

2..9 r036
3.23373

38.80146

2.63259
2..92510
41.72655

2.09565
2.32849

44.05505

r.99830
2.22033
46.27538

t.74284
1.93648

48.21186

1.48028
1.64476

49.85662
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Quadro A4.2 - Matiz rodada dos factores do IPBC

Itens
FACTORES

I il m Iv v VI vII
I
2
3
4
5

6
7
8
9
l0
ll
t2
13

t4
15

l6
17
18

l9
20
2l
.1.,

23
z4
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
4l
42
43
44
45
46

.300895

.230312

.172515

.140059

.t39952

.t9736t
-.036277
.150278
.076377
.002180
.136206
.157548
.167805
.109574
.t47tt6
.021861
.122170
.207421
.t38272
. I 50784
-.09361l
.l I 1823
.1757t3
.256128
.l14146
.14786 I
.337528
.t00ll8
.29248r
.378493
.105553
.1 8 1334
.245271
.208778
.257839
.243352
.r49049
.196848
.295403
.133940
.298476
.288866
.093233
.291355
.214377
.214608

.053543

.0932t1

.063712

.047314

.338985
.482056*
.495265*
.t85702
. I 13309
.127074
.r67956
.298526
.238494
.2r6468
.219092
.r68331
.13604 l
.170245
.407762*
.622628*
.548036*
.162634
.047276
.291487
.306331
.219557
.197431
.3 18170

.195821

.397963
.474983*
.251908
.137341
.212565
.215899
.352420
. I 66556
. l 02849
.t47328
.138515
.567203*
.618971r
.517947*
.220437
.02s800
.079374

.464164*

.728289*

.703162*

.52t469*

.409780*

.425353*
.249705
.238408
.398283
.16s515
.334188
.378562
.238538
.449255*
.385566
.347485
.271003
.413047
.335788
.254668
.146340
.164012
.213490
.2315t9
.189477
.313073
.3t6622
.147250
.173521
.170553
.025708
-.062872
.153369
. l 34550
.080629
.198999
.105781
.066907
.t'763n
.281 104
.037482
.119919
.003756
.134 I 60

.05s896
-.047584

-.104899
.087329
.t91794
.237531
.015456
.176801
.t19997
.1 1 8440
.275308
.1652M
.4t3912*
.3900572
.039462
.220546
.309640
.1 1 8571
.070997
.327617
.t24104
.29228t
.034502
.302576
.579777*
.590867't
.475327*
.457339*
.312876
.315846

.4511661
.397M7
.247200
.tt2272
.518178*
.532565*
.500705*
.324178
.294636
.088219
.29r453
.373149
.295285
.34t699
.r41352
.348140
.381422
.400773*

.401845*
.214462
.209977
.025043
.075188
-.011336
.088268
.064445
.126367
.060745
.074989
.239717
.318655
.207679
.284333
.232072
.586937*
.297265
.t59637
.090772
.197799
.185722
.134r22
.043854
.25615 t
.373849
.377414
.316855
.288730
.t62218
.317272
.r64783
.180759
.185901
.226214
.450016r
.615619*
.737M7*
.552847*
.513622*
.t547t3
.153728
.152849
.334278
.275051
.189941

. I 10582
.0011866
.032340
.005162

.17005 I 9
.030874
.120494
.023646
.294219
.601817
.218061
.156401
.318454
.181024
.14305 I
.?60828
.0911:26
.064916
.tz1r23
.017762
.104038
.rt9260
.142889
-.024165
-.026274
-.000971
-.073688
.t69257
-.007696
.056208
-.069475
.t39647
.220280
.300737
.146363
.03770t
.114657
.1 15339
.054021
.064628
.054015
.055343
.106895
.173669
.393945
.4s7289

.057339

.009642

.002377

.070254

.106246

.113744

.226722

.593916

.212873

.053604

.176072
-.034895
.175353
.020M0
.176718
.027320
.216962
.287832
.223457
-.033708

.280794

.479149

.2s8790

.063273

.030443
-.001649
.120567
-.040207
.200537
.095571
.309106
.408567
.260577
-.081880
-.033212
-.041693
.t35914
.097782
.2s3087
.066379
.083496
.052958
.460664
.143338
.194696
.238248
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Quadro A4.2 - Matriz rodsda dos factores do IPBC (Continuagdo)

Itens I II m TV v VI vII
47
48
49
50
5l
52
53
54
35
56
57
58
59
60
6t
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7l
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8t
82
83
84
85
86
87
88
89
90

.266673

.292620

.246193

.227520

.344897

.221s30

.311764

.238963

.263853

.322322

.318321

.222697

.383817
.414r79*
.454632*
.26952s
.438764*
.500354*
.3s9343
.470243*
.502003{'
.477673*
.397221
.401760*
.332186
.547302*
.545280'x
.477301*
.587997*
.443389*
.572666*
.51762t*
.371688
.387913
.494536*
.562879*
.483035*
.501111*
.539067*
.482543*
.478860*
.510175'r
.533341*
.568889*

.197192

.243157

.295404

.133742

.t20461

.219970

.l l5l7l

.178298

.124698

.205M9

.l 13959

.138815
,209567

.504599*

.523909*
,439289*
. l 89260
.253755
.138390
.488828
.304274
.191589
.230562
.509526*
.270757
.069978
.166043
.160731
. l 80504
.t26462
.089638
.164348
.22t828
.521324*
.094376
.083906
.142899
.122441
.065413
.136439
.012629
.1061 l5
.085136
.390319

.089832

.170067

.044545

.078914

.t4tt32

. I 56048

.106904

. r65383

.169983

.tt5t42

.136572

.38s074

.232679

.045908

.135936

.106928

.227444

.t22t00

.0"18943
-.027573
.0541l0
.108374
.129040
. I 33035
-.025603
.232990
.100323
.19205 I
.023536
.184744
.233252
.255272
.232097
.075605
.083459
.1 78635
.086182
.125303
.2t7640
.112787
.222290
.t'15263
.238',787

. I 13491

604007*
.381497
.172008
.059360
.294420
.401300*
.526821*
.447680*
.5 u 801*
.522516*
.290009
.376144
.314270
.1 19654
.070229
. I 60650
.229s32
.230145
.333030
.2t9s3t
. I 85930
.148494
.128067
.t02292
-.t00264
.1,94214
.232961
.261l8l
.163622
.180410
.284632
.262870
.123305
:166905
.2242t1
.l 18523
.294084
.252985
.242628
.245116
.099207
.061009
.t46719
.t9tt02

.171948
.415545*
.452359*
.693742*
.563939*
.527435*
.309312

.486816*
.282645
.261400
.509005*
380352

.490583*
.l 10897
.1s8583
.233200
.227485
.293072
,t28629
.121749
.253383

.453964*
.417749
.3ls3l7
.144576
.432626*
.28426s
.tt75t2
.273447
.449383*
.273400
.374821
.024924
.183021
,049944
.234508
.095800
,444518r
400775*
428738*
.169169
.118098
.343279
.133227

.031784

.1 80206

.328649

.221530

.192345

.105006

.293574

.092136

.237436

.277114
-.029486
.039867
.102641
.206638
.122704
.280049
.297171
.265413
.403808
.074735
.137969
.22t474
.t34236
.t58476
.304225
.010466
.319103
.054534
.104226
.047233
-.03181 I
.050262
.180771
.02t287
-.00 I 546
.064',188
.085325
.01620r
-.054165
-.016258
.329650
.339504
-.023893
.022762

. r 55505
-.048208
.04208s
.066672
.039725
.010203
.103646
.045227
.130882
.092968
.187596
-.0t2037
,020635
. I 70835
.102415
.093031

.143008

.055569
-.039326
.145698
.027587
-.007933
.007303
-.030532
.379958
.160313
.059697
-.179101
.1 03303
.101590
,099396
.157317
-.135582
.021023
.146245
.273963
.023850
.1 358 l2
.166014
.131026
.131602
.219992
.142648
-.079346
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ApAndice A 5

Correlagdes dos itens com o total da sua escala
e com o total das restantes escalas

. (1o investigagSo)

Quadro A 5.1
Correlaqdo dos itens da escala Discriminagdo Geral

Quadro A 5.2
Correlagdo dos itens da escala Discriminagdo Sexual

total da sua escal, escalas dados da

com o total da sua escala e as restantes escalas dados da orimeira investi

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. c.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

60

66

90

.83

.85

.83

.63

.58

.62

.60

.57

.58

.52

.49

.55

,52

.53

.55

.58

.54

.59

.54

.54

.55

.25

'r1

.32

50

49

5l

.50

.49

.51

46

4t

51

MCdia 0,83 .61 .58 .52 .53 .57 .54 .26 .50 .50 .46

com o total da sua escala e as restantes escalas ffa

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

5

l9

30

4l

62

70

79

.42

.42

.62

.62

.62

.63

.41

.64

.68

.82

.80

.76

.76

.65

54

59

7l

74

67

63

46

.37

.37

.55

.49

.58

.49

.31

.44

.38

.56

.54

.51

.45

.37

.42

.40

.58

.60

.6r

.56

.43

.43

.38

.54

.54

.60

.49

.32

20

2t
)<

22

33

25

10

.41

.JJ

.49

,49

.53

.45

.24

.39

.JJ

.50

.49

.55

.49

.30

.40

.33

.42

.4t

.51

.43

.28

MCdia
.53 .73 62 .45 .46 .51 .47 .22 .42 44 .40
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Quadro A 5.3
Correlaqdo dos itens da escala Discriminagdo Etnica

Quadro A 5.4
Correlagdo dos itens da escala Falta de Suporte

dacom o total da sua escala e as restantes escalas 'dados tmetra

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F" F.C. F.I.

6

20

42

6l

80

48

5l

59

63

54

.60

.66

.71

.68

.70

.74

.8r

.86

.78

.77

.40

.43

.52

.45

.44

48

46

51

49

43

.45

.45

.54

.53

.51

.50

.44

.53

.51

.45

.24

.18

))
.19

.2s

52

40

50

42

38

.47

.36

.46

.4t

.43

.45

.JJ

.M

.37

.38

MCdia
.55 .67 .79 .45 .47 .50 .49 "11 .44 .43 .39

ltens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. L L.F. F..C. F.I

8

2l

22

32

68

74

84

86

.24

.30

.33

.24

.47

.46

.45

.45

.27

.38

.32

.20

.45

.48

.37

.43

.26

.38

.34

.18

.38

.46

.JJ

.37

.55

.48

.58

.44

.71

.63

.72

.73

.31

.23

.39

.23

.38

,49

.JJ

.39

32

28

45

34

48

56

46

49

.26

.26

.33

.24

.53

.49

.51

.48

.18

.12

.18

.t6

.44

.26

.42

.Jl

.28

.22

.29

.26

.54

.43

.42

.46

.30

.27

.29

.34

.57

.40

.50

.52

.32

.24

.29

",1

.49

.42

.49

.49

M6dia
.37 .36 ,34 .60 .34 .42 .39 .27 .36 .40 .38
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com o total da sua escala e as restantes escalas 'dados da primeira investigaQdc

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. c.P. R.O. I L.F. F.C. F.I.

1l

24

29

47

65

4t

5l

43

55

47

.38

.55

.48

.50

.41

.36

.58

.40

.50

.36

.35

.47

.46

.47

.39

.79

.70

.81

.68

45

58

57

59

60

.39

.56

.49

.51

.45

l5

23

27

22

20

.32

.48

.50

.48

.39

.30

.43

.54

.45

.38

.33

.43

.45

.43

.36

MCdia
.47 .46 .44 .43 .74 .56 .48 .21 .43 .42 .40

Quadro A 5.5
Correlaqdo dos itens da escala Sartde

Quadro A 5. 6
Correlaqdo dos itens da escala Conflito de Popiis

com o total da sua escala e as restantes escalas (dados da orimeira investi

ltens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

1?

JJ

34

35

45

46

53

55

56

63

64

73

82

83

88

.37

..1 I

.48

.48

.41

.42

.52

.53

.48

.53

.56

.52

.42

)4

.38

.42

.45

.53

.51

.39

.44

.49

.48

.48

.57

.56

.54

.41

.36

.41

.42

.38

.49

.52

.35

.38

.46

.44

.48

.47

.49

.45

.34

.29

7)

.48

.49

.49

.45

.46

.41

.52

.55

.50

.52

.51

.50

.46

.42

.38

.56

.53

55

.55

.45

.41

.59

.61

.52

.56

.59

.53

.40

.35

.40

.63

.70

.72

.65

.67

.63

.t)

.78

.o/

.73

.73

.69

.60

.5/

.55

.39

.44

.51

.55

.42

.42

.53

.52

\)
.44

.51

.47

.4t

.JJ

.34

.20

.27

.25

.27

.30

.25

.28

)z
.27

.24

.24

.25

.26

))
.21

.38

.43

.47

.48

.43

.37

.53

.51

.55

.41

.42

.46

.38

.30

.26

.)l

.48

.45

.46

.41

.37

.48

.50

.45

.49

.46

.51

.49

.JJ

.34

.35

.36

.42

.42

.40

.35

.44

.45

.49

.41

.42

.43

.4t

.30

.38

Mddia
.46 47 .42 .48 5l .67 .15 .26 .43 .44 .40
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com o total da sua escala e qs restantes es da orimeira i do)

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

25

26

36

48

59

42

48

46

52

56

45

54

45

49

48

4t

50

44

49

47

39

49

52

57

5l

.46

.57

.44

.47

.52

44

54

50

52

55

.68

.74

.79

.80

.74

.27

.44

.45

.43

.35

.51

.53

.57

.65

.37

.49

.49

.51

.59

.31

.51

.48

.50

.65

Mddia
.49 .48 .46 .50 .49 .51 .75 .36 .52 .49 .49

Quadro A 5.7
CorrelaEdo dos itens da escala Restrigdo de Oportunidades

al da sua escal, calas dados

Quadro A 5.8
Correlagdo dos itens da escala Indecisdo

total da sua escala scalas (dados da

Quadro A 5.9
CorrelaEdo dos itens da escala Limitagdes na Formagdo

total da sua escala e as restantes escalas (dados da primeira investigaqdo)

c0n o [olot ao sua escata e os res[anres escqrus (aaaos aa prtmeta tnvesilgaqao)

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. L L.F. F.C. F.I.

I

t7

38

.2t

.23

.32

.22

.24

.28

21

t9

27

3l

37

44

.19

.21

.30

24

30

40

34

38

48

./5

.85

.84

.40

.39

.50

.43

.42

.50

45

40

4',7

Mddia
.25 .25 .22 .37 .23 .31 .40 .81 .43 .45 .44

om o rotil aa sua esca@ e as restantes escalos mera tn

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

4

l8

40

5l
{,
54

JJ

43

48

45

56

45

.41

.46

.44

.12

.48

.36

.40

.47

.46

.38

.49

.35

.39

.47

.47

.52

.52

.40

.37

.44

.43

.45

.53

.44

.37

.42

.48

.52

.59

.52

.44

.51

.57

.53

.60

.49

.37

.42

.43

.46

.41

.29

.67

.70

.82

11

.83

.71

.57

.61

.58

.59

.57

.44

56

56

58

50

58

45

Mddia
.45 .43 .43 ..16 14 48 .52 .40 .t) .56 .54
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com o total da sua escala e as restantes escalas (dados da orimeira inve

ltens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. C.P. R.O. L L.F. F.C. F.I.

2

t5

39

57

67

72

75

.30

1?

.45

.44

.55

.48

.43

.37

.3s

.43

.4t

.50

.42

.41

.34

.33

.39

.39

.47

.38

.JJ

.35

.43

.52

.49

.51

.49

.49

33

36

42

38

5l

4t

4l

.33

.37

.51

.50

.55

.47

.49

.36

.38

.55

.49

.49

.51

.45

.38

.40

.51

.41

.24

.38

.36

.49

.44

.66

.60

.43

.58

.42

.67

.63

.81

.74

.59

.78

.68

.52

.44

.60

.57

.48

.61

.45

M6dia
0.42 0.41 0.38 0,47 0.40 0,46 0,46 0,38 0,52 0.70 0,52

Quadro A 5.10
Correlaqdo dos itens da escala Faka de ConJianga

Quadro A 5.l l
CorrelaEdo dos itens da escala Falta de Interesse

escala e as restantes escalas (dados da primeira invest

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. c.P. R.O. T. L.F. F.C. F.I.

3

58

77

87

89

36

45

38

35

42

.43

.37

.5 I

.34

.42

.41

.39

. ).1

.28

.34

.39

.49

.45

.41

.54

.4t

.42

.38

.30

40

38

43

43

45

48

.47

.54

.48

.38

.45

.44

.45

.5 I

.30

.32

54

57

54

39

46

.51

.57

.59

.48

.52

11

.77

.76

.6t

.67

Mddia
.39 .39 .35 .46 .38 .43 .46 .38 .50 .53 .71
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ApAndice A 6

Correlaqdes dos itens com o total da sua escala
e com o total das restantes escalas

(Dados do estudo piloto)

Quadro A 6.i
CorrelaEdo dos itens da escala Discriminagdo Geral
'al da sua escal, escalas dados do estudo oiloto

Quadro A 6.2
Correlaqdo dos itens da escala Discriminagdo Serual

total da sua escal escalas (dados do estudo

com o total da sua escala e as restantes ES

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

60

66

90

.8r

.84

.79

.60

.56

.57

.58

.59

.57

48

55

5l

47

50

46

53

55

55

.45

.48

.50

.34

.35

.JJ

.42

.43

.44

.47

.54

.55

.42

.43

.50

Midia
.81 .58 .58 .51 .48 .54 .48 .34 .43 .52 .45

com o total da sua escala e os restantes escalas (dados do estudo piloto

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I

5

l9

30

4l

62

70

79

.39

.57

.58

.50

.59

.36

.5/

.63

.74

.69

.69

.71

.64

42

5l

57

62

50

62

36

.35

.47

.52

.53

<,

.57

.32

.35

.38

.60

.48

.47

.45

.)4

35

44

62

54

54

57

40

7)

.42

.58

.51

.5t

.56

.32

.28

.38

.36

.33

.39

.44

.25

39

48

5l

45

43

48

30

.J+

.44

.59

.52

.48

.58

.36

.36

.43

.55

.39

.45

.51

.38

M6dia
47 .67 .51 .4',7 .44 .49 .46 .35 43 .4',7 .44
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Quadro A 6.3
Correlaqdo dos itens da escala Discriminagdo Etnica

'dados do estudo piloto

Quadro A 6.4
Correlaqdo dos itens da escala Falta de Suporte

com o total da sua escala e qs restantes escalas e

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.t.

6

20

42

6l

80

.44

.50

.63

.65

.53

54

56

66

60

57

.74

.79

.82

.76

-74

.41

.49

.55

.53

.54

.45

.46

.55

.45

.43

.42

.47

.57

.53

.50

.42

.49

.57

.49

.49

.28

.30

.34

.39

.31

.4t

.44

.51

.44

.43

.44

.44

.54

.54

.49

.42

.41

.48

.48

.43

Mddia
.55 .59 .77 .50 .47 .50 .49 .32 .45 .49 .44

com o total da sua escala e as restantes esc, ilas (dados do estudo piloto)

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. RO. I. L.F. F.C. F.I.

8

2l

22

JZ

68

74

84

86

)Z

.27

.JJ

.51

.37

.51

.46

.34

.40

.39

.31

.56

.40

.50

.48

.37

.38

.36

.30

.46

.40

.45

.47

.53

.51

.61

.51

.71

.58

.73

.73

34

27

4t

29

45

42

5l

50

.37

.29

.49

.36 .

.60

.49

.62

.58

.30

.32

.39

.32

.55

.44

.6t

.56

.26

.27

.36

.26

.51

.31

.52

.50

.35

.29

.40

.27

.55

.39

.55

.55

.)z

.25

.38

.25

.53

.49

.60

.58

.31

.25

.38

.29

.55

.49

.61

.60

Mddia
.39 .42 .40 .61 ,40 .48 .44 .3 I .42 .43 .44
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Quadro A 6.5
Correlaqdo dos itens da escala Sartde

com o total da sua escala e as restantes escalas (dados do estudo piloto)

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

ll
24

29

47

65

.37

.47

.44

.43

.44

40

56

50

50

43

.43

.48

.46

.47

.5 I

.46

.49

.54

.47

-+J

.70

.80

.71

.79

.o5

.48

.57

.59

.61

.56

.46

.56

.56

.57

.46

.27

.32

.41

.35

.32

.48

.48

.55

.53

.45

.44

.50

.60

.55

.47

.46

.48

.54

.48

.42

M6dia
.43 .48 .44 .48 .73 .56 .52 .33 .50 .51 .48

Quadro A 6.6
Correlagdo dos itens da escala Conflilo de Papiis

com o total da sua escala e as restantes escalas (dados do estudo oiloto

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

23

JJ

34

35

45

46

5?

55

56

63

64

t3

82

83

88

.34

.40

.44

.43

.36

.37

.49

.46

.50

.53

.58

.54

.47

.43

.42

.41

.50

.49

.48

.43

.41

.51

.50

.59

.57

.59

.55

.49

.43

.46

.40

.45

.45

.45

.32

.34

.46

.46

.51

.46

.49

.48

.43

.41

.38

.49

.51

.47

.46

.44

.48

.56

.57

.62

.57

.59

.60

.54

.47

.47

.56

.54

.53

.51

.47

.45

.58

.57

.63

.54

.53

.54

.40

.45

.42

.64

.70

.67

.65

.64

.65

.78

.72

.77

.69

.71

.71

.61

.58

.5/

.50

.53

.52

.53

.46

.40

.61

.58

.62

.52

.56

.55

.44

.42

.42

.34

.35

.31

.34

.37

.34

.46

.40

.43

.45

.48

.46

.41

.31

.37

.48

.51

.53

.51

.46

.41

.60

.59

.61

.52

.53

.55

.47

.40

.39

.50

.54

.48

.47

.48

.43

,59

.57

.59

.59

.64

.63

.56

.42

.48

.47

.52

.49

.48

.43

.37

.55

.56

.56

.55

.55

.58

.57

.44

.50

Midia
.46 .49 .43 .52 .51 .oi .51 .39 .50 53 .51
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com o total da sua escala e as restantes escalas (dados do estudo piloto)

ltens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. C.P. RO. I. L.F. F.C. F.I.

25

26

36

48

59

.39

.38

.47

.45

.54

45

49

56

54

58

.46

.45

.53

.50

.51

46

5l

56

56

64

.54

.53

.52

.57

.58

.50

.55

.59

.63

.65

7t

79

78

77

78

.JZ

.42

.47

.49

.54

48

58

55

6l

66

.47

.56

.58

.60

.69

.44

.57

.56

.59

.66

Mddia
.45 .52 .49 .55 .55 .58 .77 .45 .58 .58 .56

Quadro A 6.7
Correlagdo dos itens do escala Restrigdo de Oportunidades

Quadro A 6.8
CorrelaEdo dos itens da escala Indecisdo

escala escalas (dados do estudo pil

Quadro A 6.9
Correlaqdo dos itens da escalo Limitagdes na Formagdo

com o total da sua escala e os restontes oto

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. L L.F. F.C. F.I.

I

t7

38

.32

.30

.38

38

44

4l

.31

.JJ

.37

.41

.52

.52

3t

40

36

4t

46

50

+3

47

49

74

8l

84

.43

.52

.52

50

56

58

.52

.48

.47

Mddia
.JJ .41 .34 .48 .36 .46 .46 .80 .49 .55 .49

com o total da sua escala e as restantes escalas (dados do estudo piloto

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F"I

4

l8

40

5l

52

54

.23

..+J

.35

.49

.45

.17

.32

.53

.46

.53

.51

.52

.27

.47

.43

.43

.50

.48

.32

.53

.52

.57

.55

.59

.29

.57

.53

.53

.56

.58

.)4

.57

.56

.66

.62

.63

.34

.53

.59

.62

.66

.65

2l

49

5l

57

53

48

.59

1''

.78

.79

.80

.78

.36

.61

.57

.65

.61

.63

.42

.57

.60

.58

.56

.56

Mddia
.40 .48 .Z+ J .51 .51 .56 .57 .47 .74 .57 .55



378 PercepEdo de Barreiras da Carreira

com o total da sua escala e os restantes escalas dados do estudo piloto

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. T. L.F. F.C. F.I.

2

15

39

57

67

72

75

3l

4l

45

45

54

48

53

40

54

54

47

53

50

47

4t

4l

48

4t

5l

45

43

.43

.49

.59

.55

.58

.62

.54

.41

.52

.54

.49

.48

.52

,45

40

53

64

57

55

62

57

.46

.51

.57

.58

.50

.6t

,47

.47

.46

.59

.51

.39

.53

.39

.48

.54

.64

.56

.46

.59

.45

.64

.05

./f,

.73

.66

.78

.68

.60

.52

.59

.58

.53

.63

.53

M€dia
.45 .49 .44 .54 .49 .55 .53 .48 ,53 .70 .57

Quadro A 6.10
Correlaqdo dos itens da escala Falta de ConJianga

total

Quadro A 6.11
Correlaqdo dos itens da escala Falta de Interesse

ol da sua escala scalas (dados do estudo pilcom o totol do suo escala e as restontes e estudo piloto

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. T. L.F. F.C. F.I.

3

58

77

87

89

.29

.40

.47

.37

.44

39

48

53

43

49

.37

.46

.45

.34

.41

.4t

.52

.58

.46

.57

4t

5l

52

40

45

44

55

6t

53

55

.51

..61

.51

.42

.52

.44

.43

.44

.37

.46

52

6l

56

39

49

.54

.60

.64

.48

.61

.71

.7s

.71

,65

.70

Mddia
45 .49 .44 .54 .49 .55 ,53 .48 .53 .70 .5/
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ApAndice A 7

IntercoruelaEdes dos itens de cada escala do IPBC
(l'Investigagdo e Estudo Piloto)

Para cada escala apresenta-se uma matriz de intercorrelagdes dos itens com

resultados da investigagdo que originou o IPBC, designada como primeira investigagio,
e uma matizde correlag6es entre os itens da escala para os resultados do estudo piloto.

Intercorrelaqdes dos itens da escala
DiscriminaQdo Geral

Quadro A7.l
(1u investigagdo)

Quadro A7.2
(Estudo piloto)

Intercorrelagdes dos itens da escala
Discriminagdo Sexual

Quadro A7.3 Quadro A7.4
(lu InvestigagSo) (Estudo piloto)

Itens 60 66 90

60

66

90

,60

.51 .55

Conelagdo media inter-item .55

Itens 60 66 90

60

66

90

.58

.43 .47

Correlagdo media inter-item .49

Itens 519304t627079
5

19

30

4l

62

70

79

31

43 .47

42 .47 .69

4t .43 .60 .59

37 .52 .58 .53 .56

28 .34 .42 .4t .36 .41

Correlagio mddia inter-item .46

Itens 5193041627079
5

t9

30

41

62

70

79

33

30 .36

23 .4r .55

32 -32 .41 .38

28 .39 .47 .43 .49

25 .26 .38 .26 .34 .32

Correlagio mddia inter-item .36
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Intercorrelaqdes dos itens da escala
Discriminagdo Etnica

Correlagio mddia inter-item .53

Quadro A7.6
(Estudo piloto)

Conelagio mddia inter-item .49

Quadro A7.8
(Estudo piloto)

Intercorrelaqdes dos itens da escala
Falta de suporte

Quadro A7.5
(1u InvestigagSo)

ltens 11 24 654729

11

24

29

47

65

48

57 .69

38 .51 .56

36 .50 .57 .72

ltens 11 24 29 47 65

11

24

29

47

65

.48

.53 .58

.43 .47 .51

.39 .46 .53 .52

Quadro A7.7
(1u Investigag6o)

Itens 82t223268748486
8

2t

22

68

74

84

86

27

4r .35

aa 
^a 

a /)) .l I .)+

t9 .22 .r8 .25

t7 .17 .25 .08 .35

l9 .11 .r9 .17 .58 .35

21 .15 .25 .t4 .52 .38 .6s

Correlagio media inter-item .28

ltens 821223268748486
8

2T

22

32

68

74

84

86

.24

.JJ .JI -

.28 .31 .26

.22 .20 .30 .25

.10 .16 .19 .16 .38

.28 .18 .18 .24 .56 .38

.24 .20 .20 .25 .54 .38 .60

Correlagio mddia inter-item .28
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Quadro A7.9
(l' Investigag6o)

lntercorrelaqdes dos itens da escala
Sailde

Quadro A7.10
(Estudo piloto)

Itens 11 24 29 47 65

11

24

29

47

65

.44

.36 .48

.40 .57 .50

.37 .33 .30 .41

ritem .44 CorrelagSo m6dia inter-item .42

Intercorrelaqdes dos itens da escala
ConJlito de Papdis

ltens ll 24 29 47 65

1l

24

29

47

65

46

35 .39

46 .59 .48

42 .39 .42 .41

Conelagio media inter-item .44

47.11-(lulnvesti
Itens 23 33 34 3s 45 46 s3 55 56 63 64 73 82 83 88

23

JJ

34

35

45

46

53

55

56

63

64

73

82

83

88

.52

.45 .50

.31 .39 .51

.40 .45 .39 .38

.35 .38 .40 .34 .50

.51 .48 .52 .4r .s3 .46

.s3 .s9 .51 .43 .55 .45 .66

.30 .35 .52 .47 .37 .33 .48 .47

.41 .49 .46 .41 .43 .40 .56 .55 .44

.38 .47 .48 .46 .4r .45 .51 .48 .46 .6r

.34 .37 .43 .41 .38 .40 .46 .47 .40 .54 .60

.31 .39 .37 .31 .33 .36 .38.44.36.38 .36.37

.29 .35 .35 .29 .34 .29 .33 .38 .33 .36 .36 .43 .37

.27 .36 .33 .29 .30 .32 .33 .38 .29 .43 .4r .40 .35 .2s

Correlaqio media inter-item ..12
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IntercoruelaEdes dos itens da escala
ConJlito de Popdis

Quadro A 7.12 - (Estudo piloto)
Itens 23 33 34 35 45 46 s3 55 s6 63 64 73 82 83 88

23

33

34

35

45

46

53

55

56

63

64

t5

82

83

88

.48

.38 .47

.34 .42 .53

.42 .42 .36 .33

.35 .44 .44 .4t .44

.53 .51 .48 .48 .46 .5t -

.42 .53 .49 .44 .37 .43 .59

.48 .53 .47 .44 .44 .46 .62 .59

.34 .40 .41 .38 .41 .41 .46 .44 .49

.37 .43 .40 .35 .43 .43 .54 .44 .46 .57

.37 .44 .38 .41 .43 .41 .50 .41 .49 .47 .58

.30 .37 _29 .32 .30 .30 .41 .43 .44 .4t .48 .40

.35.31 .29.27 .33.20.38.30.40 .37 .39.46.37

.24 .35 .25 .32 .39 .30 .35 .32 .37 .4s .40 .44 .39 .33

Correlag6o media inter-item .4 I
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Interconelaqdes dos itens da escala
Restriqdo de Oportunidades

Correlaq6o mddia inter item .46

Quadro A7.15
(1" Investigag5o)

Itens r1738
I

t7

38

.44

.44 .61 -

Conelagio mddia inter item .50

Intercomelaqdes dos itens da escala
Indecisdo

Quadro A7.14
(Estudo piloto)

Quodro A7.16
(Estudo piloto)

ltens r1738
1

t7

38

.42

.42 .51

Correlagio media inter-item.45

Quadro A7.13
(1u Investigag6o)

Itens 25 26 36 48 59

25

26

36

48

59

.48

.39 .40

.37 .48 .70

.36 .43 .49 .47

Itens 2s 26 36 48 59

25

26

36

48

59

.53

.42 .49

.37 .47 .58

.39 .49 .54 .56

Correlagio m6dia inter-item .48
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Intercorrelaqdes dos itens da escala
LimitaEdes na FormaEdo

Quodro A7.17
(1" Investigagio)

Quadro 47.18
(Estudo piloto)

Correlagdo mddia inter-item .49

Correlagdo media inter-item .41

Intercorrelaqdes dos itens da escala
Falta de Confianqa

Correlag6o media inter-item .46

Quadro A7.20
(Estudo piloto)

Correlagdo media inter-item .40

Itens 41840515254
4

18

40

51

52

54

.65

.36 .39

.38 .44 .62

.39 .43 .74 .61

.30 .32 .53 .43 .56

Itens 41840515254
4

l8

40

51

52

54

.33

.32 .46

.26 .52 .55

.24 .49 .59 .65

.27 .4s .56 .59 .66

Quadro A7.19
(1" InvestigagSo)

ltens 2ts3957677275
2

15

39

57

67

72

75

37

46 .48

37 .30 .s8

25 .25 .33 .34

43 .42 .63 .55 .39

30 .31 .52 .42 .38 .47

Itens 2153957677275
2

l5

39

57

67

72

75

40

37 .45

37 .34 .53

25 .33 .40 .34

39 .39 .sl .52 .47

25 .34 .40 .40 .47 .56



ApAndices - Estudo piloto 385

IntercorrelaEdes dos itens da escala
Falta de Interesse

Quadro A7.21
( 1' Investigagdo)

Quadro A7.22
(Estudo piloto)

Itens t2 48 64 72 74

t2

48

64

72

74

.48

.42 .46

.25 .34 .36

.31 .35 .45 .37

Correlagio media inter-item .38

Itens t2 48 64 72 74

t2

48

64

72

74

.47

.33 .38

.26 .34 .37

.32 .38 .44 .39

Correlagdo media inter-item .37
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ApAndice A 8
Coruelaqdes item total nas escalas do IPBC

(1" Investigaqdo e Estudo Piloto)

Quadro A 8.1
Correlaqdo dos itens com o resultado da escala a que pertence

calas do IPBC-R

C-i (com o item) e a correlagio do item com o total quando deste faz parte o resultado do item
S-i (sem o item) e a correlagio do item com o total quando deste n6o fazparte o resultado do item
O item e identificado pelo seu ntimero no invent6rio
Amp.- Amplitude das correlagdes
CM - Media das correlag6es

C-i (com o item) e a correlagio do item com o total quando deste faz parte o resultado do item
S-i (sem o item) d a correlagdo do item com o total quando deste n6o faz parte o resultado do item
O item e identificado pelo seu nfmero no inventdrio
Amp. - Amplitude das correlagdes
CM - Media das correlagdes

nas escalas do IPBC- meira invest
Discriminagdo Geral Discriminagio Sexual DiscriminagEo Etnica Falta de Suporte

Itens c-i s-i ltens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i

60
66
90

.83

.85

.83

.63

.66

.59

5

l9
30
4t
62
70

79

.64

.68

.82

.80

.76

.76

.65

.49

.56

.73

.71

.67

.67

.48

ll
24
29
47
65

.72

.79

.70

.81

.68

56
6t
53
66
53

8

2l
'r)

68
74
84
86

.53

.48

.58

.44

.71

.63

.72

.73

.38

.33

.42

.JJ

.57

.42

.56

.59

Amp. .02 .07 Amp. l8 .25 Amp. r3 l3 Amp. .25 .26

C.M .84 .63 C.M .73 .62 C.M .74 .58 C.M .60 .45

A 8.I (continuaqdo.

Satde Conflito de Papeis Rest. Oportunidades Indecis6o

Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i ltens c-i s-i

ll
24
29
47
65

.72

.79

.70

.81

.68

56
6l
53
66
53

23
JJ

34
35
45
46
53

55
56
63
64
73

82
83

88

.56

.65

.67

.57

.61

.57

.71

.74

.59

.69

.69

.63

.53

.49

.49

25
26
36
48
59

68
74
79
80
74

5l
57
65
68
56

I
t7
38

75
85
84

49
63
62

Amp. .13 .13 Amp. .20 .25 Amp. .12 .t7 Amp. .10 .14

C.M .74 .58 C.M .67 .61 C.M .75 .59 C.M .81 .58



Ap€ndices - Estudo piloto 387

A8.
Limitac6es na Formaqdo Falta de Confianca Falta de Interesse

Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i

4
l8
40
5l
52
54

.67

.70

.82

.77

.83

.'t I

.53

.57

.71

.66

.74

.55

2
l5
39
57

67
1a

75

67
63

8l
74

59
78

68

50
49
72

60
44
69
56

t2
48
64
72

74

.70

.75

.70

.64

.72

.51

.58

.52

.45

.51

Amp. .16 .21 Amp. .22 .28 Amp' ll .13

c.M .75 .63 C.M .70 .57 C.M .70 .51

C-i (com o item) e a conelagio do item com o total quando deste faz parte o resultado do item
S-i (sem o item) d a correlagZo do item com o total quando deste n5o fazparte o resultado do item
O item 6 identificado pelo seu ntmero no invent6rio
Amp.- Amplitude das correlag0es
CM - Mddia das correlaq6es

Quadro A 8.2
Correlaqdo dos itens com o resultado da escala a que pertence

'Estudo Pil

C-i (com o item) d a correlagio do item com o total quando deste faz parte o resultado do item
S-i (sem o item) e a correlagio do item com o total quando deste n6o fazparte o resultado do item

O item d identificado pelo seu nfmero no inventdrio
Amp.- Amplitude das correlag6es
CM - Mddia das correlagOes

nas escalos do IPBC-R oto
Discriminagdo Geral Discriminagdo Sexual Discriminagio Etnica Falta de Suporte

Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i

60
66
90

81

84

79

59
62
5l

5

l9
30
4t
62
70
79

.57

.63

.74

.69

.69

.71

.64

.41

.50

.62

.55

.56

.59
44

ll
24
29
47
65

'74

79
82
76
74

.52

.62

.55

.64

.46

8

2l
22
?)
68
74
84
86

.53

.51

.61

.51

.71

.58

.73

.73

.37

.35

.46

.39

.57

.40

.61

.60

Amp. .05 ll Amp. .t7 .21 Amp. .08 .12 Amp. .22 .24

C.M .81 .57 C.M .67 .44 C.M .77 .56 C.M .61 .51



388 Percepqdo de Barueiras da Carreira

A 8.2 (Cont

Safde Conflito de Papeis Rest. Oportunidades IndecisSo

Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i

ll
24
29
47
65

.70

.80

.'7 1

.79

.65

54
64
58
63

44

23
JJ

34
35
45

46
53

55

56
63
64
73

82
83

88

.64

.70

.67

.65

.64

.65

.78

.72

.77

.69

.71

.71

.61

.58

.57

57
65

60
58
58

58
73

66
72
64
66
66
55

50
5l

25
26
36
48
59

71

79
78
77

78

.54

.64

.65

.63

.63

I
t7
38

74
8l
84

49
56
56

Amp. 15 .20 Amp. .21 .23 Amp. .08 u Amp. 10 .07

C.M .73 .57 C.M .67 .61 C.M .7',| .62 C.M ,80 .54

C-i (com o item) e a correlagio do item com o total quando deste faz parte o resultado do item
S-i (sem o item) e a correlagdo do item com o total quando deste n6o fazparte o resultado do item

O item e identificado pelo seu ntmero no inventiirio
Amp.- Amplitude das correlagdes
CM - Mddia das correlagdes

C-i (com o item) d a correlagao do item com o total quando deste faz parte o resultado do item

S-i (sem o item) d a correlagio do item com o total quando deste nio fazparte o resultado do item

O item e identificado pelo seu ntmero no invent6rio
Amp. - Amplitude das correlagdes

CM - M6dia das correlaqdes

E.2 (Cont

Limitac6es na Formacao Falta de Confianca Falta de Interesse
ltens c-i s-i ltens c-i s-i ltens c-i s-i

4
l8
40
5l
{?

54

59
72
78

79
80
78

36
59
66
68
70
67

2
l5
39
57
67
'72

75

.64

.65

.75

.73

.66

.78

.68

.47

.52

.64

.59

.52

.68

.56

t2
48
64
72
74

71

75

71

65
70

.52

.59

.60

.58

.49

Amp. .21 -J{+ Amp. .t4 .21 Amp. .10 .08

C.M .74 .61 C.M .70 .57 C.M .70 .56
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ApAndice B I

Alunos matriculados em todo o pais no 3o ano dos

Cursos srcna$, o e o tioo de curso

Curso Profissional Masculino f,'eminino Total

Adminisragio Servigos e Comdrcio 693 t044 t737
Agro-Alimerrar 377 t92 569

Ambiente e Recursos Naturais 175 r20 29s
Artes do Espect6culo 204 rt7 321

Artes Griificas 135 70 205
Construg6o Civil 307 86 393

Desigr e Desenho Ticnico t57 78 235
Electricidade e Electr6uica 519 37 5s6

Hotelaria e Turismo 442 551 993
lnfonnag6o, Comuni. e Documentagiio 363 334 697

Inform6tica 650 267 917

Interveng6o Pessoal e Social 155 525 680
MetalomecAnica 159 5 t64

Patrim6nio Cultural e Prod. Artistica t82 131 313

Quimica )l 48 85

T€xtil Vesturlrio e Calgado l4 75 89
Outas 84 45 r29

Total 4653 3725 8378
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ApAndice B 2

Quadro B 2.1
resultado da escala do IPBC-R

C-i Gtm o item) € a correlagIo do item com o total quando deste faz parte o resultado do item

S-i (sem o item) 6 a correlagdo do item com o total quando deste n6o fazparte o resultado do item

O item d identificado pelo seu ntmero no invent6rio
Amp. - Amplitude das correlagOes

CM - M6dia das correlag6es

@lag6odoitemcomototaIquandodestefazparteoresultadodoitem
S-i (sem o item) 6 a correlagao do item com o total quando deste nao fazparte o resultado do item

O item e identificado pelo seu nfmero no invent6rio
Amp. - Amplitude das correlag6es
CM - Mddia das correlag6es

Coruet dos itens com o resultado da escala do IPBC-R a que Dertence
Discriminagf,o Geral DiscriminagSo Sexual Discriminagiio Etnica Falta de Suporte

Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i

50

56
75

82
84
84

.61

.64
17

9

15

25

34
52

59
65

50
60
69
70
59
66
45

6

l6
35
5l
66

.75

.82

.87

.80

.78

.59

.69

.78

.69

.66

3

7
t7
l8
26
58
62
69
70
7l

.65

.54

.55

.62

.50

.69

.66

.77

,74
.77

.5r

.45

.45

.52

.42

.59

.53

.62

.65

.69

Amp. .02 ll Amp. .t7 .20 Amp. .t2 .19 Amp. .27 .27

c.M .83 .66 C.M .72 .60 C.M .80 .68 c.M .64 .51

B 2.1 (Con

SaIde Conflito de Pap6is Rest. Oportunidades lndecisiio

Itens c-i s-i Itens c-i s-i ltens c-i s-i Itens c-i s-i

8

20
24

38
55

.78

.86

.74

.83

.67

.65

.74

.61

.71

.50

19

27
28
29
36
37
43

45
46
53

54
6l
67
68
73

2t
22
30
39
49

.71

.79

.78

.82

.77

54
64
64
70
6l

I
5

13

23
31
40

.73

.76

.82

.67

.80

.64

.60

.63

.72

.53

.68

.50

Amp. .19 .24 Amp. .20 ,23 Amp. ll l6 Amp. t8 .22

C.M .78 .64 C.M .69 .63 C.M .77 .63 C.M .74 .61
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BC -R

C-i (com o item) d a correlagio do item com o total quando deste faz parte o resultado do item

S-i (sem o item) i a correlagdo do item com o total quando deste n6o fazparte o resultado do item
O item 6 identificado pelo seu n0mero no inventiirio
Amp.- Amplitude das correlagdes
CM - M6dia das correlagdes

Quadro B 2. I (Continuaqdo)

Correlacdo dos itens com o resultado da escala do 'PBC -R a oue Dertence

Limitac6es na Formaceo Falta de Confianca f,'alta de Interesse
Itens c-i s-i Itens c-i s-i Itens c-i s-i

4
t4
JJ

4t
42
44

.68

.75

.83

.78

.82

.78

.56

.64
-tJ
.68
.72
.66

)
ll
32

47
57
60
63

68

68
80

74
73

80
7t

53

57
72

62
62
72
6l

l0
t2
48
64
72
74

73

75
79
77
67
74

.61

.61

.65

.65

.54

.62

Amp. .15 l7 Amp. .t2 .19 Amp. .t2 .08

c.M .77 .67 C.M .73 .63 C.M .74 .61
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Ap€ndice B 3

IPBC-R
Correlaqdes dos itens com o total da sua escalo

e com o total das restantes escalas
(Estudo Principal)

Quadro B 3.1
Correlaqdo dos itens da escola DiscriminaEdo Geral

com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 3.2
Correlagdo dos itens da escala Discriminaqdo Sexual

total da sua escala calas (dados

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I

50

56

75

.82

.84

.84

63

63

62

.64

.61

.58

55

58

59

.56

.60

.52

60

6l

60

.50

.54

.53

.37

.39

.41

52

55

54

54

56

54

50

53

54

M6dia .83 .63 .61 .57 .56 .60 .52 .39 .54 .55 .52

com o total da sua escala e as restantes escalas da se gunda investigagdo )

ltens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

9

l5

25

34

52

59

65

.43

.47

.64

.63

.56

.62

.45

.63

.70

.79

.80

.71

.76

.65

.56

.62

.70

.74

.59

.65

.4J

.49

.52

.60

.58

.55

.59

.43

57

5l

67

63

5l

54

39

.47

.48

.59

.61

.55

.60

.46

.42

.49

.55

.58

.49

.56

.36

.35

.39

.40

.41

.39

.44

.27

46

49

57

59

49

53

38

42

46

53

54

47

54

36

.43

.44

\)
.53

.45

.50

.38

Media .54 11 6l .54 .55 .54 .49 .38 .50 .47 .46
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Quadro B 3.j
Correlagdo dos itens da escala Discriminagdo Etnica

com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 3.4
Correlaqdo dos itens da escala Falta de Suporte
com o total da sua escala e as restantes escalas

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. c.P. RO. I. L.F. F.C. F.I.

6

l6

35

51

66

.49

.53

.67

.66

.59

.59

.68

.74

.71

.70

.75

.82

.87

.80

.78

.57

.57

.63

.59

.57

.58

.60

.67

.56

.54

.45

.55

.63

.63

.60

.48

.55

.61

.55

.53

.4t

.36

.41

.40

.36

.57

.53

.62

.53

.50

.57

.50

.57

.51

.48

54

49

58

52

50

Mddia .50 .69 .80 .59 .59 .54 .54 .39 .55 .53 .53

ltens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. c.P. R.O. T. L.F. F"C. F.I.

J

7

t7

l8

26

58

62

69

70

7t

.40

.JJ

.40

.43

.39

.49

.48

.47

.52

.53

.49

.43

.50

.49

.4t

.44

.51

.47

.54

.5f

48

45

47

5l

40

43

48

43

54

52

.65

.54

.5!

.62

.50

.69

.66

.72

.74

11

.49

.51

.41

.50

.38

.45

.45

.43

.56

.51

.44

.41

.41

.58

.45

.53

.57

.50

.57

.57

.49

.37

.38

.43

.33

.55

.52

.57

.53

.58

.42

.34

.31

.35

.33

.55

.41

.56

.44

.53

.53

.44

.37

.42

.34

.56

.51

.52

.57

.55

.51

.45

.40

.48

.41

.61

.49

.57

.50

.62

.49

.42

.35

.44

.37

.52

.49

.53

.59

.57

Mddia .44 .48 .47 .64 .47 .45 .50 .42 .48 .51 .48
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Quadro B 3.5
Correlagdo dos itens da escala Sailde

com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 3.6
Correlagtio dos itens da escala Conflito de Papdis

com o total da sua escala e os restantes escalas

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I. L.F. F.C. F.I.

8

20

24

38

55

.45

.59

.50

.56

.51

.54

.67

.59

.61

.52

.54

.69

.55

.61

.46

.52

.61

.59

.56

.54

.78

.86

.74

.83

.67

.49

.62

.59

.62

.63

.45

.59

.57

.57

.52

.38

.42

.50

.40

.37

.55

.64

.58

.61

.49

.49

.57

.60

.53

.48

.54

.61

.56

.58

.49

MCdia .52 .59 .57 .56 .78 .59 .54 .41 .57 .53 .56

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. s. C.P. R.O. L L.F. F.C. F.I.

l9

27

28

29

36

37

43

45

46

53

54

6l

67

68

73

.54

.56

.59

.48

.53

.39

.55

.55

.56

.57

.55

.55

.38

.37

.54

56

53

54

47

53

38

54

50

55

54

50

52

33

30

50

.58

.56

.55

.50

.53

,42

.59

.56

.56

.55

.56

.56

.43

.44

.60

.61

.57

.62

.50

.55

.47

.56

.57

.58

<?

.52

.52

.35

.36

.52

1)

.71

.72

.64

.74

.63

.76

.76

.71

.68

.69

.72

.56

.58

.70

.Jt

.40

.3 I

.39

.34

.JJ

.44

.41

.41

.34

.4t

.43

.36

.29

.38

.52

.51

.56

.53

.49

.42

.59

.55

.60

.47

.50

.52

.3 I

.37

.46

.49

.50

.48

.49

.50

.42

.54

.54

.51

.49

.52

.58

.46

.38

.51

<)

.51

.51

.41

\)
.44

.56

.55

.54

.49

.52

.54

.44

.39

.53

M€dia .50 .51 .49 .53 .52 .69 .49 .38 .50 .49 .50
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Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. c.P. R.O. I L.F. F.C. F.I.

2t
'))

30

39

49

.41

.48

.44

.49

.60

.46

.56

.48

.52

.58

.45

.56

.48

.50

.60

.51

.60

.55

.56

.64

.45

.57

.50

.55

.61

.46

.56

.51

.56

.63

.71

.79

.78

.82

.77

.43

.52

.49

.52

.53

.43

.58

.54

.61

.73

.44

.54

.50

.54

.65

.38

.55

.48

.55

.67

MCdia .48 .52 .52 .57 .54 .54 .77 .50 .59 .53 .53

Quadro B 3.7
Correlaqdo dos itens da escala Restriqdo de Oportunidades

com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 3.8
Correlagdo dos itens da escala Indecisdo

com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 3.9
CorrelaEdo dos itens da escala Limitagdes na Formaqdo

com o total da sua escala e as restantes escalas

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. c.P. R.O. I L.F. F.C. F.I.

I

5

l3

23

3l

40

.26

.34

.31

.43

.35

.41

.31

.37

.35

.48

.40

.40

.29

.36

.32

.45

.38

.36

.43

.48

.48

.56

.52

.49

.32

.39

.35

.53

.39

.39

.30

.37

.35

.53

.43

.49

.38

.47

.50

.54

.5t

.46

.73

.76

.82

.67

.80

.64

.44

.52

.48

.56

.51

.49

.47

.55

.50

.62

.54

.56

.44

.50

.48

.55

.50

.46

Midia .35 .39 .36 .49 .40 .41 .48 .74 .50 .54 .49

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. RO. I. L.F. F.C. F.I.

4

l4

JJ

4l

42

14

.4t

.48

.51

.49

.59

.53

.47

.56

.56

.51

.62

.50

.46

.55

.55

.47

.62

.52

.52

.59

.61

.57

.62

._i9

52

63

59

56

63

52

44

52

62

53

65

59

.46

.58

.63

.60

.65

.58

54

58

55

5l

48

48

.68

./5

.83

.78

.82

.78

.6t

.66

.63

.5t

.59

.58

.60

.65

.64

.56

.61

.57

Mddia .50 .54 .53 .58 .57 .56 .58 5? .77 .61 .61
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Quadro B 3.10
Correlaqdo dos itens da escala Falta de Confianqa

com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 3.1 I
Correlaqdo dos itens da escala Falta de Interesse

com o total da sua escala e as restantes escalas

ltens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. c.P. R.O. L L.F. F.C. F.I.

2

ll
32

4',7

57

60

63

34

42

50

49

56

55

54

.37

.48

.54

.45

.52

.55

.48

.39

.51

.54

.46

.50

.55

.45

.49

.55

.63

.58

.60

.67

.59

.43

.53

.57

.48

.51

.57

.48

.39

.48

.57

.54

.57

.61

.56

4t

48

59

55

50

57

47

52

52

67

54

44

56

47

.52

.57

.70

.57

.54

.62

.52

.68

.68

.80

.74

.73

.80

.71

.52

.63

.65

.59

.58

.69

.55

Mddia .49 .48 .49 .59 .51 .53 .51 .53 58 .74 .60

Itens

ESCALAS

D.G. D.S. D.E. F.S. S. C.P. R.O. I L.F. F.C. F.I.

l0

t2

48

64

72

74

.41

.40

.52

.50

.45

.57

.47

.49

.51

.47

.42

.53

.49

.49

.54

.48

.40

.51

54

53

56

56

52

63

.56

.56

.55

.52

.44

.55

48

52

58

55

5l

62

47

53

60

49

44

5l

.52

.50

.54

.43

.44

.50

.58

.60

.66

.56

.49

.58

63

56

66

63

53

63

.73

./5

.79

.77

.67

-74

M6dia .48 .48 .50 .56 .53 .54 5l .49 .58 .61 .74
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Intercorrelanurro"!l!rf fr'ro'oorrro,rdoIpBC-R
(Estudo Principal)

Quadro B 4.1
Intercorrelaqdes dos itens da escala

Discriminagdo geral

Itens s0 56 75

50

56

75

.57

.51 .54

Correlagdo media inter-item .54

Quadro B 4.2
Intercorrelaqdes dos itens da escala

Discriminaqdo sexual

Itens 9152534525965
9

15

25

34

52

59

65

43

45 .5t

42.49 .63

32.42 .51 .55

35.51 .52 .58 .53

27 .29 .38 .38 .30 .40

Correlagio media inter-item .45
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Quadro B 4.3
Interconelaqdes dos itens da escala

Discriminaqdo Etnica

ltens 616355166
6

16

35

5l

66

54

58 .67

43 .54 .64

42 .50 .60 .67

Correlagdo mddia inter-item .54

Quadro B 4.4
IntercorrelaEdes dos itens da escala

Falta de suporte

ltens 37t718265862697071
3

7

t7

l8

26

58

62

69

70

7l

.36

.25 .31 -

.30 .40 .44

.20 .33 .36 .44

.36 .22 .26 .29 .22

.37 .22 .25 .3r .21 -42

.40 .24 .25 .27 .24 .59 .41

.38 .35 .32 .37 .3r .45 .40 .49

.38 .28 .33 .38 .30 .53 .46 .60 .63

Correlagio media inter-item .36
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Quadro B 4.5
Intercorrelagdes dos itens da escala

Sailde

Itens 8 20 24 38 55

8

20

24

38

55

62

45 .54

58 .68 .52

38 .44 .42 .41

Correlagio mddia inter-item .51

Quadro B 4.6
Intercorrelagdes dos itens da escala

Conllito de Pap€is

Itens 19 27 28 29 36 37 43 45 46 53 54 61 67 68 73

l9

27

28

29

36

)l

43

45

46

53

54

6t

67

68

73

.58

.55 .56

.42 .40 .47

.56 .56 .50 .44

.4r .40 .39 .35 .52

.55 .51 .50 .41 .53 .46

.54 .56 .49 .41 .54 .44 .59

.46 .42. .49 .56 .46 .34 .50 .55

.41 .41 .44 .39 .44 .37 .52 .48 .45

.39 .42 .47 .42 .46 .39 .52 .47 .46 .54

.43 .44 .15 .39 .51 .44 .50 .52 .47 .51 .53

.33 .32.29 .28.34.40 .40 .43.28.35.31 .40

.30 .33 .35 .29 .34 .30 .38 .39 .33 .36 .40 .43 .43

.52 .s0 .43 .39 .53 .38 .50 .49 .44 .44 .41 .45 .32 .40

Correlagio mddia inter-item .44
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Quadro B 1.7
Intercorrelaqdes dos itens da escala

Restriqdo de Oportunidades

Itens 2t 22 30 39 49

2t

22

30

39

49

56

38 .46

42 .50 .70

40 .50 .48 .55

Correlagio media inter-item .50

Quadro B 4.8
Intercoruelaqdes dos itens da escala

Indecisdo

Correlagdo mddia inter-item .46

Itens 1513233140
I

5

13

23

31

40

50

60 .57

31 .41 .38

50 .49 .69 .42 -

30 .37 .35 .51 .40



ApAndices - Estudo principal 403

Quadro B 4.9
Intercoruelaqdes dos itens da escala

Limitaqdes na Formaqdo

Itens 414334t4244
4

t4

JJ

4l

42

44

59

44 .54

40 .50 .59

43 .48 .63 .63

39 .45 .60 .52 .60

Correlagio media inter-item .53

Quadro B 4.10
Intercorrelaqdes dos itens da escala

Falta de ConJianEa

Itens 2rr3247576063
2

ll
3Z

47

57

60

63

.46

.49 .48

.39 .41 .53

.36 .39 .50 .41

.42 .46 .64 .58 .53

.29 .35 .50 .47 .60 .55

Correlagio mddia inter-item .47
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Quodro B 4.1 I
IntercorrelaEdes dos itens da escola

Falta de Interesse

Itens t2 48 64 72 74

t2

48

64

72

74

51

45 .52

37 .44 .42

42 .50 .55 .48

Correlag6o media inter-item .47
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ApAndice B 5

Quadro B 5.1 - Matriz rodada dos factores do IPBC-R

Itens
FACTORES

I II III ry v VI vII
I
2

3
4

I
6
7
8

9
l0
11

t2
13

t4
15

t6
l7
l8
19
20
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37

,0936
,1551
,2782
,1353
,1065
,0298
-,0465

,0980
,1828
,1268
,1381
,2179
,0778
,0698
,1240
,1145
-,0208

,1344
,2881
,1017
,1797
,2206
,0837
,1069
,1251
-,0218

,2850
,3881
,2608
,1354
,0775
,0781
,1608
,1326
,1200
,3332
,3080

,6290
,3203
,2410
,2364
,5600
,0692
,0432
,0074
,t017
,1868
,2242
,2315
,7554
,2581
,2262
,1205
,1861
,1319
,1034
,0307
,4170
,4183
,3380
,1700
,0784
,1217
,1176
,0741
,1240
,4263
,6835
,3697
,2393
,0925
,0676
,0310
.0360

,3663
,5827
,5642
,6648
,4r91
,6279
,4938
,6806
,5354
,6211
,5825
,5183
,2433
,5759
,2849
,3355
,1165
,2200
,2828
,4407
,1510
,2491
,2465
,3299
,3270
,0772
,2050
,2344
,1190
,0524
,1007
,3438
,3082
,2311
,2730
,1490
,1063

,0243
,0266
,2206
,1123
,0455
,4383
,2399
,2654
,3727
,1100
,1674
,1038
,0604
,2103
,5699
,6085
,4877
,2901
,2448
,4648
,3300
,3336
,1632
,31 15

,6177
,2840
,2625
,2888
,2105
,2813
,1358
,1 813

,r921
,6443
,6682
,2177
,0309

,0217
,0543
,1533
,1451
,1072
,1380
,0668
,2374
,0850
,1580
,0690
,3268
,1396
,3004
,0668
,2236
-,0417

,0282
,2501
,3920
,1806
,3305
,2142
,2420
,2072
-,0136

,2301
,3903
,4494
,4499
,2443
,3221
,5809
,3143
,3332
,2711
,3039

,1207
,2200
,0023
,2370
,2291
,1585
,1794
,0232
-,0950

,2755
,2905
,1220
,1461
,2587
,0487
,0000
,1 878

,1279
-,0029
,1209
-,0149

,0172
,4008
,3108
,1275
,3149
,0966
,0027
,1489
,1229
,2598
,4624
,2521
,1390
,r709
,1415
,1902

,0397
,0763
,0018
,0401
,0166
,0787
,3350
,2081
,2rll
,1684
,1844
,1451
,0672
,1431
,1730
,2226
,3620
,6588
,6020
,2815
,2137
,2187
,2944
,3295
,2548
,5431
,5644
,3458
,2777
,1806
,1460
,1910
,1612
,1943
,1978
,5885
,4758
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Quadro B 5. 1 - Matriz rodada dos factores do IPBC-R (Continuagdo)

Itens I II III IV v VI vII
38
39
40
4L
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
tt
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7t
72
73
74
75

,r2gl
,1 5gg

,1 183

,1007
,2263
,4562
,2969
,4931
,3555
,1479
,1478
,2409
,2329
,2386
,1745
,4155
,4793
,4929
,3128
)4\)

,3198
,3127
,2543
,4737
,5429
,2683
,2677
,4739
,3122
,4921
,6014
,3801
,2974
,3713
,3430
,4020
,3939
,3953

-,0040

,3903
,3233
,2392
,1549
,1284
,2075
,0743
,0542
,2829
,1757
,2098
-,0213

,0997
,1518
-,0010

,7661
,7406
,0307
,0904
,3708
,2076
,2074
,0610
,2618
,1279
,0359
,0514
,0973
,1305
,0877
,4774
,1715
,3616
,L727
,0996
,1 563
.t323

,3480
,0867
,0392
,r934
,2389
,1 588

,2280
,1 

g5g

,1987
,2lll
,3129
,2645
,1919
,1020
,0618
,r124
,0372
,1196
,2197
,2484
,0909
,0807
,2201
,1503
,1677
,1515
,3500
,1399
,1301
,1002
,0870
,1094
,2809
,1388
,2618
,1167
,2344
,1094

,3637
,2778
,1194
,2r15
,3469
,2142
,2042
,1764
,2842
,1627
,1788
,2941
,5254
,6675
,6025
,3834
,3199
,2363
,4989
,273r
,1 930

,6136
,2478
,2372
,2690
,2261

-,1620
,3631
,6407
,0509
,0771
,2353
;z) t

,3416
,1181
,2931
,2210
,4799

,4773

,5258
,1944
,5556
,5911
,3372
,5324
,2769
,4812
,3058
,4618
,5635
,2335
,2181
,1641
,1659
,2964
,3086
,2310
,1225
)?))
,1696
,2665
,1831
,1989
,1382
,2594
,0783
,1514
,0252
,0999
,1679
,1752
,r391
,1078
,0914
,r912
.2001

,1709
,1718
,5183
,3397
,2268
,1741
,2188
,1866
,1474
,4765
,4160
,3044
,2966
,2017
,2429
,2731
,2277
,0953
,2869
,5194
,4560
,2332
,6194
,3502
,0853
,5947
,4939
,0910
,1667
,3422
,1718
,3350
,3736
,3735
,3871
,2532
,4625
,2980

,2725
,1526
,2339
,0838
,1021,
,3749
,0526
,4192
,1958
,1379
,r205
,0395
,1795
,1943
,1557
,2497
,1708
,2424
,1087
,2065
,0212
,0837
,1060
,2776
,0581
,1537
,0926
,0026
,127t
,2049
,1470
-,0408

,1 095

,0697
,1341
,4535
,1537
,0642

Valor pro.

% vari6nc.
oZ Var. ac.

29.83
39 78

39.78

3.26
4.34
44 t2

2.71
3.62

41 74

r.82
2.43

50. l6

1.56
2.t0
52.24

1.50
2.00
54.24

t.32
t.76

56.01
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ApAndice B 6

Quadro B 6.1

ICARPC
CorrelaEdo dos itens da escala de Estudante

com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 6.2
ICARPC

Correlaqdo dos itens da escala de Trabalhador
com o total da sua escala e as restantes escalas

Itens

ESCALAS

Estudante Trabalhador Serv. it Comum. Casa/Familia Tempos Livres

I
)

3

4

5

6

7

8

9

l0

.61

.66

.59

.69

.61

.62

.59

.71

.59

.65

.4t

.45

.35

.43

.40

.4t

.51

.50

.46

.43

.30

.5 I

.25

.32

.29

.36

.40

.41

.37

.41

.32

.29

.17

.28

.27

.36

.26

.34

75

.43

Mddia .63 .44 .35 .32 .30

Itens

ESCALAS

Estudante Trabalhador Serv. ir Comum. Casa/Familia Tempos Livres

I
.,

3

4

5

6

7

8

9

r0

.61

.63

.70

.73

.62

.73

.71

.65

.61

.63

.38

.26

.34

.44

.36

.38

.41

.39

.36

.39

.42

.25

.31

.37

.18

??

.28

.25

.2t

.28

Mddia .35 .66 .12 .37 .29
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Quadro B 6.3
ICARPC

Correlaqdo dos itens da escala de Serviqos d Comunidade
com o total da sua escala e as restantes escalas

Quadro B 6.4
ICARPC

Correlagdo dos itens da escala de Casa/Familia
com o total da sua escala e as restantes escalas

Itens

ESCALAS

Estudante Trabalhador Serv. i Comum. Casa/Famflia Tempos Livres

I
,
3

4

5

6

7

8

9

l0

.25

.42

.25

.31

.38

.28

.4t

.42

.46

.38

.35

.52

.20

.35

.43

.45

.47

.50

.48

.43

.59

.74

.46

.61

.89

.54

.72

.73

.72

.68

.28

.40

.21

.28

.36

.35

.36

.39

.46

.46

.15

.31

.21

.16

.JJ

.18

.26

.33

.44

.42

M6dia .36 ,42 .67 .36 .28

Itens

ESCALAS

Estudante Trabalhador Serv. i Comum. Casa/Familia Tempos Livres

I
.,

3

4

5

6

7

8

9

l0

.41

.Z+J

.32

.27

.20

.29

.37

.35

.37

.42

.44

.48

.39

.30

.26

.28

.43

.42

.43

.49

.40

.44

.36

.28

.25

.32

.41

.42

.44

.49

.74

.66

.68

.)t

.62

.61

.74

.75

.77

.78

Mddia .34 .39 .38 .69 .35
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Quadro B 6.5
ICARPC

Correlaqdo dos itens da escala de Tempos Livres
com o total da sua escala e as restantes escalas

Itens

ESCALAS

Estudante Trabalhador Serv. ir Comum. Casa/Familia Tempos Livres

I
.,

3

4

5

6

7

8

9

l0

.42

.38

.35

.25

.36

.JJ

.39

.36

.40

.34

.38

.36

.37

.28

.27

.29

.36

.29

.37

.36

.47

.46

.43

.24

.36

.37

.41

.37

.41

.41

.77

.72

.80

.62

.76

.79

.70

.82

.83

.80

Mddia .36 .34 .JJ .39 .76



410 PercepEdo de Barreiras da Carreira

ApAndice B 7
Quodro B 7.1 - Matriz rodada dosfactores do ICARPC

Itens

FACTORES

I II m w V VI vII VIII
I
2

3

4

I

6

7

8

9

l0

ll
t2

l3

t4

l5

16

t7

18

19

20

2t

22

23

24

25

))'t

,546

,362

,400

,128

,152

,315

,598

,586

,536

,481

,571

,605

,620

,082

,531

)\A

,165

,147

,136

-.082

.178

,064

.l 18

.206

,182

,1 18

,041

,138

,128

,221

,073

,166

,103

,290

,265

,098

,152

,184

,039

,140

,l12

,098

,088

,163

,032

,145

,098

.0t2

,176

,100

,l 19

,042

,140

,173

,087

,148

,166

,186

,087

,108

,049

,108

,185

,r28

,1 16

,184

,160

,187

,21.0

,lg2

,204

,006

,072

,067

.059

,226

,024

,071

,060

,195

,255

,193

,128

,176

,181

,208

.t69

,173

,079

,127

,133

,064

.226

.286

,674

,657

,220

,621

,639

,132

-,0t2

,083

,067

,174

,I JJ

,262

,047

,106

-,052

,105

,276

,350

,304

,727

,41,2

,633

,673

,588

,542

)')\

,210

-,018

,r44

,099

,107

,061

-,162

-,098

,074

,359

,228

,036

-,080

,248

,201

-,059

-,046

,102

,148

,088

,039

,144

-,032

-,046

-,136

-,042

,240

,1 18

))5

,061

-,346

,343

,100

-,041

-,r14

-,409

-,241

,033

,022

,109

,120

,019

-,055

-,056

,090

,014

,1 18

-,136

-,072

-,120

,173

,611

-.20t

-,058

,596

,305

,530

,578

,657

,476

,289

,302

,125

,216

,262

,054

,081

,130

,13 8

,L73

,224

,l12

,025

,030

,134

,148

,276

,063

,040
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Quadro B 7.1 (Continuaqdo)

Itens

FACTORES

I II m Iv v VI vII vIII
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

.t5

46

47

48

19

50

))'\

,546

,362

,400

,L28

,152

,315

,598

,586

,536

.481

.571

,605

.620

,082

,531

.254

,165

,L47

.136

-.082

.178

.064

.1 18

.206

.027

,074

,164

.287

,286

,r52

.135

,072

,152

.2t9

.254

.t92

,165

.2rl
)1,)

,695

,643

,751

.553

.715

,769

,644

.8r6

.8r9

,787

,130

,193

,181

,236

,254

,680

,554

,713

))1

,313

,31 1

,730

,729

,726

.686

,767

.256

,138

-.092

.074

.145

.239

.083

.l 18

.157

.318

,660

,591

555

,512

,I4l
,178

,125

,053

,028

,061

,149

,l g3

,148

,204

.079

,088

,129

,200

,040

,073

,100

.049

,105

.108

,520

,l2g

,164

,l 13

,107

,r36

,r96

,152

,246

,L64

-,007

,l JJ

,192

,l3g

,149

,103

,l0g

,067

-,037

-,039

.025

,188

.095

.109

.tt7

,152

-,028

,026

,077

,l2g

,186

,096

,050

,570

,649

,514

,064

,093

,149

,129

,22r

,056

,165

,301

,r74

,013

-.t24

.049

.044

-,003

,044

,093

,190

,186

,135

-,080

-,1 13

-,044

,026

-,010

,204

-,014

-,045

,147

,100

,029

-,006

-,038

,086

,084

-,037

.001

-,047

,029

,026

-,016

,069

-,013

,052

-,008

,184

,074

,159

,158

,015

-,083

,059

,090

,040

,024

,014

-,010

-,023

,123

.168

,087

,152

.130

.r28

,049

Valor pro.

9'o vartiinc.

06 Var. ac.

I 4.74

19.47

!9.17

3.76

7.5 t

-r6.98

7.62

5.13

.12.21

1.98

3.96

16 t7

1.65

3.?9

-r9.46

1.42

2.83

52.29

7

54 63

l.l
2.34

l.l I
)1)

55.85
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ApAndice B 8

Quadro B 8.1 - Matriz rodada dos factores do ISA - Parte de Participaqdo

Itens

FACTORES

I II m IV v
I
2

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

12

l3

t4

15

t6

t7

18

l9

20

2t
.,.,

23

24

25

,049242

,721152

,038986

,052527

-,064019

,014371

,605772

,144044

,077041

-.036484

,012336

,571051

,la324g

,1 18809

,006280

,056903

.748504

,1 53 963

,073731

-,024909

,160048

.698589

,l16498

.t90622

.074936

,102991

,001188

,041856

-,011421

,696329

-,064404

-,053243

-,004969

,056250

.681080

-,081773

.020058

-,024593

,036932

,574673

,038531

,040031

,026444

,066806

,758535

,126301

.004991

,041704

,l529lt
,608664

,635642

-,034867

,063949

,074669

-,1 38997

,548580

,106653

,091007

,035691

-,022097

,693339

,221251

,091528

.041623

,090800

,739179

,019066

,075138

,062705

-,001305

,419409

-.016045

,035049

.036353

.003609

-,012207

,044249

,716668

,031233

-,043947

,043132

,048867

,661134

,076238

,012277

,l2lg64

,i286gl

,641402

,232468

,122032

,093431

,17839r

,749389

,102909

,025771

,159111

,238727

,792921

,16373r

,084875

,025320

,078770

,064705

,622156

-,040109

,036909

,l0l2l4
,139104

,5853 l6

,024264

,030506

,100907

,188810

,517245

,l71126

,r20560

,l2132l

,139185

,746498

,030852

,1 60805

,165932

.058115

,581614

,210348
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aoBE.

Itens

FACTORES

I II m IV v

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

45

46

47

48

49

50

,104824

,800835

,143699

,1 50609

,087071

-,054815

,797464

,189241

,085956

-,007966

,024464

,803350

,1 36880

,1 58361

,011242

,074359

,700702

,171634

,131836

,016139

,078051

,565487

,120955

,179847

,083613

,r51755

,052420

,053027

,141358

,740143

,017094

-,010496

,040506

,108870

,796865

,162739

,060460

,086724

,195349

,900370

-,041766

,010128

,015276

,027790

,700582

,054840

,046004

,029921

,049902

,553918

,593083

-,013831

,007351

,050364

-,007209

,702830

-,053180

-,003385

,141602

,053390

,704195

,022834

,044885

,127539

,051677

,724858

,039596

,090970

,138203

,074507

,551505

,r54817

,096226

,054530

,082770

,027043

,145265

,774308

,083309

-,001035

,003335

,125069

,797658

,053403

-,006454

,0r7701

,127705

,782716

,017536

,003625

,103941

,162497

,758496

,104397

-,016552

,027744

,r77093

,599389

,187390

,096479

,082867

,124822

,116666

,722800

,165960

,056522

, I 08605

,042474

,729014

,019736

,016675

,111407

,050558

,683314

,109590

,170923

,196604

,126025

,733481

,042275

,045783

,129174

,108818

,445997

,044739

Valor pr6.

7o vari6nc,

o/o Yar. ac.

9 .89

19.78

I 9.78

5.01

10.02

29.'.19

4.03

8.07

37.86

3.57

7.14

45.00

2.',l8

5.56

50.56

(c
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Apdndice B 9

Quadro B 9.I - Matriz rodada dos factores do ISA - Parte de Adesdo

Itens

FACTORES

I II III IV v
I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

t3

t4

15

t6

17

18

t9

20

21

22

23

24

25

,021564

,064894

,650r62

,089302

,071562

,092050

,084545

,757083

,118910

,051037

,142375

,131276

,729963

,125522

,076143

,164994

,086179

,80r927

,093731

,026354

,050001

,144202

,794054

,103366

-,013183

,104814

,076031

,084130

,124181

,663916

,083962

,046525

-,000790

,070999

,747999

,109556

,140985

,071 186

,158992

,711348

,033905

,022326

,037700

,094488

,788431

,015677

,064973

,031373

,104362

,790684

,553325

,143296

,120952

,127357

,059486

,735257

,155464

,083653

,1 18815

,056868

,720297

,192646

,100035

,132440

,070728

,648454

,202216

,130384

,101545

,054725

,784005

,049882

,057512

,084607

,048507

,044523

,102609

,105956

,562850

,067926

,130325

,174613

,145337

,731983

,083859

,102122

,097717

,070216

,701630

,150890

,098461,

,119953

,140571

,757319

,107444

,048698

,164150

,139288

,767217

,067461

,384854

,680327

,192163

,311646

,074609

,102848

,671575

,132484

,099731

,090279

,122209

,673908

,164280

,102138

,008201

-,077610

,660433

,059261

,r26600

,100997

,120323

,544402

,027890

,093235

,073597
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o B 9.1 (Cont

ltens

FACTORES

I II III ry V

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

45

46

47

48

49

50

,053838

,038566

,737813

,131737

,035487

,073138

,217597

,742301

,110293

-,006686

,018609

,046628

,400754

,069254

,070825

,080976

,192754

,751520

,134034

,038760

,096429

,200562

,718795

,123020

-,032754

,086024

,055404

,075601

,160057

,777689

-,000607

,019041

-,037409

,098318

,775752

,143539

,156745

,141976

,211666

,614192

,035969

,037081

,028168

,066724

,744599

-,029661

-,036312

,012345

-,014141

,666068

,697813

,1 10535

,090382

,144837

,044490

,745310

-,0087t7

,005821

,087006

,057400

,473839

,165143

,082789

,082097

,065963

,766293

,089290

,052687

,119397

,033071

,697506

,157179

,140926

,081454

-,041391

,074000

,039961

,027933

,700568

,121786

,103 1 16

,217074

,109181

,742714

,041931

,ll4120

,070307

,071929

,493266

,152620

,164598

,197020

,l 10363

,753267

,0591l3

,182553

,256015

,174750

,720220

-,000922

,294893

,761227

,210827

,204661

,069596

,173254

,289965

-,060456

,048379

,023396

,387865

,668886

,444840

,305643

,080985

,168078

,498614

,161493

,l 15034

,037246

, I 38855

,404888

,134144

,104659

,106252

Valor pr6.

7o variflnc.
o/o Yar. ac.

I l.

23.57

23.57

77 5.01

10.02

33.59

4.00

8.00

41.59

3.35

6.70

48.29

2.60

5.20

53.49
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ApAndice B l0

Quadro B 10.1

Resultados paro a estimaqdo dos pardmetros do modelo estrutural da relagdo dos
experiAncias individuais de auto-eficdcia nos papdis da carreira, de planeamento da

carreira e de percepqdo de bateiras na sali€ncia das actividades

!,'ITffi s.E c.R. P Laber

Planeamento <--- Auto-efi c6cia

Barreiras <---Auto-eficiicia

Barreiras <---Planeamento

Salidncia <---Auto-efic6cia

Sali6ncia <---Planeamento

Salidncia <---Barreiras

EST/TRAB <---Auto-efic6cia

ILlSC/CF <---Auto-efic6cia

IOT_AD <-- Sali6ncia

TOT_PAR <-- Salidncia

Pl <--- Planeamento

P2 <--- Planeamento

BAREXT <--- Barreiras
BARINT <--- Barreiras

,306 11,',107 *'f*

,036 4,329 'r'r')r

,004 -2,695 ,007

,016 6,1I I 'f 'r*

,003 7,954 ***
,01r 2,915 ,004

,066 18,227 :*'r!t

,051 13,137 ***

,049 13,036 't't'i

,170 9,689 ***

,48
-,18

-,09
a1

,43

,07

,94

,77

,84

,66

,79

,69

,73
t.t7

Quadro B 10.2
indices de modificaqdo para os erros de medida das varidveis consideradas no modelo

estrutural da relagdo das experiAncias individuais de auto-eficdcia nos papdis da
carueiro, de planeamento da carreira e de percepEdo de barreiras

na saliAncia das actividades

M.I. Par Chanee

e-be <-->e-S

3-p2 <--> e-S

:-p1<-->e-S
:-tsf<--> e-P

:-tsf<--> e-S

:-tsf<-->e-pl
l-tsf<-->e-par
:-et <--> e-S

l-et <-->e-p2

"'-et <-->e-par

10,564 ,022
7,360 -,164
5,000 ,175
5,403 -,493

15,099 ,039
6,714 -,530

15,039 ,030
8,709 -,027

I 1,738 ,506
13,255 -,026
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Quadro B 10.i
Resultados para a estimaqdo dos pardmetros do modelo estrutural da relaqdo das

experiAncias individuais de auto-eficdcio nos papiis da carueira, de planeamento da
carreira e de percepqdo de barreiras no saliAncia das actividades

tLtt

,t'jl1#: s.E. c.R. P Label

Planeamento <--- Auto-efi c6ciz

Barreiras <---Auto-eficiicir

Barreiras <---Planeamento

Sali€ncia <---Auto-efic6cit

Sali6ncia <---Planeamento

Sali€ncia <---Barreiras

EST/TRAB <--- Auto-efic6cie

TL/SC/CF <--Auto-eficiicie
TOT_AD <--- Sali6ncia

TOT_PAR <-- Sali€ncia

Pl <--- Planeamento

P2 <--- Planeamento

BAREXT <--- Barreiras

BARINT <--- Barreiras

,325 1t,047 :r**

,037 -3,934 r'r'r

,005 -2,818,005

,020 3,705 *'t'r

,004 6,807 't't'r
,012 5,083 'r't 't

,099 14,227 *'r"r

,051 14,464 t**

,068 11,374 *:r"r

,193 8,81I 'r'f *

,48

-, l5

-,10

,18

,54

,t4
1,00

,69

,83

,71

,71

,75
11

t,2l

Quadro B 10.4

Assessment of normality (Grbup number l)
Variable min mrx skew c.r. kurtosrs c.r.

BARINT
BAREXT
P2

PI
TOT_PAR
TOT_AD
TL/SC/CF
EST/TRAB
Multivariate

1,036 6,143 ,698 9,035 -,413 -2,674
1,070 6,302 ,630 8,159 -,546 -3,535

4,000 52,000 -.238 -3,079 -,238 -1,539

3,000 75,000 ,075 ,974 ,065 ,418
1,240 3,540 ,353 4,570 -,015 -,099
1,260 3,900 -,334 -4,319 -,125 -,808

1.933 9.967 -,335 -4,341 -,104 -,673

1.750 9,850 -,549 -7,103 ,422 2,732

6.474 8.113
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ApAndice B I1

Quadro B I1.1
Estimagdo dos pardmetros considerados no modelo sobre a relaqdo das experiAncias

individuais na sali1ncia das actividades, tendo em conta o efeito moderador da auto-
eficdcia na relaqdo do planeamento da carreira com a percepgdo de barueiras

Estimate s.E. c.R. P Laber
Stanclarcl

Barreiras

Barreiras

Barreiras

Sali6ncia
Sali6ncia

Sali€ncia
PI

<--- Plan x AE
<--- Planeamento
<--- Auto-eficacia
<--- Auto-efic6cia
<--- Planeamento
<--- Barreiras
<--- Planeamento

Planeamento <---Auto-efrciicia

TOT_PAR <--- Sali6ncia

TOT AD <--- Sali€ncia

BARINT <--- Barreiras

BAREXT <--- Barretras

EST/TRAB <--- Auto-eficiicia

TL/SC/CF <--- Auto-efic6cia

PIxEST/TRAB <--- Plan x AE
P2 <--- Planeamento

P2xTL/SC/CF <--- Plan x AE

-4,561 ,l2l -37,731

,007 ,030 ,220 ,826
-,022 ,146 -,152 ,879
-,202 ,622 -,325 ,745

,123 ,034 3,652 {'**

,020 ,007 2,736 ,006

,065 ,010 6,334 :**:t

I,000

1,000

.957 , l5 I 6,358 * {'| *

1,000

1,224 ,105 11,627 **',i

l,000
1.526 ,065 23,601 r'*{'

I,000

t,327 ,058 22,748 *{'*
t,276 t,265 r,008 ,313
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Quadro B I1.2
Estimaqdo dos pardmetros considerados no modelo sobre a relagdo das experiAncias
individuais na saliAncia das actividades, tendo em conta o efeito moderador da auto-

e/icdcia na relaqdo do planeamento da carreira com a percepqdo de barueiras
(ap6s modificaqdes)

Estimate s.E. c.R. P Label
Stanclard

Planeamento <---Auto-eficircie

Barreiras <-- Plan x AE
Barreiras <---Planeamento

Barreiras <--- Auto-eftcitcit
Sali6ncia <---Auto-efrcicie

Sali6ncia <---Planeamento

Sali6ncia <--- Barreiras

P1 <---Planeamento

IOT_PAR <-- Salidncia
IOT_AD <-- Sali€ncia

BARINT <---Barreiras

BAREXT <---Barreiras

ESTiTRAB <---Auto-eficdcia
[/SC/CF <---Auto-eficiicia
PIxESTTRAB <--- Plan x AE
?2 <---Planeamento

P2xTL/SC/CF <--- Plan x AE

,455 ,27410,814 f :s'r

-,896 ,005 -2,835 ,005

,524 ,039 2,406 ,016
-,210 ,186 1.330 ,184

,263 ,010 5,530 'i*'r'
,425 ,002 7,519 'r"r{'

,092 ,006 2,981 ,003

,794

,664
,823 ,ll3 12,759 +t:r'

1,117

,782,052 13,215'r'!t{'
,935
,764 ,04120,602 +'r"f

.870

,692 ,03220,279 ***

,781 ,030 21,547 ***

Quadro B 11.3

Assessment of normality (Group number l)

Variable Min max Skew c.r. kurtosis c.r.

P2XTL/SC/CF
ZPlXEST/TRA
BAREXT
BARINT
TLISC/CF
ESTiTRAB
P2

PI
TOT-PAR
TOT-AD
Multivariate

-2,734 2,837 ,172 2,223 -,329 -2,131
-2,715 3,852 .360 4,664 -,103 -,669
-1,449 3.164 ,630 8,159 -,546 -3,535
-1,435 2"970 ,698 9.035 -.413 -2,674

1,933 9,967 -,335 -4.341 -,104 -,673

1.750 9,850 -.549 -7,t03 ,422 2,732

-3.499 3,688 -.238 -3,079 -,238 -1,539

-3.563 4,429 .075 ,974 ,065 ,418
t.240 3.540 .353 4.570 -,015 -.099

1.260 3,900 -,334 -4,319 -.125 -,808

53,864 55.112
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ApAndice B l2

Quadro B 12.1

Modelo estrutural sobre a relaqdo das experiAncias escolares nas experiAncias

individuais (expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreira, de planeamento da
das actividadescarreira e de percepsdo de barueiras) e na saliAncia das activi

Estimate s.E. c.R. P Label
Stanclarcl

Auto-efi c6cia <--- Experi6ncias_escolares

Planeamento <--- Auto-eficiicia
Barreiras <---Auto-efic6cia

Barreiras <--- Planeamento

Sali6ncia <--- Planeamento

Salidncia <--- Barreiras

Sali6ncia <--- Auto-eficricia

ESTUDO <---Auto-eficiicia

TRABALH <---Auto-efic6cia

EST_AD <--- Sali6ncia

EST_PAR <--- Sali6ncia

P1 <---Planeamento

P2 <--- Planeamento

BARINT <--- Barreiras

BAREXT <---Barreiras

SUCSS <--- Experi6ncias-escolares

SATISF <--- Experi6ncias-escolares

-,716 ,726 -4,312 ',r"r"r'

,476 ,28812,349 **',t

-,156 ,040 -5,787 ***
-,089 ,006 -3,096 ,002
,214 ,003 4,407 **{'

,091 ,009 3,377 ***

,439 ,023 9,486 *{"t

,935 ,064 21,776 *t'*

,767

,795

,818 ,051 17,292 ')r"F',k

,795
,694 ,05212,224 ',t',r'*

t.236

,714 ,065 8,616 ',r'*+

,281
-,590 ,293 -5,842 i"r"t
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ApAndice B 12

Quadro B 12.2
indices de modiJicaqdo para a estimaqdo do modelo estrutural sobre a relagdo das

experiAncias escolares nas experiAncias individuais (expectativas de auto-eficdcia nos
popdis da carreira, de planeamento da carreira e de percepgdo de barreiras) e na

saliAncia das actividades

M.I. Par Change

e-S <-->e-ES

e-S <-->e-AE

e-sat <-->e-B
e-sat <-->e-S

e-suc <--> e-P

e-suc <--> e-S

e-bi <-->e-sat

e-p2 <--> e-S

e-pl <--> e-S

r-pl <--> e-suc

:-par <--> e-sat

l-ad <-->e-suc

:-tr <-->e-sat

)-tr (--) e-suc

3-tr <--> e-ad

:-est <--> e-S

t-est <-->e-suc

:-est <-->e-ad

5,948
6,349

6,950

26,199
6,148
6,541

5,603

5,684

4.016
5 5?5

1 0,1 83

5,360

5.749

9,228
6,816

8,974
6,655
8.501

-,011

-,034
-,046

,048

,478
-,031

-,025
-,201
)))
,42I
,026

-,026
-,041

,069
,032

-,045
-,061

-,036
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Quadro B 12.3

Assessment of'normal number

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.

SATISF
SUCSS

BAREXT
BARINT
P2

P1

EST-PAR
EST_AD
TRABALH
ESTUDO
Multivariate

1,000 4,000 -,583 -7,546 ,538 3,480

1,000 4,000 -1,407 -18,209 1,040 6,728

1,070 6,302 ,630 . 8,159 -,546 -3,535

1,036 6,143 ,698 9,035 -,4r3 -2,674

4,000 52,000 -,238 -3,079 -,238 -1,539

3,000 75,000 ,075 ,974 ,065 ,418

1,000 4,000 -,008 -,097 -,401, -2,595

1,000 4,000 -,553 -7,158 -,301 -1,947

1,400 10,000 -.939 -12,159 1,531 9,906

2,100 9,800 -,284 -3,678 -,361 -2,338
10,428 10,669

Quadro B 12.1
Modelo estrutural sobre a relaqdo das experiAncias escolares nas experiAncias

individuais (expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreira, de planeamento da

carreira e de percepEdo de barreiras) e na sahAncia das actividades
modilicaqdes)

Estimate s.E. c.R. P Laber
Standard

Auto-efi c6cia <--- Experi6ncias_escolares

Planeamento <--- Auto-eficiicia
Barreiras <--- Auto-eftcircia
Barreiras <--- Planeamento
Sali0ncia <--- Planeamento

Sali6ncia <--- Barreiras

Salidncia <--- Auto-eficicia
ESTUDO <---Auto-eficiicia
TRABALH <---Auto-efic6cia
EST_AD <--- Sali€ncia
EST PAR <--- Sali6ncia

PI
P2

<--- Planeamento
<---Planeamento

BARINT <---Barreiras

BAREXT <---Barreiras

SUCSS <--- Experi6ncias_escolaret

SATISF <--- Experi6ncias escolares

,327 ,370 -5,432 t++

,428 ,300 12,246 {'+',r'

-,176 ,043 -6,146 {'++

-,082 ,006 -2,742 ,006

,196 ,003 4,275 **+

,074 ,009 3,021 ,003

,374 ,025 8,540 ',t'r'*

,934 .070 20,032 +1'*

,758
.832

,823 ,049 17,474 {'+*

,79r
.695 ,05412,028 ',r"r'*

1,223

,718 ,063 8,987 t'r'd'

- 1,105

-4.975 3.267 -1.523 .128
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Ap€ndice B 13

Exemplo de output AMOS 5.0
Modelo estrutural sobre a relaEdo das experiAncias escolares nas experiAncias

individuais (expectativas de auto-eficdcia nos papdis da carreira, de planeamento da
carueira e de percepgdo de barreiras) e na saliAncia das actividades

(apds modificagdes e utilizando o mdtodo de estimagdo
Assymptotically Distribution Free)

Barreiras




