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Resumo: O programa B4C - Boost for Career visa promover e/ou melhorar a empregabilidade dos estudantes do ensino superior a partir de um enfoque 
nos recursos de carreira. Foi desenhado e oferecido em ambiente digital para estudantes de duas instituições de ensino superior públicas portuguesas. 
No âmbito do programa cada participante desenvolveu um eportfólio enquanto instrumento de apoio à empregabilidade e de avaliação. No presente 
artigo apresentamos e discutimos os resultados da análise de conteúdo temática dos 151 eportfólios desenvolvidos nas duas edições do B4C. A análise 
temática foi orientada, por um lado, pelos temas emergentes da estrutura teórica, designadamente os recursos de carreira, e por outo lado, pela sua 
operacionalização por parte dos participantes. Os principais resultados evidenciam que o programa, enquanto desenvolveu competências específicas, 
relacionadas com os recursos de carreira e outras como as digitais, desenvolveu também a consciência para a importância dos recursos de carreira numa 
perspetiva de integração ou de gestão de percursos complexos.  
 
Palavras chave: Empregabilidade; ePortfólio; recursos de carreira. 
 
Abstract: The ‘B4C - Boost for Career’ aims to promote and/or improve the employability of higher education students by focusing on career resources. 
It was designed and delivered in a digital environment to students from two Portuguese public higher education institutions. As part of the course, each 
participant developed an e-portfolio as an employability support and assessment tool. In this article, we present and discuss the results of the thematic 
content analysis of the 151 e-portfolios developed in the two editions of ‘B4C’. The thematic analysis was guided on the one hand by the themes that 
emerged from the theoretical framework, namely career resources, and on the other hand by their operationalisation by the participants. The main 
findings show that while the programme developed specific competences related to career resources and others such as digital competences, it also 
raised awareness of the importance of career resources from the perspective of integrating or managing complex career paths. 
 
Keywords: Employability; e-Portfolio; career resources. 
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Introdução 
 

ePortfólio é uma coleção de artefactos, em suporte digital, que evidenciam as realizações, 

as competências, as experiências, as aprendizagens, mas também as reflexões, de uma pessoa ao 

longo do tempo (Daunert; Price, 2014, Walland; Shaw, 2022). Representa, de acordo com Winsor 

e Ellefson (1995), uma fusão entre processo e produto.  

No contexto educativo, os portfólios eletrónicos têm-se tornado cada vez mais populares 

como ferramenta de avaliação, reflexão e apresentação das competências de um/a estudante 

(Donaldson, 2018, Elliott; Adachi, 2020, Rowley, 2016, Saeed et al., 2020, Scully et al., 2018). No 

contexto da carreira os eportfólios são usados para mostrar conhecimentos, competências e 

aptidões aos empregadores, seja num processo de acesso ao mercado de trabalho ou candidatura a 

um emprego, seja para apoiar a progressão geral da carreira (Bennett; Robertson, 2015, Kelly; 

Rossignol, 2022, Nino, 2018, Ring et al., 2017). 

O presente artigo tem como base os ePortfólios desenvolvidos no âmbito de um programa 

em educação digital para promover e/ou melhorar a empregabilidade entre os estudantes do ensino 

superior (Seabra, et al., 2022, Monteiro et al., 2022). Trata-se do programa B4C - Boost for Career, 

desenvolvido no âmbito do projeto de investigação (Re)Search for Career: Intervenção de carreira à 

distância, empregabilidade e equidade social no acesso ao mercado de trabalho financiado pela FCT2. 

Estes ePortfólios refletem o programa que reúne os princípios do contexto educativo e de 

carreira, na medida em que se enquadram em ambiente académico e assentam no desenvolvimento 

de competências e conhecimentos do contexto profissional. Assim, ao mesmo tempo que visam a 

promoção da inserção no mercado de trabalho, enquadram-se também numa perspetiva de 

empregabilidade “vivida no momento presente e menos projetada no futuro” (Henriques et al., 

2023, p. 34) e no âmbito de “trajetórias complexas” (Pêgo et al., 2024). Ou seja, numa perspetiva 

de aprendizagem ao longo da vida e ao longo do ciclo de vida. Em ambos os casos, de igual modo, 

o objetivo é o de contribuir para o desenvolvimento de profissionais e cidadãos realizados (Davies, 

et al., 2017, Ec, 2019). 

O ensino superior tem vindo a ser chamado a reforçar a sua responsabilidade no impulso 

da qualidade e da atividade económica baseada em recursos humanos qualificados (Alves, 2015, 

Dias et al., 2020). Espera-se, pois, uma colaboração mais estreita entre estudantes, instituições de 

ensino superior, empresas e outros empregadores. O recurso à educação digital assume, neste 

contexto, uma adequação simultânea às necessidades dos destinatários e aos resultados da 

aprendizagem que se pretendem alcançar (Davis; Little; Stewart, 2008; Goulão, 2012).  

 
2 FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CED-EDG/0122/2020).  
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Cabe esclarecer que entendemos aqui a educação digital como os processos de ensino e 

aprendizagem através das tecnologias digitais envolvendo múltiplas abordagens pedagógicas e 

métodos instrucionais específicos (Car et al., 2019). “Na aprendizagem ao longo da vida, a educação 

digital remete para modelos baseados na comunicação, na interação e na autonomia” (Henriques, 

et al., 2023, p.34). O debate sobre a intervenção em diferentes recursos de carreira por via da 

educação digital, bem como o efeito dessa intervenção, ainda está em aberto. Ou seja, se por um 

lado, a eficácia de tais ações representa uma questão em discussão entre a comunidade científica 

(Hirschi et al., 2028, Kettunen; Sampson, 2019, Rudolph et al., 2019, Silva et al., 2017), por outro, 

as intervenções de carreira com recurso à educação digital podem contribuir para o envolvimento 

do estudante, incluindo públicos não tradicionais, como adultos, profissionais ativos, minorias 

culturais, estudantes séniores ou com necessidades de acessibilidade específicas, já que o tempo e 

o espaço de aprendizagem podem ser ajustados às suas necessidades e possibilidades (Seabra et al., 

2018).  

Neste contexto, a utilização de ePortfólios configura-se como um instrumento de apoio à 

empregabilidade, seja projetada no futuro (pelos estudantes a tempo integral que irão integrar o 

mercado de trabalho após a graduação) ou vivida no momento presente (pelos estudantes que, 

estando já integrados no mercado de trabalho procuram adaptar, operacionalizar o seu potencial, 

através de estratégicas tanto de reskilling como de upskilling) (Henriques et al., 2023). A estrutura 

teórica do eportfólio mobilizada para fins formativos e de carreira combina princípios 

fundamentais pedagógicos de educação digital, com tecnologias contemporâneas, uma abordagem 

holística, centrada no estudante para uma experiência geral de aprendizagem mais significativa e 

capaz de promover a compreensão profunda, a aprendizagem contínua, o pensamento crítico e o 

desenvolvimento de competências.  

Propomos, assim, com o presente artigo contribuir para um maior conhecimento das 

potencialidades do ePortfólio no apoio à empregabilidade e monitorização do crescimento 

profissional. Para tal, focamo-nos na análise de eportfólios desenvolvidos durante um programa 

de promoção da empregabilidade de estudantes do ensino superior, Boost 4 Career (B4C), a partir da 

sua organização, das competências e tecnologias mobilizadas, da reflexão produzida, entre outros.  

 

 

 

Metodologia 
 

https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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O programa B4C - Boost for Career foi desenvolvido no âmbito do projeto (Re)Search for 

Career: Intervenção de carreira à distância, empregabilidade e equidade social no acesso ao mercado de trabalho3 e 

tem como objetivo promover o enriquecimento dos recursos de carreira dos estudantes do ensino 

superior com diferentes características individuais e socioculturais, de acordo com as necessidades 

identificadas através do Questionário de Recursos de Carreira (Monteiro; Postigo; Almeida, 2023). 

Os recursos de carreira com especial interesse neste programa foram os seguintes: Conhecimento 

do mercado de trabalho, Exploração de carreira, Especialização profissional, Competências 

interpessoais, Aprendizagem, Suporte organizacional de carreira, Networking, Clareza de carreira e 

Confiança na carreira. O programa foi implementado na modalidade de educação digital, num 

formato predominantemente assíncrono, na plataforma Moodle.  

Ao longo do programa os participantes, estudantes de duas universidades públicas 

portuguesas, foram convidados a elaborar um ePortfólio que pudesse constituir-se enquanto um 

instrumento de apoio e recurso de carreira. Em duas edições do programa foram desenvolvidos 

151 ePorfólios, que serviram de base à análise que aqui apresentamos. 

Cada um dos eportfólios foi analisado com recurso à análise de conteúdo, concretamente, 

análise temática (Braun; Clarke, 2006). Esta análise foi orientada com base nos temas emergentes 

da estrutura teórica do programa no âmbito do qual foi desenvolvido o ePortfólio, assim como da 

sua operacionalização por parte dos participantes.  

Todos os princípios éticos foram salvaguardados. Designadamente, o caráter voluntário da 

participação e o respeito pelo anonimato dos participantes que previamente consentiram de modo 

informado, em colaborar com a investigação. A publicação dos resultados assume a natureza 

estratégica da disseminação de informações, sendo esta uma das funções sociais da investigação e 

um dos deveres dos investigadores (Beardslet et al., 2019, Linder; Farahbakhsh, 2020, SPCE, 2020).  

No sentido de preservar o anonimato da informação, a identificação dos excertos que 

ilustram a análise e discussão dos resultados encontra-se codificada. A codificação seguida identifica 

o sexo (M/F) do participante, a edição do programa (1ª ou 2ª) que frequentou, a sua idade e a 

instituição de ensino superior que frequentava durante o programa (A/B) – por exemplo, 

M.1ª.20.A. Cabe referir que nos excertos foram realizados acertos formais no sentido de evitar 

reproduzir gralhas de digitação, sempre sem alterar o sentido da frase. 

 
 
 
 
Resultados e discussão 
 

 
3 https://projetor4c.com/  

https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
about:blank
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A análise temática aplicada ao conteúdo dos 151 eporfólios resultou, como referido antes, 

da combinação dos temas emergentes a partir da estrutura teórica do programa, assim como da sua 

operacionalização por parte dos participantes. Identificamos, deste modo, oito categorias temáticas 

que se encontram representadas na figura 1. 

  
Figura 1 – Análise temática ao conteúdo dos eportfólios 

 
Fonte: Elaboração própria (2024). 

O primeiro tema refere-se à reflexão e metacognição e foi onde identificamos mais 

unidades de registo (86%). Trata-se de referências reflexivas sobre os modos como foi vivenciado 

https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
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o programa, assim como o seu impacto sentido ou antecipado. O potencial dos eportfólios para o 

desenvolvimento da reflexividade e pensamento crítico dos estudantes tem sido evidenciado 

noutros estudos (por exemplo, Carl; Strydom, 2017, Sabri, 2018). De acordo com as reflexões dos 

estudantes, o programa permitiu-lhes tomarem contacto com aspetos ligados à carreira, e tomarem 

consciência de aspetos ligados à gestão da mesma que de outra forma não teriam conseguido. 

Como ilustração, selecionamos alguns comentários onde se reconhece a relevância do programa. 

 

…a vários níveis (…) Não tenho ideia do que escolher e o meu objetivo para este 
programa é que ele me ajude a ter uma visão mais clara do mercado de trabalho e dos 
meus interesses pessoais, promovendo o meu desenvolvimento (M.2ª.23.A).  
 
Após finalizar o 12º ano deparei-me com a questão "e agora que vou fazer?", eu não 
sabia o que queria seguir, tudo o que eu sabia era que queria entrar na universidade, 
tirar um curso e mestrado. Como não sabia em concreto o que seguir, de modo a tomar 
uma decisão pensada e ponderada, pois não queria entrar em algo que não gostasse e 
arrepender-me dessa decisão (F.1ª.19.A).  
 
Por não me querer limitar ao curso e poder abrir mais os meus horizontes, decidi 
inscrever-me neste projeto com o intuito de desenvolver as minhas competências para que 
estas sejam uma mais-valia no meu futuro. (M.1ª.20.A) 
 
A minha participação no programa Boost4Career prende-se com uma eventual 
reconversão de carreira profissional, visto que estou na mesma área de mercado há muito 
tempo, e gostaria de conhecer outras áreas de atuação que me possam desafiar. 
(F.2ª.32.B) 

 
O segundo tema foca-se nas redes de contacto/colaboração e networking, enquanto um dos 

recursos de carreira considerado no modelo que sustentou o desenho do programa e está presente 

em 69% dos eportfólios em análise (Monteiro et al., 2023). O tema refere-se à importância das redes 

existentes, à forma como podem ser construídas e rentabilizadas enquanto estratégia de apoio à 

integração ou ao impulso à carreira. Refere-se, por exemplo aos contactos de estágios, ex-

empregadores, professores, conhecidos e ao apoio que poderão representar para o 

desenvolvimento profissional, as formas de mobilizar tais redes de contacto e suporte e de as 

manter. A perceção e reconhecimento da existência de apoio social, mediante as redes de apoio ou 

networking, é reforçada por outros estudos recentes. Nomeadamente, a investigação de Farooq et 

al. (2018) que identifica um impacto positivo do apoio social nas intenções de empreendedorismo 

e a investigação de Bazan et al (2019) que identifica a influência do ambiente académico ou 

“ecossistema universitário” (na sua expressão) e das redes de apoio aí formadas nas intenções 

empreendedoras dos estudantes universitários. Na mesma linha, os eportfólios em análise 

https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
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evidenciam a valorização de uma rede de contactos adequada para ajudar a encontrar o caminho 

certo na procura por uma carreira que lhes traga maior motivação e satisfação.  

 
A criação de redes de contacto é uma parte muito importante no decorrer da exploração 
da carreira, pois visa a troca de ideias, experiências e conhecimentos com profissionais 
em diferentes fases da sua própria carreira. (F.2ª.30.B) 
 
Penso que talvez tenha sido a minha maior surpresa neste programa pois até á data 
não tinha noção de que uma boa rede de contactos é fundamental para o mercado de 
trabalho, já comecei a trabalhar mais para manter e minha atualizada. (F.1ª.22.A) 
 
Considero que estabelecer uma boa rede de contatos, ou networking, é extremamente 
importante em qualquer área profissional, pois pode proporcionar diversas vantagens, 
tais como: ter acesso a informações novas; contribuir para a aprendizagem continua; 
permitir estabelecer parcerias e colaborações com outras pessoas ou instituições; ganhar 
visibilidade e reputação. (M.1ª.51.B) 

 
Conhecer as pessoas certas, ter os contactos adequados no momento certo pode fazer a 

diferença. Esta foi uma constatação destes formandos durante o programa.  

O terceiro tema prende-se com o propósito e objetivo, no sentido de se explicitar a 

relevância do programa e da sua frequência, quer para aqueles que já estejam no mundo do trabalho, 

quer para os que se encontram em momentos crucias da sua trajetória como estudantes. A grande 

maioria considerou que o curso estava bem concebido quer em termos de conteúdos, quer em 

termos dos objetivos a alcançar. Reforçaram a ideia, ou alargaram a sua visão, sobre o que são 

recursos da carreira e a sua pertinência para assegurar uma carreira de sucesso, ou bem-sucedida. 

Dos participantes, 62% fizeram referências que se enquadram neste tema, dos quais apresentamos 

algumas ilustrações. 

 
Não tenho ideia do que escolher e o meu objetivo para este programa é que ele me ajude 
a ter uma visão mais clara do mercado de trabalho e dos meus interesses pessoais, 
promovendo o meu desenvolvimento a vários níveis. (M.2ª.20.A) 
  
Atribuo um enorme potencial a todo o programa B4C no seu todo. Muniu-me de 
ferramentas úteis para eu progredir e aceitar a mudança como algo positivo e a procurar 
novas oportunidades, bastante essenciais para o meu crescimento pessoal e profissional. 
(F.1ª.40.B) 

 
O discurso dos participantes nos eportfólios evidenciou, assim, a sua perceção acerca do 

programa, no quadro do ensino superior, enquanto contributo para o desenvolvimento de recursos 

de carreira (Monteiro et al., 2022). Sabendo que as carreiras não são lineares, o discurso focado no 

programa e no seu propósito e objetivo tem potencial para avaliar as dimensões subjetivas dos 

https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://periodicos.uninove.br/index.php?journal=dialogia&page=index
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participantes, incluindo as experiências vividas que afetam o início e/ou desenvolvimento da 

carreira (Kakouris et al., 2024, Monteiro et al., 2022, Rossier et al., 2021).  

No tema referente à integração com o programa – recursos de carreira procuramos a 

identificação explícita aos recursos de carreira. Caso dos exemplos seguintes. 

 
Os recursos de carreira em que senti maiores progressos: Saber que objetivos de carreira 
pretendo atingir. Saber que competências/conhecimentos são necessárias para atingir os 
objetivos a que me proponho. Perceber as tendências do mercado de trabalho e conhecer 
as saídas profissionais na área em que pretendo atuar. Identificar meios e estratégias 
para desenvolver competências. Ter um plano definido para alargar a minha rede de 
contactos. (F.1ª.22.A) 

 
Os recursos de carreira que destaco são: Perceber como me constituir uma mais-valia 
numa determinada posição. Identificar meios e estratégias para desenvolver 
competências. Perceber onde as minhas competências são relevantes e ajustar os meus 
conhecimentos e competências às necessidades do mercado/da função. (F.21ª.33.B) 

 
Os recursos de carreira são tudo o que ajude um indivíduo a atingir suas metas de carreira 

(Hirschi et al., 2018). O reconhecimento destes recursos de carreira, ilustra a relevância atribuída ao 

programa na orientação dos participantes no seu desenvolvimento de carreira. 

Os modos como o programa ajudou ou pode vir a ajudar a trabalhar a carreira, presente ou 

futura, traduz o tema da usabilidade, que surge presente em 41% dos eportfólios. A integração de 

programas de recursos de carreira nas universidades tem sido destacada enquanto elemento que 

favorece a inovação e o empreendedorismo no campus (Bazan et al., 2022). Dito de outro modo, 

o ambiente académico universitário tem um duplo papel fundamental neste tipo de programas. Por 

um lado, propicia condições favoráveis à sua aplicação e, por outro lado, oferece condições 

favoráveis para que os estudantes que participam possam traduzir as competências adquiridas em 

competências adquiridas ao longo do programa em experiências concretas no mercado de trabalho 

num prazo curto ou médio (Bazan et al., 2022, Santos et al., 2023). São neste sentido os excertos 

dos eportfólios selecionados como ilustração. 

 
O programa ajudou-me a identificar e desenvolver estratégias eficazes para alcançar os 
meus objetivos educacionais e profissionais, incluindo a definição de objetivos claros, 
criação de um plano de ação, desenvolvimento de habilidades, identificação de recursos e 
gestão de tempo. (F.1ª.46.B) 
 
Com a participação neste programa aprendi que na construção da carreira é muito 
importante não só definir os nossos objetivos como também a pesquisa informada para 
dar resposta a esses mesmos objetivos e a todas as dúvidas que possa surgir no caminho. 
Uma pessoa informada é uma pessoa preparada (F.2ª.26.B).  
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As referências à melhoria contínua e o potencial de utilização futura dos conteúdos do 

programa através do eportfólio é um tema que surge em 27% dos casos em análise. As referências 

são transversais aos participantes que não estavam ainda no mercado de trabalho, assim como para 

o que já se encontravam integrados (enquanto trabalhadores-estudantes).  

 
Fez-me questionar sobre o caminho que quero seguir e o que vou precisar para chegar 
ao meu objetivo. (F.1ª.32.B) 
 
Este programa foi uma grande ajuda, para perceber melhor aquilo que pretendo fazer 
no futuro, na definição de objetivos e nas ferramentas necessárias para conseguir alcançar 
tudo isso (M.2ª.21.A).  

 
Os resultados da investigação têm vindo a reforçar esta ideia de que o desenvolvimento de 

recursos de carreira ao longo do percurso académico é benéfico tanto para estudantes a tempo 

inteiro como para trabalhadores-estudantes (Howell et al., 2019, Walker et al., 2022). O programa 

B4C promoveu o desenvolvimento de um conjunto de recursos e competências visando apoiar os 

participantes no alcance do sucesso na carreira e na forma como lidam com os diferentes desafios 

(Sampaio et al., 2023). A investigação tem destacado a relevância dos programas de intervenção de 

carreira particularmente no caso dos estudantes-trabalhadores, que têm de lidar com uma gestão 

mais exigente dos papéis de vida académica, profissional, pessoal (Howell et al., 2019, Walker et al., 

2022). 

Finamente, o último tema, que surge com menor frequência (6%) remete ao 

acompanhamento do desenvolvimento profissional. Neste tema, incluem-se referências explícitas 

aos modos como o curso acompanhou o desenvolvimento profissional dos participantes. Por 

exemplo: 

 
É imperativo acompanharmos, adaptarmo-nos, refletir criticamente e perceber que 
fazemos parte de um todo e não somos apenas um. Assim sendo temos de trabalhar as 
restantes competências, pois o mercado de trabalho e as suas necessidades de ontem já 
não são as mesmas de hoje, nem serão as de amanhã. (F.1ª.55.B) 
 
Quando gostamos da função que exercemos, a nossa motivação é enorme o que se reflete 
na qualidade do nosso trabalho, o que poderá criar a possibilidade de exercer essa função 
numa determinada organização que nos atrai (F.2ª.40.B). 

 
A reflexão apresentada neste tema, e consistente com as anteriores, permite-nos afirmar 

que o curso correspondeu, ou superou, as expectativas dos participantes. Tornou-se, desta forma, 

num poderoso aliado para uma entrada no mercado de trabalho ou progressão na carreira de uma 

forma mais segura, com maior consciência acerca das potencialidades, por exemplo, das 

competências transversais (soft skills). O facto de o programa ter sido desenvolvido em regime de 
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educação digital e em rede reforça o desenvolvimento das competências digitais, que são 

consideradas essenciais a vários níveis. Ao nível da qualificação no quadro das instituições de 

ensino superior (Atchoarena et al., 2017, Henriques et al., 2023), ao nível das políticas europeias que 

definem as competências digitais como essenciais no século XXI e como elementos decisivos de 

resposta aos constrangimentos económicos e sociais (EC, 2011, Donoso et al., 2020). 

Em síntese, os temas identificados a partir da análise dos eportfólios evidenciam de formas 

diferentes e a níveis diversos a relevância que o programa teve para os participantes. Relevância 

tanto para os que se estão a preparar para a integração no mercado de trabalho, como para os que, 

estando já integrados, pretendem redefinir o seu percurso ou promover trajetórias ascendentes, de 

progressão na carreira. Portanto, o programa, enquanto desenvolveu competências específicas, 

relacionadas com os recursos de carreira e outras como as digitais, desenvolveu também a 

consciência para a importância dos recursos de carreira numa perspetiva de integração ou de gestão 

de percursos complexos.  

 
Conclusões 
 

Pretendemos com o presente estudo evidenciar as potencialidades da utilização do 

eportfólio enquanto instrumento de apoio à empregabilidade e monitorização do crescimento 

profissional. Trata-se de uma problemática relevante que cruza as áreas da educação e formação, 

porque o contexto é o de um programa desenvolvido em contexto universitário, da 

empregabilidade, na medida em que se trata de um programa sobre recursos de carreira, e dos 

ambientes digitais de educação e formação, por ser nestes que o programa decorreu e que os 

portfólios foram desenvolvidos. Esta interceção confere uma especificidade que tem tido menor 

atenção por parte da investigação. 

A análise dos resultados evidencia benefícios da utilização do eportfólio enquanto estratégia 

para ajudar os estudantes universitários a sistematizar a aquisição dos recursos de carreira. Realizada 

uma análise temática ao conteúdo dos vários eportfólios, identificamos oito temas emergiram da 

articulação entre o enquadramento teórico e a operacionalização dos eportfólios Por ordem de 

frequência, os temas são: i) reflexão e metacognição; ii) redes de contacto, colaboração e networking; 

iii) propósito e objetivo; iv) desenho, estrutura e organização; v) integração com o programa 

(referência aos recursos de carreira); vi) usabilidade; vii) melhoria contínua e potencial utilização 

futura; viii) acompanhamento do desenvolvimento profissional. 

Globalmente, os resultados remetem para uma maior atenção dos participantes aos 

recursos de carreira abordados no âmbito do programa. Trata-se de aspetos considerados 

relevantes para mobilizar numa fase de integração no mercado de trabalho, face a perspetivas de 
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mudança ou mesmo na melhoria da gestão de carreira. Remetem ainda para a relevância do 

programa no âmbito académico. Ou seja, a perceção do desenvolvimento de competências, 

aptidões e conhecimentos como promotoras da empregabilidade assumiram especial relevância nos 

dados empíricos, traduzidos nos eportfólios. Designadamente, as perceções de competências 

genéricas e transversais, como comunicação oral ou pensamento crítico, surgem como relevantes 

para os percursos de empregabilidade dos participantes, mas também para o sucesso na carreira 

(nos casos em que os participantes já se encontram integrados no mercado de trabalho). Em síntese, 

os resultados trazem evidências de uma relação positiva entre a qualificação, formação e a perceção 

subjetiva de preparação para a integração no trabalho ou a gestão de carreira. 

Trata-se de aspetos que valorizam o desenvolvimento do estudante, adulto, no seu próprio 

processo de autonomia nos processos de aprendizagem e profissionais. Neste âmbito, cabe ainda 

referir a inclusão digital que resulta do ambiente em que o programa foi desenvolvido, assim como 

da construção do eportfólio. Trata-se de competências adquiridas de um modo imersivo e que se 

revelam necessárias à participação plena na sociedade, à adaptação às mudanças e à capacidade de 

lidar com a incerteza e de gerir as transições no mercado de trabalho e na carreira, garantindo o 

seu bem-estar. 
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