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Filomena SousA * 

"A transi~ao para a vida adulta mas ... o que e ser 
adulto?" - As praticas e representa~oes sociais 
sobre o que e ser adulto em Portugal. 

Esta comunicarlio reftre-se ao trabalho de investigarao que se estd a desenvolver no 
!inzbito do doutoramento em Sociologia (ISCTE) e que pretende identijicar e caracterizar as 

representaroes sociais sobre o que e ser adulto na sociedade portuguesa. 
Nesta pesquisa apresenta-se um modelo de andlise que assenta na representarao de ser 

adulto de ac01·do com duas diftrentes conceproes: 
Representariio hegemonica (que prevalece na sociedade portuguesa) - 0 adulto e wn 

estatuto a atingir eo m a obtenrao de estabilidade na vida profissional, jinanceira e fomiliar. 
Tem por base o conceito estdtico e linear de adulto muitas vezes promovido por instituiroes 
corno a escola e a fomilia, contudo, considera-se que esta e uma representaflio que nao se 
coaduna com a realidade das actuais trajectorias complexas, multiplas, e destandardizadas 

dosjovens. 
Representa(iio emancipada - Representa(do que jd nao se apresenta como hegemonica 

mas sim como restrita a alguns jovens adultos/adultos da classe media/media alta urbana. 
Substitui o cardcter pejorativo e estdtico do conceito de adulto pelo conceito de adulto que 

implica a ideia de aprendizagem continua, de rwto-realiza[lio pessoal, projissional e aftctiva 
e segundo o qual a evolurao se dd de acordo com percursos complexos de avan(OS e recuos 
(Machado Pais, 2001). 0 adulto enquadra-se num modelo pos-modemo de transi[iio para a 
vida adulta que pode ser vivido e representrtdo segundo um nzodelo positivo de oportunidades, 
de possibilidades de escolha e experiencias ou um modelo negativo de instabilidade, incerteza, 

risco e marginaliza[liO (ou da rela(do que se estabelece entre estes do is modelos). 

• Docente do Instituto Superior de Serviyo Social de Beja. Doutoranda do ISCTE- Instituto 
Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa. Este artigo refere-se ao trabalho de investigayao 
que esta a ser desenvolvido no ambito do doutoramento em Sociologia do Instituto Superior de 
Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) e que pretende idenrificar e caracterizar as praticas 
e representay6es sociais sobre o que e ser adulto na sociedade portuguesa. 
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Apresentas:ao 

Este artigo parte da hip6tese de que, na sociedade portuguesa, ser 
adulto e representado socialmente e de forma hegemonica como urn 
estatuto a atingir corn a obtens;ao de estabilidade na vida profissio
nal, financeira e familiar. Contudo, pressup6e-se que essa representa
<_;:ao, que tern como base urn conceito esd.tico, objectivo, disciplinador, 
estandardizado e linear (na maior parte das vezes promovida atraves de 
institui<_;:oes como a escola, a familia e o trabalho), nao se coaduna corn a 
realidade das actuais traject6rias complexas, multiplas, e destandardizadas 
dos jovens. 

Esta representa<_;:ao do adulto enquanto est<ltico e muitas vezes entendida 
pelos jovens, e actualmente por alguns adultos, como uma representa<;ao 
negativa que define urn estatuto, uma meta a atingir por objectivos defi
nidos no tempo- "ja e tempo de te pm·tares como urn adulto", 0 tempo 
da inser<_;:ao numa profissao est<ivel, de casar, de ter filhos e "de assentar" 

e uma representa<_;:ao que implica a aquisi<_;:ao de responsabilidades - pro
fissionais, financeiras e familiares. E a representa<_;:ao de uma fase de vida 
caracterizada por rotinas, por ter de agir por obriga<_;:ao e nao por prazer, 
por ter problemas, deixar de ter paciencia para novas ideias e tendencias, 
ter menos tempo para cstar corn os amigos e para as actividades de lazer, 
ser adulto pressup6e posturas e atitudes serias e formais. 

Na investiga<_;:ao em causa considera-se, no entanto, a existencia de uma 
outra representa<_;:ao do que e ser adulto, desta vez uma representas;ao que 
caracterizamos como emancipada que ja nao se apresenta como hege
m6nica mas sim como restrita a alguns jovens adultos/adultos da classe 
media/media alta urbana. Uma representa<_;:ao que substitui o caracter pe
jorativo e estatico do conceito de adulto pelos termos de auto-realiza<_;:ao 
e desenvolvimento pessoal. 

A representas;ao emancipada e positiva sobre o que e ser adulto subs
titui a defini<_;:ao de passagem para a vida adulta e de estabilidade pela ideia 
de percurso e aprendizagem para a auto-realiza<_;:ao pessoal, profissional e 
afectiva - a ideia de aquisi<_;:ao de experiencias e conhecimentos, da pos
sibilidade de agir de urn modo mais ponderado, a possibilidade de errar, 
dizer nao e desistir, o aumento das capacidades de reflexao, compreensao 
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e criatividade, a possibilidade de aumentar o caracter empatico/assertivo, 
conciliador, tolerante e cooperante. 

Impera nesta representac;:ao a ncccssidade de preservar os tempos de 
sociabilidade com o grupo de amigos, os tempos livres e tempos de lazer 
que nao sao mais entendidos como contraposic;:ao a tempos presos. 0 tra
balho, as novas formas de conjugalidade, a vida bmiliar, domestica e ate 
mesmo o nascimento do primeiro filho - ate entao considerado como um 
dos aspectos fundamentais para o jovem adulto assumi r a passagem para 
a vida adulta - sao entendidos, segundo esta "nova etica de vida", como 
desafios, fontes de prazer e lazer, de bem-estar, de qualidadc de vida, de 
desenvolvimento e de realizac;:ao pessoal. 

Todavia, mesmo correspondendo de modo mais proximo as caracte
dsticas de uma sociedade pos-moderna repleta de desafios, oportunida
des, possibilidades de escolha e onde impera o sentimento de liberdade 
e aventura essa mesma representas;ao emancipada tambem se reveste 
de uma dimensao negativa que corresponde a outra "face da moeda" 
- a instabilidade, o risco, a incerteza e a dificuldade de alguns (nomea
damente jovens de classes menos favorecidas) em criar ou aceder as opor
tunidades apresentando-se, por vezes, vulneraveis a situac;:6es de exclusao 
e/ou marginalidade. 

1. A Juventude e a transis;ao para a vida adulta 

Tendo em conta o modelo de transic;:ao para a vida adulta de Galland, 
sociologo france~s, a juventude e essencialmente definida como uma fase 
de passagem que se efectua entre quatro limites importantes: o fim dos 
estudos, o inicio da vida profissional, a partida da casa dos pais e a for
ma<_;:ao do casal. 

Assim, por um lado, existe o eixo que vai da escola ao trabalho - eixo 
publico, escolar/profissional e, por outro lado, existe o eixo que vai da 
dependencia da familia de origem a forma<_;:ao de urn agregado familiar 
proprio - eixo privado, familiar/ matrimonial (vide Grafico 1). 

I NTERVENC,:Ao SociAL, 30, 2004 
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Grafico 1 - Modelo de Transi~ao para a Vida Adulta 

Escolaridade 
Eixo ptlblico - Escolar/ Profissional 

> Trabalho 

Eixo Privado- Familiar/Matrimonial 
Familia de origem > Agregado Familiar 

Proprio 

Contudo, este modelo pode apresentar diferentes configura<_;:6es con
forme a coincidencia ou nao dos calendarios dos diferentes limites de 
passagem. 

1.1 0 modelo tradicional de transis:ao para a vida adulta 

Na verdade, se tivermos em coma a realidade portuguesa de ha vinte 
anos atras podemos falar de urn modelo de transis:ao tradicional, onde 
usualmente quando se terminava o cnsino obrigatcSrio iniciava-se uma 
vida profissional, deixava-se a famllia de origcm c constituia-se famllia 
prcSpria, usualmente atraves do casamento religioso. 

0 modelo tradicional de transi<_;:ao para a vida adulta e urn modelo 
onde 0 modo de passagem para 0 estatuto de adulto nao e complexifi
cado, e simples, linear e bem delimitado. Fundado cm dois prindpios: o 
prindpio da instand.neadade da passagem da inH'incia/adolescencia para 
a idade adulta e o prindpio da concordancia necessaria entre o final dos 
estudos, o inicio da vida profissional, o casamento e a partida da familia 
de origem, este modelo nao reconhece socialmente a figura da juventude 
no processo de entrada na vida adulta, nao a considerando entre as idades 
da adolescencia e de adulto. 

0 modelo tradicional de transi<_;:ao para a vida adulta caracteriza-se, 
deste modo, por urn forte sincronismo entre limites de passagem e define 
idades de vida de uma forma homogenea - enquanto a infancia e a ado
lescencia correspondem aos papeis dos estudantes, da aprendizagem e do 
estatuto de dependencia familiar; a idade adulta define-se na ocasiao da 
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autonomia econ6mica, residencial e afectiva. Assim, este modelo e muitas 
vezes considerado enquanto modelo de identificas;ao (facil identificas;ao 
e distins;ao de papeis e funs;oes do adolescente que estuda e vive corn os 
pais eo adulto que trabalha e tern familia propria) ou de instalas;ao (onde 
exrste um percurso univoco e linear de instalas;ao na vida adulta) (vide 
Grafico 2). 

Gnifico 2 - Modelo Tradicional da Entrada na Vida Adulta 

Escolaridade 

Viver com os pais 
em casal 

hm dos 
cst.udoJ 

Dcpmrlenrill 
Ft1wiliar 

I INFANCIA E ADOLESCENCIA 

Trabalho 

Eixo Escolar - Profissional 

Vida 

Eixo Familiar - Matrimonial 

IDADE ADULT A I 

Para alem deste modelo caracterizar, acima de tudo, a realidade por
tuguesa de ha cerea de vinte anos atras, ele ainda nao desapareceu to
talmente e continua a verificar-se sobretudo junto das classes populares, 
operarias e rurais, onde e necessaria comes;ar a ganhar a vida cedo e onde 
0 casamento e um factor decisivo para a autonomia em relas;ao a da fa
milia de origem. 

De referir, ainda, que em certas classes superiores, onde se evidenciam 
valores tradicionais e conservadores, este modelo, para alem de ser pra
ticado de forma diferente, tambem e muitas vezes defendido e perpetu
ado. 

Contudo, a partir dos anos 70 este modelo tradicional de entrada na 
vida adulta e colocado em causa. Acontece que se por um lado "se regista a 
mudans;a da idade media de transposis;ao dos principais limites, por outro 
lado da-se uma tendencia crescente das desconexoes entre esses limites" 
(Galland, 1996: 40). 

INTERVENyAo SociAL, 30, 2004 
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0 modelo de identifica<;:aolinstala<;:ao sofre varias press6es tanto corn 
o prolongamento escolar e o crescimento de aspira<;:6es a mobilidade so
cial coma corn a mudan<;:a no sistema familiar e matrimonial e corn as 
mudan<;:as nos modos de passagem a vida profissional que sao cada vez 
mais longos, conduzem menos frequentemente e menos directamente a 
urn emprego estavel, sendo a rela<;:ao entre os titulos escolares e os lugares 
de trabalho baixa e no sentido da desvaloriza<;:ao dos diplomas. 

1.2 0 novo modelo de transis:ao para a vida adulta 

Corn as novas condi<;:6es da vida familiar e matrimonial, os novos 
modos de entrada na vida activa e todas as mudan<;:as socioecon6micas, os 
antigos sistemas de referencia que estavam na base das formas de transi<;:ao 
para a vida adulta entre as gera<;:6es mais velhas revelam-se ultrapassadas 
e invalidas. 

Na verdade, deixa de ser possivel entender o tempo que medeia entre 
o fim da escolaridade obrigat6ria e o exerdcio de uma profissao coma urn 
tempo linear. Estc alonga-sc cada vez mais e perde-se o caracter de ins
tantaneadade que no modclo tradicionallevava a uma irreversivel inser<;:ao 
profissional. A defini<;:ao do cstatuto de adulto passa agora por urn periodo 
de indetermina<;:ao. Quando sactn do ensino, obrigat6rio ou superior, a 
maioria dos jovens passa por urn periodo de interregna entre a escola e o 
emprego. Os itiner<irios de passagem para a vida activa que caracterizam 
esse periodo de interregna sao cada vez mais marcados pelo desemprego, 
o emprego intermitente, forma<;:ao, o subemprego e a inactividade. 

Esta indetermina<;:ao profissional, familiar e conjugal junto corn a ex
tensao dos tempos de forma<;:ao ( essencialmente entre as classes medias e 
superiores) permite a considera<;:ao social do termo juventude num novo 
modelo de transis;ao para a vida adulta. Urn madela de experimentar;aa 
que e definido nao s6 pela indefini<;:ao e dessincroniza<;:ao da integra<;:ao 
no mundo do trabalho remunerado e a constitui<;:ao da familia como pela 
"passagem par diversas experiencias sociais, ao longo de urn processo in
teractivo, feito de ensaios e erros, que pretende chegar a urn compromisso 
satisfat6rio" (Galland, 1996: 43). 

Neste modelo as decis6es que o jovem toma sobre a vida profissional 
ou familiar podem passar-se em tempos completamente diferentes exis-
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tindo uma diversidade de modalidades de passagem que serao utilizados 
de acordo corn os grupos e os contextos sociais. As decis6es podem e sao 
muitas vezes reversiveis evidenciando-se, como ja referimos, o conceito 
de jovem adulto que pode, por exemplo, terminar os estudos, come<;:ar a 
trabalhar, deixar de trabalhar, ficar desempregado, coabitar corn um(a) 
parceiro(a), arranjar urn emprego pred.rio, ser economicamente depen
dente dos pais, voltar a ter urn emprego esd.vel, casar, divorciar ( ... ). 

Nao e possivel, desta forma, falar de urn unico modo tipico e univoco 
de transi<;:ao dos jovens para a vida adulta. As transir;oes sao nutltiplas, 
distintas e difirentemente vividas pelos jovens (Mach ado Pais, 199la: 473) 
(vide Grafico 3). 

Grafi.co 3 - Novo Modelo de Transis:ao Para a Vida Adnlta 

Ensino O~rigatorio ~ ~"~~ Emplrego 
Fixo l Prib!ito 

Formac:;ao Profissional ~ --~" Desemprego 

I ~-~~,I 
Prolongamento Escolar Subemprego 

1 Esragios 

Familia de origem ~ Op<;ao Conjugal 

JOVEM ADULTO 

Percursos possiveis (entre outros) -E----7 

Viver so ou com Amigos 

Uniao de facto 1 I 
Casamento 1 "" 

Nfveis de inf1uCncia enue a Insen;:ao Protlssional!EstrarCgias Fatniliares e Marrimoniais 

Forte -----:> Muito Forte -
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Segundo este modelo de diversidade de estrategias de Galland, a que 
Machado Pais chama de modelo das trajectorias yo-yo, a entrada na vida 
adulta nao se define como urn periodo de crise mas de experimentac;:ao 
e de definic;:ao progressiva, como uma fase normal do ciclo de vida que 
nao e marcada por meros problemas psicologicos nem pela marginalidade 
social, mas por escolhas e soluc;:6es para os problemas de inserc;:ao que, 
evidentemente, podem ser marcadas por urn trabalho longo e diflcil, por 
vezes doloroso, de determinac;:ao de identidade e de estatuto. 

Muitas das dificuldades pelas quais os jovens tern de passar durante os 
processos de entrada na vida adulta (nomeadamente os jovens das classes 
medias detentores de maior capital escolar) tern origem na forma como 
tern sido socializados pela familia e pela escola. As expectativas criadas 
nem sempre correspondem a realidade, as mudanc;:as nas oportunidades 
de emprego e tipos de trabalhos, as novas formas de constituic;:ao de fami
lia e as novas interacc;:6es conjugais. Por estes motivos o novo modelo de 
transic;:ao para a vida adulta tern de ser pautado por uma transformac;:ao 
gradual das tradicionais normas de referencia pretendendo-se a adaptac;:ao 
as novas realidades. 

Assim, se por urn lado o modelo de experimentac;:ao e diversidade de 
estrategias e influenciado por constrangimentos socioeconomicos, tam
bem acontece que se deu urn "processo de rcvisao do sistema de referen
cias normativas tradicionais em que se envolvem, conjuntamente, pais e 
filhos" (Machado Pais, 199lb: 986). 

A idade da experimentac;:ao dos modos de ser e, ainda, a idade onde 
se cultivam os prazeres do encontro, dos tempos de lazer e do grupo de 
pares. E por excelencia a idade da sociabilidade amigavel apreciando-se as 
relac;:6es de amizade. 

0 novo modelo de transic;:ao para a vida adulta, onde se prolonga a 
fase de vida que surge associada a juventude, define, deste modo, urn eixo 
ptiblico que se encontra estritamente relacionado corn mt'dtiplos factores 
estruturais, corn as transformac;:6es socioeconomicas, as novas formas de 
desemprego, as novas profiss6es, novos desenvolvimentos sectoriais da 
economia, etc. E, por outro lado, urn eixo privado que esta sujeito a trans
formac;:6es sociais, familiares e individuais como o adiamento da idade de 
casar; o reforc;:o do peso funcional da familia atraves de uma solidariedade 
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prolongada, corn a ajuda economica, residencial e na procura de emprego; 
a experimenta<;:ao de rela<;:6es amorosas, as diferentes formas de conjugali
dade que podem passar por cxcmplo, pela coabita<;:ao e a uniao de facto, 
entre outras mudan<;:as que marcam essencialmente os jovens das classes 
medias. 

Ou seja, a entrada na vida adulta nao se define como urn periodo de 
crise, mas urn periodo de experimenta<;~io c de dcfini<;:ao progressiva, uma 
fase que nao e marcada por meros problcmas psicol()gicos nem pela margi
nalidade social mas por escolhas e solu<;:6es para os problemas de inser<;:ao 
que, evidentemente, podem ser marcadas por um trabalho longo e diflcil 
de determina<;:ao de identidade e de estatuto (Machado Pais, 1991). 

Este modelo moderno de transi<;:ao para a vida adulta torna-se ainda 
mais indefinido se considerarmos as perspectivas teoricas que defendem 
a ideia de que, mais que momentos de passagem, o que importa para os 
jovens e a constru<;:ao da sua autonomia. Mesmo dependentes dos seus 
familiares em termos residenciais e financeiros os jovens constroem a 
sua autonomia, muitas vezes dentro do seu mundo, que e o seu proprio 
quarto. Essa autonomia pode nao passar por experiencias decisivas mas 
por momentos esporadicos e mais ou menos voLiteis - como as primei
ras vezes: a primeira navega<;:ao na net, o primeiro passeio pelos chat's; a 
carta de condu<;:ao; o primeiro carro; o primeiro beijo; a primeira curte; a 
primeira namorada; o primeiro biscate; o primeiro telemovel (que permite 
autonomia em rela<;:ao a organiza<;:ao dos tempos de comunica<;:ao corn o 
grupo de amigos - as mensagens a meia-noite e os toques as tres da ma
nha ... ); entre outras primeiras vezes (Bozon, 2002; Galland, 2001; Singly 
e Ramos, 2002; Cicchelli, 2001 e Roussel, 2001). 

2. 0 Conceito de Adulto 

Quando se pretende realizar uma pesquisa acerca das representa<;:6es 
sociais sabre "0 que e ser adulto?" depara-se, de imediato, corn uma la
cuna da investiga<;:ao social em rela<;:ao a esta fase de vida. A bibliografia 
que se encontra diz respeito essencialmente a quest6es ligadas a forma<;:ao 
de adultos remetendo-nos, acima de tudo, para a problematica das ne
cessidades de forma<;:ao, da constru<;:ao de curriculos de forma<;:ao e dos 
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metodos pedagogicos. Nesta bibliografia acontece, ainda, serem raros os 
casos em que se tenta definir de modo mais preciso e profunda o conceito 
de adulto. 

Assim, se e corn alguma facilidade que se encontra uma extensa biblio
grafia sabre quest6es ligadas a infancia, a adolesd~ncia, a juventude e ao 
idoso, o mesmo nao se passa quando o tema que se pretende trabalhar se 
desenvolve em torno do conceito de adulto. 

De referir, no entanto, que se revelaram essenciais para o desen
volvimento da proposta teorica desta pesquisa os estudos de Clarrissa 
Kulgelberg sabre as imagens culturais dos jovens suecos no infcio da vida 
adulta (1998) e de Ann Nilsen sabre as representa<;:6es dos jovens norue
gueses sabre a vida adulta (1998) 1

• Outro dos trabalhos mais recentes e 
que se debru<;:a sabre a defini<;:ao do conceito de adulto e a obra "A ima
turidade da vida adulta" (2000) de Jean-Pierre Boutinet, especialista em 
forma<;:ao continua. Estc autor tambem se refere a reduzida bibliografia 
que se encontra sobrc o conceito de adulto, nomeadamente em Fran<;:a, 
considerando que esta rcalidadc existe pot·que "falar sobre a vida adulta 
pode parecer aparentcmcntc banal" (Boutinet, 2000: 13), ou porque a 
vida adulta e "deixada aparcntcmcnte nas suas antigas certezas como uma 
idade sem problemas, uma vez definida coma idade de referencia" (Id. 
Ibidem: 11). 

Na pesquisa, "rorma<;:ao Percursos e Identidades" (2003) de Ana Maria 
Costa e Silva, identificam-se diferentes propostas pedagogicas da forma
<;:ao de adultos que se baseiam, acima de tudo, na perspectiva psicologica 
ou no ambito das ciencias da educa<;:ao para identificar caracteristicas que 
diferenciavam a educabilidade do adulto da educabilidade de crian<;:as e 
adolescentes. Nestas propostas o adulto cot-responde, usualmente, a "urn 
estagio pas-formal, (considerarmos a tipologia de Piaget)" (Costae Silva, 
A. M aria, 2003: 39). Entre as caracteristicas espedficas da educabilidade 
do adulto evidenciam-se a experiencia, a capacidade de adapta<;:ao, ante
cipa<;:ao, distanciamento, autonomia e paciencia, que estao descritas no 
quadro n.0 4. 

1 Nao iremos para ja considerar as cspccificidades e diferenc;as que cxistem entre a sociedadc 
do Norte e do Sui da Europa e como estas influenciam a existencia de diferentes modelos de 

passagem a vida adulta, interessa-nos, neste momento, identificar apenas a representa<;ao destes 

jovens sobre 0 que e "ser adulto". 
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Quadro 11,0 4- Caractedsticas que diferenciam a educabilidade do adulto da 
educabilidade de crian<;:as e adolescentes 

Experiencia Que possibilita a capacidade de raciocinio e julgamento pertinente. 

Adapta~tao 
Capacidade de equilibrar situa<;:6es em que e passive! assimilar c 

outras a que se deve acomodar. 

Antecipa~tao 
Capacidade para representar, adaptar-se e elaborar projectos sabre 

o futuro. 

Paciencia 
Ser capaz de esperar, paciencia para alcan<;:ar objectivos que se 

concretizarao mais tarde. 

Distanciamento 
Capacidade reflectir e analisar sob re a representa<;:ao de si proprio, 

0 lugar que ocupa, quem c, 0 que e capaz de fazer. 

Autonomia 
Capacidade de decisao, mobiliza<;:ao e gestao das informa<;:6es, 

experiencia e conhecimentos adquiridos. 

No entanto, a autora tambem assume que estas caracteristicas nao pos
sibilitam uma defini<;:ao clara do conceito de adulto uma vez que nunca 
se refere como e que estas caracteristicas se estruturam nas pd.ticas quo
tidianas dos individuos. 

Analisando as pesquisas anteriormente referidas e possivel concluir que 
o conceito normativo e tradicional de adulto assente na ideia de maturi
dade adquirida e realiza<;:ao definitiva - que nos remete para a perspec
tiva etimologica da palavra adulto de origem latina adultus definida por 
aquele "que terminou de crescer"- foi (e muitas vezes continua a ser) urn 
conceito preponderante, produto de urn quadro tradicional de exigencias 
imposto e nao questionado desde os meados do seculo XIX ate ao final 
da Segunda Grande Guerra (Costae Silva, Ana M., 2003: 36). 

Contudo, apos a Segunda Grande Guerra e sobretudo nos anos 60 e 
70, o termo adulto adquire novos significados. Considerando concep<;:6es 
provenientes da psicologia, psiquiatria e filosofia e possivel identificar 0 

desenvolvimento de varias pesquisas (Teilhatd de Chardin, 1959; Carl 
Rogers, 1961 e G. Lapassade, 1963) que, tendo em coma as mudan<;:as 
socio-economicas advindas de uma sociedade industrial em expansao e a 
evidencia do fenomeno da individualiza<;:ao, substitui-se o adulto como 
estado terminado e estatico pelo adulto enquanto estado inacabado, su
jeito a urn continua processo de constru<;:ao e desenvolvimento, o adulto 
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"e entendido doravante como perspectiva, uma maturidade vocacional 
nunca atingida, mas em continua conquista" (Boutinet, 2000: 17). 

Perante esta nova direc<;:ao que toma a defini<;:ao do conceito de adulto 
e possivel definir duas posi<;:6es distintas. Assim, se por urn lado se identi
fica o adulto corn urn processo de constru<;:ao, questiona-se o sentido desse 
processo e ate meados dos anos 70 varios trabalhos apontavam essencial
mente para uma perspectiva optimista - uma corrente assente na pers
pectiva humanista evolucionista (Carl Rogers, 1961) que fundamentava a 
existencia de uma orienta<;:ao positiva para todos os homens, o estado ina
cabado do homem era visto como a possibilidade de progredir, de conser
var as suas formas juvenis, a angustia dos individuos face as caractedsticas 
da sociedade moderna e industrial e considerada como "remanescente, 
como portadora de esperan<;:as e optimismo" (Boutinet, 2000: 15). 

A partir dos anos 90, o processo de constru<;:ao ao qual o adulto esta 
sujeito e questionado segundo uma visao pessimista, o adulto deixa de ser 
entendido como perspcctiva para ser visto como problema, o desenvolvi
mento de uma sociedadc pos-industrial, pos-moderna, onde predomina 
a incerteza, o risco "nao que a modernidade seja mais arriscada do 
que epocas anteriores ( ... )' 0 que e novo e a inevitabilidade do raciodnio 
em termos de avalia<;:ao desses riscos" (Teixeira, 2001: 37) - desordens 
e situa<;:6es de precariedade, vulneraveis e frustrantes de marginaliza<;:ao 
promovem a permanente instabilidade (Boulte, P.l995 e Ehrenberg, A., 
1991 e 1995). 

A exemplo desta corrente Boutinet refere a obra de A. Ehrenberg, 
"L'Jndividu lncertain" (1995), onde o adulto de hoje tern de assumir res
ponsabilidades crescentes e "se a exclusao e limitada, o sentimento de ser 
excluido, o handicap relacional, a priva<;:ao de ser estao sempre presentes". 
Tambem "a experiencia contemporanea do individuo e uma interroga<;:ao 
maci<;:a sobre a incerteza dos lugares" o que leva Ehrenberg a afirmar 
que "estamos na idade do individuo inseguro" (A. Ehrenberg citado por 
Boutinet, 2000: 16). 

Jean-Pierre Boutinet define assim quatro modelos que estao na base 
da defini<;:ao do conceito de adulto; urn modelo tradicional do adulto 
estatico, estavel, de maturidade adquirida, que entendemos neste trabalho 
que ainda persiste como representa<;:ao predominante na sociedade por
tuguesa sobre 0 que e "ser adulto", e outros tres modelos emergentes que 
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evidenciaram nos ultimos trinta anos, o do adulto padrao, o do adulto em 
perspectiva e do adulto como problema (vide quadro n.0 5). 

Quadro 5 - Modelos emergentes da vida adulta durante os t.iltimos 30 anos 

Periodo 
·D•>uuu< Paradigma 

Respcitante 

Adulto padrao Maturidade Vocacional Referencia 

Adulto em perspectiva 1960-1975 
Dcscnvolvimcnto 

1norohorin 
vocacional 

.. 

Adulto corn problema 1980-1995 Ucsordcm vocacional lnstabilidadc 

(in Boutinet, 2000: 17) 

0 que consideramos perante estas defini<;:6es do conceito de adulto e 
que todas estas concep<;:6es coexistem actualmente no individuo e na sua 
forma de "ser adulto". Estabelece-se urn paradoxo particular entre a repre
senta<;:ao tradicional e a representa<;:ao moderna (positivista ou pessimista) 
do que e "ser adulto". Verifica-se urn dualismo que, tendo em coma a 
situa<;:ao da sociedade portuguesa, a caracteriza na sua caminhada para a 
modernidade - a existencia de "mudan<;:a na continuidade" e a "continui
dade na mudan<;:a" (Machado, F. L. e Costa, A. Firmino: 1998), a "pre
matura<;:ao e imaturidade coexistem ao mesmo nivel que pe<;:as da socie
dade industrial perduram dentro da sociedade pas-industrial" (Boutinet, 
2000: 228). 

Ou seja, a representa<;:ao do adulto continua a impor-se numa pers
pectiva de estabilidade - o adulto socialmente inserido e categoria etaria 
de referencia para as demais categorias etarias -, contudo, o individuo 
procura de forma volumaria afastar-se dessa impressao de estabilidade, 
"actuais testemunhos de adultos evidenciam a sua preocupa<;:ao de se man
terem jovens o maxima tempo possivel, ate mesmo adolescentes, nunca 
deixarem de crescer, mantendo-se neotenicos (inacabados), sempre em 
busca de realiza<;:6es a completar, de ac<;:6es a recome<;:ar corn a preocu
pa<;:ao de conservar uma rc~stia de juventude, urn gosto permanente do 
inedito" (Boutinet, 2000: 19). Pat·em, ao assegurar cada vez menos a sua 
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identificac;:ao a urn estatuto de estabilidade, o "adulto" ve-se ele proprio 
sem pontos de referencia, por vezes perdido entre mt'dtiplas dependencias, 
vulneravel, confrontado corn situac;:oes complexas que o ultrapassam. 

0 adulto situa-se actualmente numa sociedade de escolhas, decisoes e 
projectos - projectos profissionais, de carreira, familiares, de orientac;:ao, 
inserc;:ao, formac;:ao, de reforma, entre outros - contudo, estas decisoes, 
escolhas e projectos realizam-se cada vez mais sem a protecc;:ao de urn 
quadro estruturado de identificac;:oes, cada vez mais as decisoes dependem 
do indiv!duo e da sua capacidade de se auscultar a si proprio. A sensac;:ao 
e por vezes a de "duplo vazio existencial e societal" (Id. Ibidem: 227). 

Existem desta forma duas logicas que resumem as diversas perspectivas 
sobre o que e "ser adulto"; uma que considera o adulto como sujeito equili
brado, estavel, mesmo rotineiro e instalado e outra que reconhece o adulto 
como urn sujeito que se perspectiva em desenvolvimento numa atitude de 
experimemac;:ao, de progressao, de formulac;:ao de desejos e concretizac;:ao 
de projectos (Costa e Silva: 2003) ou como adulto problerna que tern de 
lidar corn o imprevisto, o risco, a exclusao e a inexistencia de quadros de 
referencia. Estas duas logicas que se opoem e conferem ao adulto uma 
definic;:ao paradoxal tambem se podem unir "produzindo urn efeito des
multiplicador numa especie de desestabilizac;:ao da vida adulta" (Boutinet, 
2000:19) que leva a assumir uma nova maneira de "ser adulto". 

Esta nova forma de "ser adulto", a luz do que acontece corn o modelo 
da diversidade de estrategias e de experimentac;:ao dos jovens e os jovens 
adultos na transic;:ao para a vida adulta, tambem assume a possibilidade 
de avanc;:os e recuos nas trajectorias do proprio adulto. 

Mais que garantir a consolidac;:ao de situac;:oes estaveis, na construc;:ao 
das novas biografias pessoais, o adulto pretende definir uma autonomia 
face a urn ciclo de vida dito tradicional. 0 adulto assume que continua, 
tambem ele, a viver primeiras vezes - quando se divorcia; ao reconstituir 
familia; no relacionamento corn enteados(as); ao voltar a residir corn os 
pais; corn o primeiro filho nu m a idade avanc;:ada; no trabalho apos a idade 
da reforma; corn a primeira rnudanc;:a de emprego; o prirneiro negocio 
por coma propria; o primeiro investirnento, entre outras novas primeiras 
vezes. 
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3. Conclusao 

Por L'dtimo convem, ainda, referir que esta investigas;ao parte da pers
pectiva de que a perplexidade face as novas oportunidades surge, na maior 
parte das vezes, pot·que instituis;6es como a escola e a familia continuam a 
socializar os jovens segundo o modelo tradicional de transis;ao para a vida 
adulta - 0 jovem e frequentemente socializado numa perspectiva de se 
tornar o "adulto" estavel e seguro - o que cada vez menos se enquadra na 
sociedade em que vivemos, ou seja, esta socializas;ao promove expectativas 
que usualmente nao correspondem a realidadc. De acordo corn o artigo 
"Padr6es de vida dos estudantcs universid.rios nos processus de transis;ao 
para a vida adulta" de Ros;irio Mauritti (200 l), os jovcns que actualmente 
prolongam os seus tempos escolarcs vivem sob a protccr;ao da famllia de 
origem, dependem dela financeiramente e usualmente os seus tempos e 
espas;os estao separados das outras esferas da vida social, nomeadamente 
do mercado de trabalho, ou seja, as representas;6es dos jovens sobre o que 
sera a sua vida profissional e familiar partem especialmente da experiencia 
escolar "e da estrutura de oportunidades criadas ou projectadas nos con
textos alargados de sociabilidade que a escola ( e a famllia) nu m sentido 
global - ajuda(m) a fomentar" (Mauritti, 2001: 112). 

Fazendo urn paralelismo entre o modo como se considera que as insti
tuis;6es vivem actualmente a problematica da passagem para a vida adulta 
e o que e "ser adulto" corn a perspectiva que Giddens tem sobre o modo 
como estas encaram fen6menos caracter1sticos da sociedade p6s-moderna, 
como e o caso da globalizas;ao, nao se pode falar na famllia, do trabalho, 
da escola e de ourras instituis;6es como se estas nao tivessem que mudar. 
Giddens chama-lhes de "instituis;6es incrustadas" - "instituis;6es que se 
tornam inadequadas para as tarefas que sao chamadas a desempenhar 
( ... )". Giddens considera mesmo que "a impotencia que sentimos nao e 
sinal de qualquer fracasso pessoal, e reflexo apenas da incapacidade das 
nossas instituis;6es. Precisamos de reconstruir as que temos, ou de as subs
tituir por outras" (Giddens, 2000: 31). 

Boutinet (2001) que segue a mesma perspectiva de Giddens ao pro
por que as instituis;6es socializadoras como a escola e a famllia se devem 
adaptar a nova condis;ao social dos jovens, alerta para a necessidade do 
desenvolvimento de uma pedagogia "p6s-moderna" onde se explora todas 
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as oportunidades e caminhos poss{veis, mesmos que contraditorios, para 
que os jovens estruturem e organizem situa<;:6es paradoxais2

, para que nao 
se inibam a constrangimentos e representa<;:6es preconcebidas, responsabi
lizando-se pelas suas oportunidades e liberdade de escolha tendo sempre a 
possibilidade de desistir e voltar awis caso, numa perspectiva de desenvol
vimento e realiza<;:ao pessoal, is so se justifique (Boutinet: 2000). 
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