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Resumo 

Hoje, as manifesta~6es individuais sao entendidas como modos de identidade social e tornaram·se factos 
centrais para a organiza~iio da sociedade. Promovendo os estilos de vida das pessoas, sustentam as pniticas e os 
consumes de tempos e de lugares. Estes transformam-se na expressiio da i ntegra~iio ou da exclusiio social e tern vindo 
a ganhar significado numa sociedade que apresenta como leitmotivs a circula~iio de pessoas e de informa~iio e a 
imagem e a sua difusiio. 0 atraso no acesso aos bens duniveis de grande consume, fez com que o consume em massa e 
o consume individualista surgissem como uma s6 realidade aos portugueses: a da liberdade de escolha, embora com 
diferentes niveis de adop~ao suscitada pela rela~iio das pessoas com os filtros s6cio·econ6micos e culturais e com o 
espa~o. Na realidade, tudo isto sucede sem que antes se t ivesse apreendido uma cultura de utilizac;ao do tempo livre, 
das novas mobilidades espaciais e sociais, sem compreender o que o mercado realmente oferecia. 

Palavras-chave: Tempo livre. lazer. Consume. Percepc;ao. Organizac;ao social 

Resume 

Organisation social et cansommation. Pratiques et places de consommation: le temps fibre et le loisir 

Aujourd'hui, les manifestations individuelles sont perc;ues comme des manieres d'identite sociale et sont 
devenues des fai ts centraux pour !'organisation de la societe. En promouvant les styles de vie des personnes, ils 
soutiennent les pratiques et les consommations de temps et de places. Ceux·ci se transforment en !'expression de 
!'integration ou de !'exclusion sociale et gagnent de la signification dans une societe qui presente comme leitmotivs la 
circulation de personnes et d'informations et !'image et sa diffusion. le retard dans l'acces aux biens durables de 
grande consommat ion a fait avec consommation de masse et la consommation individualiste apparaitre comme une 
seule realite pour les Portugais: celle de la liberte de choix, bien qu·avec de differents niveaux d'adoption suscitee par 
la relat ion des personnes avec les filtres s6cio-economiques et culturels et avec l'espace. Dans la realite , tout cela 
arrive sans !'apprehension d'une culture d'utilisation du temps libre, des nouvelles mobilites spatiales et sociales, sans 
la comprehension de ce que le marc he vraiment offrait. 

Mots·cles: Temps libre. loisir. Consommation. Perception. Organizat ion social 

Abstract 

Social organisation and consumption. Camsumptian practices and places: free time and leisure 

Today, individual actions are understood as forms of social identi ty and had become central facts in social 
organization. Promoting the life styles of the people, they support practics and the consumptions of times and places. 
These are transformed into the expression of the integration or of the social exclusion and have come to gain meaning 
in a society that presents as leitmotivs the circulation of people and information and the image and its diffus ion. The 
delay in the access to the durable goods of great consumption, made that the mass consumption and the 
individualistic one appeared as a joint reality to the Portuguese: that of the freedom of choice, even so with different 
levels of adoption depending of the relation of the people with the socio-economic and cultural fil ters and with the 
space. In reality, this occurs without a culture of use of the free time, of new space and social mobilities had been 
apprehended; without having unde rstood what the market really offered. 

Key words: Free time. leisure. Consumption. Perception. Social organisation 

• 0 trabalho aqul apresentado resulta de uma releitura da lnvestiga~iio efectuada no ambito do Projecto ·Portugal e as contradi~ i>es da 
modernidade · ter rit6rio, desenvolvlmento e marginalidade-. 
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Nos empregos, a passagem do fordismo para o 
p6s-fordismo evidencia o aumento dos sa larios, num 
primeiro tempo, e a precaridade progressiva dos 

empregos de execw;ao pouco qualificada (ROCHEFORT, 
1995: 81). As classes de emprego relacionam·se com 

"o ressurgimento das equipas de trabalho, ( ... ) que nao 
tem que estar debaixo do mesmo tecto, nem ao ser· 

vic;:o da mesma empresa, ( ... ) e de pequenos neg6cios, 
convertendo em actividades formalmente econ6micas 

algumas coisas que as pessoas s6 faziam por conta 
propria" (HANDY, 1986: 24 e 25). Esta perspectiva de 

alte r idade e flexibilidade no emprego ajusta-se a 
situac;:oes de ambiguidade e dualidade, valorizadas 
como formas de uso do tempo para alem do emprego, 
que passam tambem a organizar as espacio·temporali· 

dades das populac;:oes. 
Assim, o lazer assume·se como orientac;:ao cen· 

tral na vida quotidiana da populac;:ao, especialmente a 
que mantem relac;:oes significat ivas com os espac;:os 

urbanos, substituindo, de algum modo, o trabalho 
nessa func;:ao de organizac;:ao social. Por toda a parte 

e-se solicitado constantemente a evasao da monotonia 
da vida quotidiana, atraves do consumo e atraves do 

espectaculo, em tempos que nao sao de trabalho e 
que tern nos tempos livres o seu principal suporte. 

A nossa sociedade mistura, hoje, as caracteristi· 
cas do moderno e do p6s-moderno, ganhando em 
importancia o declinio do interesse na produc;:ao em 

massa, a especializac;:ao de produtos, os menores 
ciclos de vida de produtos com sistemas mais produti
vos e mais curtos, a maior flexibilidade produt iva 
baseada nas novas tecnologias, a maior exigencia de 

especializac;:ao dos trabalhadores procurando estes 
maiores diferenciac;:oes nos artigos que adquirem, nos 
estilos de vida e nos mercados culturais (RITZER, 1993: 
153 a 155). 

Contribuindo para a caracterizac;:ao da sociedade 
contempor€mea, "o espect;kulo apresenta-se como 
uma enorme positividade indiscutivel e inacessivel. 
( ... ) A atitude que ele exige por principia e [a] aceita

c;:ao passiva que, na verdade, ja obteve pela sua 
maneira de aparecer sem replica, pelo seu monop6lio 

da aparencia" (DEBORD, 1991: 13) de que dificilmente e 
possivel urn afastamento ou uma percepc;:ao distan
ciada, ja que o espectaculo esta em cada vez maior 
numero de acc;:oes na sociedade dos nossos dias. 

Assim e, mesmo nos aspectos mais banais do 
quotidiano urbana. Como afirma LEFEBVRE, a rua de 
uma grande cidade "representa, na nossa sociedade, a 

vida quotidiana. ( ... ) Na rua, numerosos instantes de 
interesse ultrapassam a indi ferenc;:a do espectaculo 
permanente, no qual cada urn se torna espectador. 
( ... ) Na rua eu participo. Sou tambem espectaculo, 
para os demais" (LEFEBVRE, 1978: 95). 0 espac;:o urbana 
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e, entao, urn espectaculo permanente onde, para 
alem dos apelos interminaveis dos neons, designs e 
composic;:oes ousadas das mantras das ruas, publicas 

ou privadas, tambem o individuo se integra, pela sua 
vivencia, e de uma forma quase inconsciente, no 

espectacular sistema que e a vida urbana, transfor
mando alguns espac;:os em lugares e criando acessibili
dades especificas, entre determinadas funcionalidades 
espaciais, associadas a mobilidades acrescidas. Este 
modo de participac;:ao intermedeia situac;:oes de tempo 
livre e lazer, que se conjugam com tempos obrigat6-
rios e situac;:oes de trabalho e emprego. 

0 consumidor p6s-moderno, que procura bens e 
servic;:os que marlifestam a sua maneira de ser , estar e 
mesmo, ou principalmente, de parecer, procura man
ter-se informado e exige, cada vez mais, assumindo a 
sua cidadania, ser esclarecido perante o mercado. Se 
assim nao for, o consumo funcionara, a cada passo, 
como uma ratoeira, sendo, por isso, a politica consu
merista imprescindivel para alcanc;:ar a satisfac;:ao com 
o produto, quer se trate de bens duraveis, quer se 
trate de bens pereciveis ou servic;:os. Esta evoluc;:ao 
que DEBORD (1991) descreve e, de facto, a progressao 
"hist6rica da alienac;:ao que pode caracterizar-se como 

uma degradac;:ao do ser em ter, [em que] o especta
culo consiste numa degradac;:ao ulterior do ter em 
parecer", num crescendo de importancia da imagem, 
tambem modo de valorizac;:ao das geografias social e 
humanista, das questoes percept iva e da representac;:ao. 

LEFEBVRE afirma que o quotidiano constitui a 
unica realidade, mas, apesar disso, valoriza, por opo

sic;:ao, a alienac;:ao, que, em algumas circunstancias, 
pode parecer ainda mais rea l do que o quotidiano. 

Efectivamente, os lazeres " funcionam como uma 
critica da vida do dia-a·dia, particularmente quando o 

homem no seu tempo livre se torna urn espectador que 
vive por interposta pessoa" (JAPPE, 1993: 116). 

Alguns autores como LYOTARO, JAMESON e BAU· 
DRILLARD, defendem este ponto de vista e "associam a 
sociedade p6s·moderna a uma sociedade de consumo, 
onde 0 simb6lico e mais significative que 0 instrumen
tal" (CAMPBELL, 1995: 98} , passando a ter como resul · 

tado a reduc;:ao do tempo de vida dos objectos em 
relac;:ao a vida do homem, como afirma BAUDRILLARD 

(1970). Mas a perspectiva intangivel ganha tambem 
relevancia. Esta revela-se interessante porque na 
sociedade de consumo/espectaculo os individuos que 
vao a um teatro ou ao cinema nao sao apenas uma 
audiencia, sao consumidores; sendo, por isso, o lazer 
urn modo de consume. Na realidade, atraves deste, 
parece ser possivel obter resposta para a maior parte 
das solicitac;:oes da sociedade contemporanea. 

Neste sentido, o modelo informacional e tecno· 
l6gico da idade da informac;:ao (CASTELLS, 1993, 1996, 
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1997), entre o poder da identidade e a sociedade 
global, transforma·se no ambiente adequado a maior 
parte das realizac;oes humanas, atraves de novos modos 
de usar o espac;o e o tempo e de utilizar a tecnologia. 
Nao e pois de estranhar que, no processo de expressao 

pessoal (sempre tutelada por orientac;6es diversas · 
memorias socials, habitus, marketing, instituic;6es de 
controlo), a procura de identidade seja elemento 
central, desde o mais comum dos objectos ou servic;:o, 
aos mais longinquos ambientes exoticos, entre o local 
e o global. A democratizac;:ao dos modos de vida, fica 
dependente da alterac;:ao dos niveis de consumes. 0 
lazer torna·se, entao, expressao da identidade social 
do ser humano, sendo as diversas escalas de actuac;:ao 
consentaneas com as diferen<;as de nivel de vida. 

Por isso mesmo, a explora<;ao pelo capital da 
tendencia para o consume individual impoe a valoriza
c;ao de uma crescente diversificac;ao de situac;oes. 0 

hedonismo, a felicidade (BREE, 1994: 14) e a satisfac;:ao 
(GALBRAITH, 1992) dos individuos, tornam-se em ele· 

mentos de valorizac;ao economica, tanto para as 
classes baixas, como para as remediadas, para os 

novos·ricos ou os ricos de ha tonga data. Quanto ao 
hedonismo, o capital tern, na pos-modernidade, valo

rizado todos os tempos e todos os espa<;os (entre eles 
0 do tar familiar) que nao estao destinados a fabrica

c;ao, tendo estes sido conquistados em tempos anterio
res. Aqueles sao orientados para o consume de servi 

c;:os que promovem o prazer do individuo - de tempo 
livre, de lazer, de ferias, de turismo, de sociabilidade, 

de recreac;ao, de sol, de aventura - em espa<;os de 
montanha, no campo, nas praias, no mar, no ar, na 
cidade, na rua, nos centros comerciais. Todo o tempo 
e todo o espac;:o estao tornados pela emergencia do 
lazer e pelo "primado do conceito de felicidade que 
resulta da acumulac;ao de pequenos prazeres de que se 
vai usufruindo" (BREE, 1994: 80), sempre com o pres
suposto de que os prazeres de uns podem ser os "mar
tirios" de outros. 

Assim, a ordenac;:ao das praticas no espac;o e no 
tempo permitem ao homem integrar no seu mundo o 

recriar de modos de rela<;l!O em sociedade; o consume, 
governado por essa recriac;:ao continua ate ao abs
tracto, ao simbolico, leva o homem no sentido da 
satisfac;ao de todos os seus desejos, que para alguns se 
assumem com aspira<;6es ou interesses, especialmente 
nas classes dominantes. Portanto, esta incessante 
vontade do inatingivel condiciona, em termos praticos, 
o comportamento das pessoas e fomenta a procura de 
novos tempos livres ou novas roupagens para lazeres 
antigos; o mesmo e dizer, fomenta os consumes de 
bens, servic;os e espac;os. 

Esta busca incessante, dependente de factores 
diversos como o nivel economico, a cultura, a expe-

riencia de vida, o grupo de pertenc;a, entre outros, da 
azo a interpretac;oes egoistas do espac;:o e do tempo, 
provocando desigualdades e, mesmo, impactos 
ambientais · a principal questao que actualmente se 
coloca a todos os niveis da vida em sociedade. A sus

tentabilidade do mundo surge posta em causa porque 
"os afortunados e os favorecidos nao contemplam o 
seu proprio bem-estar a Longo prazo e nao sao sensi
veis a ele. Reagem melhor a satisfac;ao e comodidades 
imediatas" (GALBRAITH, 1992: 17). 

A predisposic;:ao da pessoa para a procura da 
satisfac;:ao e do bem-estar nao e, pois, um pormenor 

descontextualizado. Esta orientac;:ao inscreve·se no 
proprio modo de organizac;:ao do capitalismo, flexivel e 

desorganizado, da modernidade tardia. 0 facto de o 
homem, agente social, se poder mover com facilidade 

entre grupos ou categorias sociais, estimula a pessoa 
na procura da sua identidade atraves do 'emaranhado' 
socio-cul tural pos-moderno; aqui as classes sociais 
detem cada vez menos significado, sendo valorizadas 
expressoes de vivencia mais particulares baseadas na 
identidade social e na importancia do consume - os 
estilos de vida. 

Assim, a necessidade (DUBOIS, 1990) cede Iugar 
ao prazer (aspira<;ao, desejo, interesse), a posse dura

doura a posse efemera (BAUDRILLARD, 1970). 0 tempo 
de vida dos bens e cada vez mais reduzido, embora 

mais resistentes. A valorizac;:ao do efemero enquanto 
bern (especialmente no lazer), as dimensoes si mboli

cas (o senso comum e o estranho) (a individuac;ao e o 
mundo centrado no eu), a metamorfiza<;ao das prati
cas sociais envolve, cada vez mais, os lugares e as 
temporalidades (URRY, 1995), dando aos lazeres urn 
significado crescentemente geogrMico. 

A generalidade da organizac;:ao social contempo
ranea tern no consume - quando entendido como 

usufruto de servi<;os, bens, lazer, ferias, tempo de 
promoc;:ao da pessoa - formas variadas de desenvolvi

mento socio·economico. Urn dos campos onde este 
desenvolvimento mais se evidencia e 0 do lazer, que, 
neste final de seculo, e a motivac;:ao para 0 trabalho 
da maioria da populac;ao do primeiro mundo, tanto por 
via do consumo como por via da produ<;ao. 

Se a modificac;:ao das estruturas dos tempos 
sociais nas sociedades do mundo desenvolvido, neste 
final de seculo, foi responsavel pelo aumento da 
importancia do lazer e do tempo que cada urn the 
reserva, a sua valoriza<;ao, veio desencadear altera
c;:oes nos habitos de consume, nas relac;:oes sociais e 
nas fun<;oes do espa<;o. Estas mudan<;as acentuam a 
emergencia teorica de tratar os temas do consumo, do 
lazer e da terciariza<;ao como processes sociais que 

se moldam continuadamente de forma reciproca" 
(SANTOS, 2001 ). Estes surgem associ ados a urn conjunto 
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de elementos que identificam uma nova sociedade, 
diversa daquela que valorizou a produ~ao em massa, o 
plene emprego, a actividade industrial, a objectivi
dade, o mecanicismo, a quantifica~ao. Hoje, o suporte 
informacional , o consume, o espectaculo, a globaliza
~ao cultural e econ6mica, a mudan~a. a heterogenei
dade (ecletismo versus individua~ao), a urbaniza~ao, o 
compromisso, a subjectividade, o ecol6gico, marcam 
os espa~os e os tempos. 

0 boom terciario e um facto ir reversivel na 
s6cio-economia, do final do seculo XX e neste inicio de 
seculo XXI, e uma evidencia, embora algo retardada, 
na sociedade portuguesa, que concentra uma serie de 
fen6menos diversos num tempo curto. Numa sociedade 
portuguesa cada vez mais terciarizada que apresenta 
reflexes directos no modo como as pessoas actuam no 
seu quotidiano e fazem uso dos seus rendimentos, as 
familias vao aumentar, de um modo geral, as respecti· 
vas despesas, com a tecnologia a assumir um papel 
muito importante em todo o processo. 

Assim, a verdadeira revolu~ao no consume p6s
·moderno e, nao apenas a diversifica~ao dos produtos 
por influencia da revolu~ao tecnol6gica e informatica, 
mas a mais-valia simb6lica atribuida pelos individuos 
as tecnologias e, de uma maneira geral, a todos os 
objectos com que contactam. Hoje, a familia e uma 
justaposi~ao de mosaicos de vida, que se reflectem, 
tambem, sobremaneira, no ambito das suas rela~oes 
sociais. Uma familia passa a ser o ponte de encontro 
dos gostos filtrados separadamente pelos seus mem
bros. Em consequencia, os espa~os de praticas valori
zam novas fronteiras, muitas vezes dificeis de deli
near. A oposi~ao lazer-trabalho, que foi acompanhada, 
consoante as epocas e os lugares, de uma valora<;:ao 
positivo·negativo, de car;kter eminentemente estru
tura lista, e substituida, nas sociedades p6s-industriais, 
por modos complementares de ac<;:ao. Perde algum 
significado a "luta entre o bem e o mal", entre o 
puritanismo e o hedonismo, e da-se expressao a com
portamentos mais ecleticos, no que as esferas de 
ac<;:ao das pessoas diz respeito. Concomitantemente, 
as constru<;:oes s6cio-espaciais dai resultantes nem 
sempre fazem transparecer esse ecletismo, vincando, 
com alguma frequencia situa<;:oes de perten~a restrita 
que, no seu extreme, promovem a exclusao social (a 
do 4° mundo, a dos nao consumidores) e a das rela<;:oes 
globais entre o 1° e o 3° mundo (nao sendo dificil 
sustentar que o melhor turismo esta, muitas vezes, 
associ ado a areas subdesenvolvidas). 

Na verda de, a filantropia das organiza<;:oes pro
dutivas e institutic;:oes e frequentemente interesseira. 
Um bom exemplo disso e a redu~ao do tempo de 
emprego. Cria-se tempo livre (semana inglesa, redu
<;:ao do tempo de trabalho diario, ferias) e aufere-se 
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mais dinheiro (13° mes, subsidio de ferias) para que a 
produ<;:ao possa ser escoada, para que os espa~os 

possam ser utilizados. Na realidade, a maxima de "que 
tempo e dinheiro" continua bern vincada na socie· 
dade contemporanea. Mas, hoje, tempo nao e s6 
dinheiro. Tempo e poder de compra (uso). Quer isto 
dizer que nao interessa s6 efectuar (ganhar) dinheiro, 
e precise ter tempo para despender (gastar). E: por isso 
que o tempo fora do empregoltrabalho ganha 
significado. 

0 "aumento das inquietudes e 0 elemento maier 
de evolu<;:ao social dos anos (19)80" (RocHEFORT, 1995: 
111) e, por isso, esse sentimento e orientador das 
respostas do Estado, do investimento privado e das 
familias, nas rela<;:oes s6cio-econ6micas que se reflec
tem no consume. Dai que se "procure um melhor 
equilibria e uma melhor harmonia com o meio fisico e 
social, e para isso prefere-se comunicar os verdadeiros 
gostos e a sua sensibilidade pelas caracteristicas das 
estrategias de compra" (BREE, 1994: 16). Esta ideia de 
comunhao com o ambiente na procura da satisfa~ao 

pessoal (a felicidade) e um dos paradigmas contempo
raneos, como foi ja referido acima. A satisfa~ao de 
necessidades juntam-se os desejos, a valoriza~ao de 
interesses e aspira~oes, como atras ficou dito tambem. 
Estes objectives implicam comportamentos diversos que 
encontram nas esferas de emprego grande significado, 
mas que nao deixam de tomar em considera~ao o 
tempo fora do trabalho. Neste, o tempo livre reveste· 
-se de crescente importancia e, a satisfa<;:ao passa, 
precisamente, pela sua valoriza~ao. 

E, todavia, importante referir que o tempo livre 
nao significa necessariamente lazer. Trabalho pode 
ser, em muitos casos, sobreponivel ou mesmo confun
dido com estados ou pr<!ticas de lazer. Sublinhe-se, 
pois, que na origem destas mudan~as estao a altera~ao 
dos modos de trabalho e a reduc;:ao dos horarios de 
trabalho que os acompanham. 

Na verdade, os espa~os de lazer/consumo tor
nam-se referencias centrais para grande parte da 
popula~ao, que conjuga com eles, na maior parte das 
sociedades industrializadas, novos modos de estrutu
ra~ao do tempo. 

0 tempo de trabalho aparece confrontado com 
novas tempos com destaque para o de consume que se 
apresenta como elemento integrador de outros tempos 
sociais. A esfera do consume, de contornos imprecisos, 
porque extremamente latos e fluidos, vem sobrepor-se 
e confundir-se muitas vezes com os outros tempos, 
nomeadamente, com o tempo de lazer. Estamos, de 
facto, perante um desafio ao consume, sendo esta 
uma das caracteristicas das sociedades modernas, 
fortemente relacionada com o crescimento das activi 
dades do terciario. 
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Tempo livre e tempo de lazer aparecem como 
valor de classe. Como nos vinha dizendo premonito· 
riamente DEBORD (1991: 115) "e ao tempo de trabalho 
( ... ) que a burguesia esta ligada: a primeira classe 
dominante para quem o trabalho e urn valor". Hoje, o 
lazer afirma-se de tal modo, que se transformou tam· 
bern num valor, num valor atraente (DUMAZEDIER, 1969: 
19). A sociedade contemporanea da cada vez mais 
atenc;:ao ao(s): tempo(s) fora do trabalho, uso desse(s) 
tempo(s), aos modes de relac;:ao com os objectos do 
quotidiano. Uma libertac;:ao do tempo que e ao mesmo 
tempo uma subjugac;:ao ao tempo, como afirmam GAJM 
(1988) e GAJM e SANTOS (1992). Os bens e os servic;:os 
que nos libertam do tempo sao acompanhados por 
outros para os quais se precisa menos de tempo. Estes 

tendencialmente associados ao tempo de emprego e 
aos tempos obrigatorios, enquanto aqueles, especial

mente associados a valorizac;:ao do tempo livre, da 
recrea~ao e do lazer. 

A sociedade industrial tornou-se, de facto, numa 

sociedade do tempo, de subjugac;:ao ao tic·tac do 
relogio ou ao correr digital dos numeros, menos per
ceptive! mas inexoravel. Os modes de fazer e de 
transportar sempre trouxeram consigo a precisao do 
relogio, gerando uma transformac;:ao radical das crono
-espacialidades da vida quotidiana, atraves das sincro· 
nias, da instantaneidade e da simultaneidade, que 
pressiona o ser humano e o obriga a promover novos 
modos de estar, de fazer e de ser (como de parecer). 

Cada vez se produz mais para toda a parte e 
cada vez se consome mais o que e produzido em todo 
o mundo (GAMA e SANTOS, 1992). Ao mesmo tempo, um 
mundo que se julga detentor de uma abundancia 
nunca antes vista, aumenta a escassez de tudo, dos 

recursos antes livres ate ao espac;:o e ao tempo. 
Tudo e devotado a obtenc;:ao de lucro, com o 

lazer a ser detentor de primados diversos na explora
c;:ao dos espac;:os, ate ha pouco tempo vazios: das 
praias (turismo de sol e praia), aos rios de rapidos e 
quedas de agua, aos grandes desertos, as "entranhas 
da terra" (espeleologia), as grandes florestas, as 
calotes de gelo (treno, explorac;:ao), aos mares (pesca 
submarina, pesca de mar alto, explorac;:ao submarina), 
as altas montanhas (escalada, trekking), ate ao espac;:o 
sideral (viagens em aviiies orbitais). 

Mas esta perspectiva de aproveitamento do sis
tema politico-economico capitalista, que nos integra 

num sistema global de relac;:iies, nao esta sozinho nas 
opc;:iies efectuadas pelas populac;:iies. A globalizac;:ao 
esta cada vez mais dependente de "eus". A miscela
nea de esferas de actuac;:ao da pessoa, que se veste 
tradicionalmente, vai a um concerto de rock, ouve 

musica classica no carro, frequenta a igreja do bairro, 
pratica desportos radicais, cuida do pai que esta 

doente em casa, e o resultado da expressao de opc;:iies 
pessoais; condicionadas pelas estruturas sociais, essas 
opc;:iies afectam-nos tambem continuadamente. 0 
interessante, no processo das relac;:iies de produc;:ao e 

reproduc;:ao da pos-modernidade, e 0 facto de ser 
possivel reconhecer que um acto social de um indivi

duo isolado pode afectar toda uma comunidade, a 
sociedade ou, mesmo, o mundo, se dispuser dos meios 
tecnologicos adequados. 

0 arauto dos actos individuais e precisamente 0 

consume - na sua variedade, extravagancia e quali
dade -, pela importancia que adquire na satisfac;:ao de 
desejos (materiais e imateriais). Estes "devem ser 
vistos, em parte ou inteiramente, como consequencia 
das pritticas sociais e cul turais que envolvem as pes
seas" (BococK, 1993: 82). Estando certa a satisfac;:ao 
das necessidades de bem-estar material, pelo menos 

para a classe media do mundo desenvolvido ocidental, 
o individuo passa a preocupar-se com questiies de 

outro nivel. A comida, o vestuario e a habitac;:ao per
dem importancia, enquanto necessidades, e o homem 
desenvolve novas carencias, desejando tudo, ate ao 
impossivel. A "enfase [muda] dos meios de sustentar a 
vida para a qualidade de vida" (O'BRIEN e HARRIS, 
1991: 25). Todavia, esta qualidade depende muito da 
percepc;:ao individual. Na realidade, age-se em func;:ao 

do mundo percebido e nao do mundo real, como afir
mam MOLES e ROHMER, (citados por fREMONT, 1974), 
BOISSEVAIN (citado por HERBERT e THOMAS, 1982) OU 
GOODEY (citado por ESTEBANEZ, 1990). 

Efectivamente, a nossa relac;:ao com as esferas 
de acc;:ao onde nos integramos implica a perspectiva 
idiossincrittica (individuac;:ao) e a perspectiva grupal. 

Esta abordagem encontra nas representac;:iies sociais 
grande impacto. Sendo indispensaveis nas relac;:iies 

humanas, porque se nao as tivessemos nao poderiamos 
comunicar e compreender o outro, permitem igual
mente acc;:iies em comum e sao importantes a escala 
individual. Servem, ainda, para facilitar a difusao e as 
conexiies, porque implicam a familiarizac;:ao com o 
estranho (banalidade, anonimato do saber, vocabula
rio estandardizado, imagens globais), ao contrario da 

ciencia que muitas vezes torna o familiar estranho. 
0 aumento das mobilidades e tecnologias tende 

a globalizar as percepc;:iies, mas a mente humana 

continua a ser uma terra incognita. Os lazeres sao, 
hoje, tambem, a procura desta terra incognita para a 

integrar em lugares mais ou menos percepcionados, 
dependendo das vivencias tidas. Por isso, todos nos 

temos imagens muito diferenciadas do mundo que nos 
rodeia, e nao ha duas pessoas que concebam um mapa 
mental igual. As percepc;:iies e representac;:iies sao, por 
isso, muito importantes na organizac;:ao, no ordena· 
mento e no planeamento a diferentes escalas. 
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Claro que existem sempre modos de representa
c;ao que sao assumidos a partir da influencia do grupo, 
da civilizac;ao onde nos inserimos, da parte do mundo 
a que julgamos pertencer. E par isso normal que um 
vietnamita centre o seu mapa-mundo no Extrema 
Oriente, um portugues na Europa e um brasileiro nas 
Americas. Efectivamente, existem ancoras que nos 
mantem ligados a esferas diversas de aq:iio. 
Hagerstrand mostrou que e assim a nivel local, no 
nosso espac;o quotidiano de vida, com retinas diversas 
que assumimos como nossas, par serem tambem dos 
outros, que integram como as "estac;6es" organizado· 
ras do nosso quotidiano. Residencia e trabalho sao 
fundamentais nesta organizac;iio socio-espacial , mas 
hoje ha que juntar-lhes outros elementos significati· 
vas, com os espac;os de lazer a serem muito influentes 
em toda a organizac;iio socioeconomica, agora orien· 
tada para a terciarizac;iio atraves do consume e do 
laze r . lsto implica a valorizac;iio do lazer enquanto 
servic;o. Tudo funciona como se de um processo de 
difusiio se tratasse, com os adoptantes a dependeram 
de urn conjunto de filtros sociais: ciclo de vida, idade, 
actividade profissional, mobilidade, habilitac;6es lite
rarias, valores. 

0 lazer e a motivac;iio para 0 trabalho da 
maioria da populac;iio do primeiro mundo, par via 
do consume mas, tambem, par intermedio da pro

duc;ao. 
A distinc;ao atraves do consume e do aumento do 

tempo livre necessaria para consumir gera processes 
de diferenciac;iio social do acesso aos lazeres e modos 
de produc;iio diferenciados dos espac;os de lazer. lsto 
contraria a ilusiio igualitaria dos lazeres e produz uma 
distinc;ao social, que se expressa tambem numa distin
c;ao espacial. 

A evoluc;iio tercic\ria da sociedade da moderni
dade tardia, encontra, pais, nas prc\ticas de lazer, uma 
das causas maiores de desenvolvimento. E evidente a 
crescente est~ecializac;iio de prc\ticas e espac;os, em 
simultaneo e em contraponto com a estandardizac;ao e 
a mercadorizac;ao do tempo de lazer. Assim, a espe
cializac;ao de prc\ticas e espac;os e o resultado da 
emergencia de valores culturais e de tecnologias. 0 
desejo de 'ganhar' um mundo proprio e o prazer que 
se retira dessa situac;ao e, por vezes, mais marcante 
do que o proprio acto de aquisic;ao. A analise dos 
tempos e dos espac;os de lazer permite, com frequen
cia, constatar que o mundo real pode ser recriado 
continuadamente, com as praticas individuais a 
influenciarem estruturas sociais vigentes. Esta tarefa 
envolve grande numero de pessoas que coadunam os 
seus tempos de trabalho aos tempos de lazer dos 
outros, gozando ou nao esse tempo de trabalho como 
forma de obtenc;ao de prazer. A valorizac;ao destas 
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actividades veio criar novas temporalidades nas prati· 
case no usa do espac;o (GAMA e SANTOS, 1992). 

0 periodo pos-industrial caracteriza-se por um 
aumento da mobilidade geral da populac;ao, pela 
valorizac;ao dos sistemas de informac;ao, pela valoriza
c;ao da qualidade ambiental, pela importancia do 
Estado Providencia, pela alterac;ao profunda da estru
tura sexual de actives, pelo aparecimento de um 
conjunto de novas profiss6es. Esta conjuntura surge a 
par com a procura da qualidade de vida, com a valori
zac;ao social do lazer e do turismo, com a rtl'aior 
expressao dos consumes das familias e reveta, tanto 
um caracter personalizado e especifico, como uma 
dependencia do marketing concorrencial e massifica
dor que a todo o momenta cria opc;6es e fomenta 
vontades de consume. Tal situac;ao e responsavel pelo 
aumento significative da procura de bens e servic;os 
par parte das populac;oes, assumindo posic;ao privile
giada um conjunto de actividades estreitamente reta
cionadas com as praticas do tempo livre e do tazer, 
numa sociedade claramente desperta e disponivel para 
essas prc\ticas. Estas relac;6es influenciam a integrac;ao 
da populac;ao em actividades fora do tempo de traba
lho, nao existindo ainda, todavia, as estruturas sociais, 
economicas e culturais necessarias para a ocupac;ao 
desses tempos tivres. Os aposentados, os desemprega
dos, os adultos actives, mesmo a poputac;ao jovem, 
tem alguma dificutdade em encontrar forma de vatori
zar os seus tempos discricionarios'. Is to porque so 
agora se comec;a a desenvolver, em Portugal, uma 
rede de equipamentos capaz de integrar o aumento do 
tempo disponivel da poputac;ao. 

A ligac;ao do lazer com o consume comporta, em 
consequencia, uma serie de ambiguidades e de duati
dades nas praticas de lazer e na caracterizac;iio dos 
tugares. Ambiguidades pela existencia de praticas com 
dupta situac;ao, de trabalho e de tazer, de praticas em 
situac;ao de co-presenc;a: o produtor e o consumidor; o 
vendedor e o comprador. Ou seja, as mesmas prc\ticas 
sao efectuadas, par uns, em situac;ao de trabatho, por 
outros, como tazer. Tambem as prc\ticas sao duais, 
sendo esta duatidade extensiva aos tugares, aos objec
tos e as temporalidades dessas praticas. 

Os lugares situam-se na fronteira entre o traba
lho eo tazer. lsto e, sao, ao mesmo tempo, tugares de 
trabatho, mas, tambem, lugares de fruic;ao, de tempo 
livre, de consume e de lazer. Disso sao bem demons
trativas as areas centrais de comercio das cidades com 
todo o seu espectaculo de mantras e de luzes, ou os 
modernos centres comerciais. Do mesmo modo, os 

1 As fnstituf~6es (espa~os) que permitem a valorfza~ao destes 

tempos estao pouco divulgadas, porque nao existe, na popula~ao, a 

predomfnancia de valores culturais que promovam a sua utflfza~ao. 
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objectos sao produtos e objectos de trabalho e, ao 

mesmo tempo, objectos de lazer. A sua produ~ao 

gerou um importante crescimento e diversifica~ao de 

industrias. 0 seu uso e um dos modos de valoriza~ao 

do lazer mais significativos. 0 autom6vel e, na socie· 

dade contemporanea, a expressao clara da dualidade 

dos objectos, enquanto objecto de trabalho, de lazer, 

de prazer e de identidade social 

Nao e pois de estranhar que estas dualidades e 

ambiguidades imponham modos diversos de classifica

~ao, como a de Ray MAw (Figura 1), a de Max KAPLAN ou 

a do Multi-National Time Budget Research Project 

(citados por PARKER, 1978). 

dos lazeres com as estruturas e equipamentos a eles 
associados. 

A valoriza~ao geogratica dos lazeres, que nao 
encontramos nos autores referidos anteriormente, da 

uma nova importancia a estes estudos, porque "se os 
espai):OS de 6cio tomam configural):6es, frequencias e 

intensidades diferentes segundo o seu alcance, e no 
tempo destinado aos 6cios que deveremos procurar 

uma via de explical):ao da sua existencia. Assim, a 

rela~ao tempo de trabalho·tempo livre poe em 

evidencia tres ou quatro tipos, conforme a dimensao 

do tempo livre se relaciona com o dia, a semana, o 

ano, a vida. Ao primeiro correspondem algumas horas 

Tipologia de Maw Tlpologla de Kaplan 
Tlpologia do Multi-National Time Budget 

Research Project 

- Conversa, festas 

- Desporto e jogos 
- Teatro 
- Jantar e beber fora de casa, DIY, jardinagem, 

conduzlr por prazer 
- Divertimentos passives, repouso, TV, rildio, 

teitura 

- Hobbies 

Figura 1 

Tipologias de Lazer (MAw, KAPlAN e SZALAt) 

Fonte: PARKER (1978) 

- Socfabllidade 
- Associa~ao 

- Jogo 
- Arte 
- Movlmento 
- lmobllldade 

Nas tres classifical):6es referidas, os grupos de 

actividades correspondem as situal):6es que estao mais 

associadas a experiencias de lazer, com a do Time 

Budget Research Project a conseguir uma melhor 

sistematiza~ao, ja que a de MAw (1969) e a de KAPLAN 

(1960), resultam mais de um agrupamento de ac~oes 

fora do tempo de trabalho. Ja nesta altura (decada de 

setenta), era dificil organizar um "esquema classifica· 

t6rio que fizesse justi~a a todas as formas de expe· 

riencias de lazer, nem simplificando em demasia as 
diferen~as ( ... ) nem obscurecendo as dimensoes subja· 

centes pelo excesso delas. Precisamos ter em mente 
que quase todas as actividades humanas podem forne· 

cer experiencias que se aproximam do lazer para 

alguem, dependendo das suas circunstancias e da 

atitude de espirito com que sao feitas" (PARKER, 1978: 
48); valorizando esta perspect iva a situa~ao de ambi· 

guidade e dualidade associada ao tempo de lazer e as 

suas classifica~oes. 
Em 1983 e 1988, PATMORE (Figura 2) e GAMA 

(Quadro I) apresentam duas classifica~6es muito impor· 
tantes na definil):ao das actividades de lazer. 0 

segundo pela valorizal):ao que efectua das espacio· 
-temporalidades e o primeiro pela associal):ao que faz 

- Vida social 
- Conversa~ao 

- Organiza~iies 

- Desporto 
- Cinema e teatro 
- Passeios a pe 
- Descanso 

- TV, radio e leitura 
- Hobbies 

fora do trabalho, do sono, e das obrigal):oes, ao 

segundo, os fins-de·semana, ao terceiro, as ferias e, 

por ultimo, a reforma (GAMA, 1988: 210). 
Na actualidade, os espa~os construidos em 

fun~ao do consumo de lazer distribuem-se por todo o 

espa~o de vida do Ser Humano e comel):am a ser 

responsaveis par impactos diversos na socioeconomia e 

na qualidade de vida das populal):oes. 

PATMORE (1988) divide o lazer em quatro grandes 

sectores, em fun~ao da natureza das suas praticas e 
dos seus espa~os (Figura 2). 0 turismo, o desporto, as 

artes e o recreio e sociabiliza~ao sao formas de 

lazer/consumo que dependem directamente da espe· 

cializa~ao comercial e de servil):os e determinam rees· 

trutura~oes de espa~os e (re)afectal):oes funcionais. 

0 capitalismo tardio • consumerista, simb6lico, 

hiper·real e aspirante ao conforto · motiva nos indivi· 

duos necessidades, prazeres e desejos que sao alcan· 

!):ados atraves de uma maior liberta~ao do tempo de 
trabalho, mas que e simultaneamente uma subjugal):ao 

ao tempo, a outros tempos (GAMA e SANTOS, 1992: 103). 
Na verdade, o tempo e libertado para novas activida· 

des afectas a lugares de praticas com especificidades 

cada vez maiores · esferas de actual):ao social que 
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impoem cada vez maior dispendio de tempo e abran
gencia de espa<;o e que definem, mesmo, a diferen<;a 
entre a democratiza<;ao e a elit iza<;ao dos lazeres. Esta 
realidade, que se expressa nas diversas esferas de 
actua<;ao e na procura da identidade social, tem 
grande influencia no modo como se organiza a socie
dade contemporfmea, valorizando o concei to de estilo 
de vida. Assim, o conceito de estilo de vida surge inte
grado no ambito da est rutura<;ao social contempora-

Ga/~ria.t Je art~ 
Livrariu,'f 

Venda de Ji.fros 
Venda jomai . .,. e rt'tli.\'fUj 

Feiras ort~.,·unato 

Antiqutirins ~ 
Lojas MfJbilhido 1 " 

Loja...,. duort~~~d-•----... 

j Lugares de 
~ prtiticas 

Lugares de aquisir4o 
Cinemof 

Operadores 

Fata 1 cl. 1 R<~eb<r •m!g~·' Lnjas 
Re/afao com v1r.mhr>.t Cen trn.t comerdai." 

JogoJ dt ,\·a/u Jafdins 
InterNet Alameda.f 

Animui.f de e.uimurdo Espa~os Vtrdt,\ 
Jardinagem £-tcur.'i/Jt! . .,. 
Brlcalage Restourantes 

Do it )'ourself Cafes 
Colu citmismn CrNtjorios 
Cu/turafio;ica Snack-bora 

Artt.'i 
Ouw'r mUslt:o 

Ler 

Figura 2 

As praticas e os espa~os de lazer 

Norberto Pinto dos Sontos 

nea. Segundo GiDDENS (1994), um "estilo de vida e um 
conjunto mais ou menos integrado de praticas que um 
individuo adopta, nao so porque essas praticas satisfa
zem necessidades utilitarias, mas porque dao forma 
material a uma narrativa particular de auto-identi 
dade" (GIDDENS, 1994: 73). Esta necessidade de escolha 
e, de facto, uma imposi<;ao da modernidade tardia, 
mas nao sera nao escolher tambem uma forma de 
escolha? 

t 
Monume/llo~; 

Vt.ttas punorimica., 
Montanll a 

Equipamentos 
/ 

Praiae sol 
Vida .ftdvagem 

Zoo/6gic'os 
I AtraC(:oes 

Luxares de 
prtiticas 

/ 

Bingo 
Carta.\· 
Cusim1 
Apostas 
Loturias 
Billlures 

Casus de ortign!)· de despnrto 
Castu de futu' 

1 

Casu.,· de sOdo., 

Saunas 1 Gin6sios 
Jm·tituto$ be/eza 
Clubes de .taU de 

Fittrt,U 

\ 
Pa ,•illt6U d~spnrlivo.,· 

Gindsios 
Campos de desportos 

SullleJ de jogos 
Pi.~dna.f 
OutDoor 

Campos de g olfe 

Danutcria.t 
Discotec:us 

Boites 
Pubs ebarcs 

.~fumJo 
InterNet· na~gardo 

C;·b<rca[i< 
LoCDI de trabalho 

Fonte: Adaptado de PATMORE, 198), cit ado por SANTOS (2001 ). 
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Quadro I 

Classifka~ao das actividades de lazer 

Fim de dla Fim de semana Fim de ana (ferlas) Flm de vida (reforma) 

Jogos de mesa Jogos Jogos Televisao, radio 

Televlsao, radio Televisao, radio Televlsao, radio Jogos 

Casa Leitura Leitura Leitura Audl~ao de musica 

Aud~ao de musica Audi~ao de muslca Audl~ilo de musica Brlcolagem e jardinagem 

Bricolagem e jardinagem Bricolagem e jardinagem 

Jogos ao ar livre Jogos Jogos Passelos a pe 
Passeios a pe Passeios a pe Passeios a pe e blcicleta Jogos ao ar I ivre 

Espa~o de 
Oesportos 

alcance imediato 
Desportos Desportos ldas ao cafe 

ldas ao cafe ldas ao cafe ldas ao cafe ldas ao cinema e teatro 

ldas ao cinema ldas ao cinema e teatro Espectaculos 

Passeios de curta dura~ao (a pe, Passeios de curta dura~ao (a pe, 
Passeios 

~ 
biclcleta, automovel) bicicleta, automovel) 

"' Cinema e teatro Pequenas viagens Vlagens de autom6vel v 
Espa~o de .. 

Campo, montanha, prala, , 
alcance medio "' Espectaculos Ida ao campo, a montanha, a prala 

& termas 

Saidas do amblente de vida 
Visltas culturais 

quotfdiana 

Espa~o de 
alcance Longo 

Fonte: GAJAA, 1988: 211 

0 estilo de vida consegue 'rotu lar' os individuos 
na pos·modernidade e a erosao dos individualismos 
resulta da propria impossibilidade da sua valoriza~ao 
exclusiva. A estrutura social de referencia assente em 
habitus, memorias e orienta~oes sociais, cada vez 
mais subliminares, parece encontrar maior expressao 
em pequenos grupos que reflectem de forma mais 
evidente a individualidade dos iguais. Conjugando 
classismo, ecletismo e realismo, os estilos de vida 
permitem uma analise geogrMica, rigorosa e de por· 
menor da compressao do espa~o-tempo que caracte· 
riza a contemporaneidade. 

"Nao podemos ver-nos a nos mesmos sem ver
mes tambem como as outras pessoas nos veem a nos" 
(JENKINS, 1996: 21 ). 0 lazer funciona assim. Hoje, para 
uma parte significativa da popula~ao . a classe media . ' 
nao se t rata tanto de sobreviver como de saber viver. 

As ferias sao urn born exemplo do modo como se 
expressam estilos de vida atraves do uso do tempo e 
do espa~o. normalmente associados a formas de lazer. 

Sendo as ferias, em simultaneo, objecto e Iugar 
de consume e reflexo de democratiza~ao (pela possi· 
bilidade de acesso generalizado) ou de elitiza~ao 

(como forma de distin~ao social atraves do uso de 
espa~os exclusives, sofisticados, exoticos e longinquos), 
falar sobre ferias das diferentes categorias socio· 

Viagens de turlsmo Vlagens de turismo 

Cruzeiros Estanclas termais 

Desporto RegiOes turisticas 

Montanha, campo, praia Vlsitas culturais 

Cruzeiros 

-profissionais e assumir urn consume massificado do 
bern (as ferias) e de urn tempo (livre), sendo o espa~o
·tempo que determina o estilo de vida, a perten~a a 
urn grupo. 

Efectivamente, nem todos fazem ferias. Con· 
tudo, o nivel de vida come~a a deixar de ser urn factor 
de impedimenta, e sao os aspectos culturais que moti· 
vam as op~oes sobre a sua concretiza<;:ao. Como e 
obvio, os estilos de vida que valorizam mais as rela· 
~oes sociais e que sao sustentados por maiores rendi· 
mentos apresentam maiores percentagens de realiza· 
<;:ao de ferias. E: possivel, no entanto, pelo recurso a 
diversas estrategias e economias de escala (o aluguer 
conjunto, por parte de varias familias, de uma mesma 
casa, trabalho em part-time, ou op<;:ao pelo cam· 
pismo, ... ), as popula~oes com estilos de vida que 
procuram a integra<;:ao ou, mesmo, aos mais tradi · 
cionalistas ou resignados efectuar ferias. 

0 que e evidente e a existencia de uma espa· 
cialidade muito diferente em fun~ao dos estilos de 
vida da popula<;:ao. A procura de identidades sociais 
mot iva o aparecimento de grupos, "tribos", modos, 
generos e hipoteses de vida que, de uma forma ou de 
outra, enredam os mais cepticos e os mais isolados. 
Num mundo em retrac~ao constante, onde o espa~o 
parece ser cada vez mais facilmente ultrapassado e 
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onde o uso do tempo marca o estilo, os territories 
continuam, tanto a nivel local, como regional ou 
global, a ser expressao do quotidiano dos individuos. 
0 significado do espa~o de vida nao desapareceu e 
podera vir a surgir revigorado perante a imposi~ao de 
uma normaliza~ao e homogeneiza~ao global dos siste
mas socioeconomicos 0 modo como as popula~oes 

usam os seus espa~os de residencia e percepcionam os 
espa~os que utilizam diariamente permite sa lientar o 
papel da organiza~ao territorial (espa~o de ac~ao de 
pessoas) no estilo de vida de cada um. 

Todavia, sera que compramos (fazemos) o que 
queremos? Ou o que nos predispoem a comprar 
(usar/utilizar)? A sociedade actual esta cada vez mais 
dependente do consume e das tecnologias e estes 
condicionam crescentemente as pessoas, embora a 
popula~ao (densidade, concentra~ao, nivel de vi da, 
estilo de vida) defina e organize o territorio e condi
cione a distribui~ao espacial dos lazeres (densidade 
relacional, massa critica) . 

0 entendimento do consume como assun~ao do 
individualismo surge da importancia dada ao hedo
nismo (relativamente ao ascetismo e ao puritanismo). 
"A cultura tradicional do caracter, que sublinha as 
qualidades morais, foi substituida por uma cultura da 
personalidade que enfatiza o ser apreciado e admi
rado" (GRONOW, 1997: 2), e implica a satisfa~ao de 
desejos, gostos e prazeres, e a representa~ao da 
identidade social expressa em estilos de vida. 
CONNERTDN (1993: 45) afirma que "o nosso equilibria 
mental e, primeiro e antes de mais, devido ao facto 
de os objectos fisicos com os quais estamos em con
tacto diario mudarem pouco, ou nada, proporcio· 
nando·nos, assim, uma imagem de permanencia e 
estabilidade". E esta memoria que permite ao indivi
duo dar vida social aos objectos que utiliza, porque, 
quando se adquire algo, se usa algo, nao e apenas o 
espirito utilitario que preside a compra; o objecto 
(espa~o) esta , a partir desse memento, imbuido de 
significados subjectivos, tanto para o comprador como 
para os individuos que se integram nas conchas de 
relac;:oes em que aquele se insere. 

Assim, os anos noventa criam, como foi afir
mado acima, inquietudes e medos que precisam de 
ser combatidos atraves de estrategias institucionais, 
colectivas ou individuais que assegurem ou tranquili
zem os individuos nas suas rela~oes quotidianas. 

Este tipo de comportamento afecta o individuo 
tambem no seu quotidiano e no consume. Conforme 
refere ROCHEFORT (1995), "a mudan~a dos anos 90 rela
ciona-se com o facto de o consumidor comparar todos 
os dias tanto os pre~os como as referencias" (1995: 
117), colocando-nos nao apenas numa sociedade de 
consume, mas numa sociedade de consumerismo. 
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Perante este cenario, as rela~oes ent re a oferta 
e o consumo tiveram que, for~osamente, ser ajusta
das, resultando disso mesmo o alargamento dos perio· 
dos de saldos (rebaixas, promo~oes, baixas, liquida
~oes), a facilita~ao do pagamento (crediticio e em 
presta~oes) e a segmenta~ao dos produtos (dos hard

-discount e discount as marcas dos dist ribuidores). 
Portanto, o consumidor deixou de estar disposto a 
pagar fosse o que fosse, como sucedeu no periodo 
anterior; "a sua preocupa~ao e sobretudo pagar 0 

pre~o justo dos artigos" (BREE, 1994: 17). Assim sendo, 
mesmo os produtos mais baratos devem garantir ao 
consumidor a satisfa~ao das suas necessidades ou 
desejos e, por exemplo, "o pronto-a·vestir nao deve 
ser urn pronto-a-deitar fora, deve tornar-se um 
pronto·a-confortar, se nao mesmo urn pronto-a-asse
gurar" (ROCHEFORT, 1995: 123). 

0 consumo nao e vista, hoje, como corruptor, 
nem os consumidores como vitimas passivas do capita
lismo, assumindo sim um papel criativo. As pessoas 
criam urn sentido do que sao atraves do que conso
mem e do modo como consomem (da natureza e dos 
tempos de utiliza~ao de bens, servi~os e espa~os). 0 
consume do espa~o como um bern - a generaliza~ao 

do consume atraves da sua expressao espacial - e 
mesmo uma das caracteristicas mais importantes da 
modernidade tardia, em muito dependente da rede de 
rela~oes do individuo estabelecidas a nivel nacional e 
a nivel global, mas, tambem, a nivel local. Mais do 
que copiar formas de vida e padroes de consumo do 
grupo de referencia ou de estatuto superior, o estilo, 
o prazer, o divertimento, a excita~ao , a fuga ao abor· 
recimento, o ser atraente para si e para os outros, 
tornaram·se preocupa~oes centrais da vida e afectam 
os padroes de conduta e de consume na pos-moderni
dade. Estes gravitam em torno de referencias que 
valorizam a saude, a globaliza~ao, a ecologia, os 
produtos etnicos, a celula familiar, 0 espectaculo, a 
publicidade, a pratica desportiva, o estatuto do 
homem como simbolo sexual e o papel da mulher 
como profissionalmente activa e lider. 

Outro dado de consideravel importancia e o 
facto de o consumidor raramente actuar de uma forma 
exclusivamente racional. Consumir nao e apenas 
adquiri r coisas, e comprar uma identidade, e valorizar 
o eu social que faz parte do nosso eu narcisista. Con
sumir e lazer, diversao e sociabilidade; consumir e 
desejar e experimentar. Oeste modo, a "liberdade 
tem a ver com a escolha entre maior e menor satisfa
~ao e a racionalidade tern a ver com a escolha da 
primeira sobre a segunda" (BAUMAN, 1992: 50). 

Para a sociedade de consume, urn consumidor 
feliz e uma necessidade; para o consumidor individual, 
gastar e um dever (talvez, 0 mais importante dos 
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deveres), ate porque a publicidade faz parte do sis
tema e nao vende apenas coisas · vende esco/has ou, 

mais precisamente, vende a ideia de que os indivfduos 
sao /ivres para escolher entre coisas. 
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