


Cadernos de Geografia, n. • 18, 1999 
Coimbra, F.L. U.C., pp. 129-137 

OS ESPA<;OS-TEMPOS DE LAZER NA SOCIEDADE DE CONSUMO CONTEMPORANEA 

Norberta Pinto dos Santos* e Antonio Gama Mendes** 

RESUMO 

As mudan~as na estrutura~li.o dos tempos sociais das sociedades modemas originaram urn aumento 
significative dos tempos de lazer. Este aumento teve como coroh'irio uma crescente e diversificada 
utiliza~ao dos lugares como espa~os de lazer. Alem disso, esta universalidade dos tempos de lazer 
traduz-se, para uns, numa forma de democratiza~iio do consumo; para outros, num processo de 
elitiza~ao motivador de distin~ao social. 

REsUME 

Les changements dans Ia structuration des temps sociaux des societes modernes ont provoque un 
significatif accroissement des temps de loisir. Ceci a eu comme corollaire une croissante ct diversifiee 
utilisation des lieux en tant que des espaces de Joisir. En outre, cette universalite des temps de loisir se 
traduit, pour quelques-uns, dans Ia democratisation de Ia consommation; pour des autres, dans un 
proces "d'elitisation" conduisant ~ Ia distinction sociale. 

ABSTRACT 

The changes in the structuring of the social times of the modem societies caused a significant 
increase of the leisure times. This rise had as corollary an increasing one and diversified use of the 
places as leisure spaces. Moreover, this universality of the leisure times is expressed, for ones, in a form 
of democratization of the consumption; for others, in a process of "elitisation" leading to the social 
distinction. 

0 modo de estruturac;:ao do tempo foi, na maior parte 
das sociedades industrializadas, urn dos fen6menos que 
mais significativas modificac;:oes apresentou, pondo em 
evidencia uma configurac;:ao de tempos sociais, que acom
panharam a transformac;:iio das praticas sociais. 0 tempo 
de trabalho, durante muito tempo nuclear na esfera dos 
tempos sociais, aparece agora, e cada vez mais, confron
tado com novos tempos sociais, com destaque para o de 
consumo, que !he parece tomar o Iugar de elemento inte
grador. A esfera do consumo, de contornos imprecisos, 
vern sobrepor-se e confundir-se muitas vezes com os 
outros cspac;:os-tempos, dos quais se evidencia, em vir
tude da expressividade crescente associada a hegemonia 
do consumo da vida quotidiana nas sociedades con
temporaneas, o espac;:o-tempo de lazer. 

Desse facto, resulta que na avaliac;:ao do tempo fora do 
trabalho emerge urn tempo de consumo, como aquele que 
melhor consegue definir as acc;:oes de indivfduos e famf
Iias na nossa sociedade, que e, na maioria das vezes, urn 
tempo de lazer. Chama-se a atenc;:ao, para esta sobreposi
c;:ao, num artigo anterior quando se considera que "a 
ligac;iio do 6cio com o consumo comporta uma serie de 
ambiguidades e de dualidades nas praticas de 6cio e na 
caracterizac;:ao dos lugares" (GAMA e SANTOS, I 991 ). 
Em primeiro Iugar, as ambiguidades que se traduzem na 
impossibilidade de definir, de modo claro, a natureza das 
pniticas, ou seja, a existencia de pniticas com dupla 
sJtuac;ao - de trabalho e de Iazer. Por urn lado, o sentido 
do prazer e hedonismo que encerram, situam-se entre o 
lazer, por outro, a obrigatoriedade, a remunerac;:ao e a 
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vincular;ao temporal dao-lhe caracterfsticas de trabalho, 
visto que, muitas vezes, lazer e trabalho surgem em 
simultaneo nas praticas do mesmo agente. Em segundo, as 
pniticas de lazer, porque inclufdas em pniticas de con
sumo, patenteiam uma dualidade de situar;oes de trabalho 
e de lazer, dualidade esta que se manifesta na actividade 
de urn agente individual, em resultado da dificuldade em 
fazer, em muitas situar;oes, a distinr;ao entre lazer e tra
balho (GAMA e SANTOS, 1991, p. 1 09). 

De facto, o tempo livre e o tempo de lazer aparecem, 
cada vez mais, como tempos de consume definidores de 
distinr;ao, para alem mesmo de urn valor de classe. 
G. DEBORD apontou, premonitoriamente, esta relar;ao 
entre classes e tempos sociais. "E ao tempo de trabalho 
( ... ) que a burguesia esta ligada. 0 trabalho tornou-se, 
com a burguesia, trabalho que transforma as condir;oes 
hist6ricas. A burguesia e a primeira classe dominante para 
quem o trabalho e urn valor" (DEBORD, 1967). Mas a ava
liar;ao do trabalho ao Iongo do nosso seculo vai-se alterar 
substancialmente, ao sabor das mutar;oes que se suce
deram. Na realidade, hoje, o Iazer afirma-se de tal modo, 
que se transformou tambem num valor, num valor 
atractivo (DUMAZEDIER, 1969, p. 19). 

Assim, as pniticas de consume, impoem-se como urn 
dos principais aspectos em que o tempo aparece estrutu
rado, grandemente influenciadas pelas estrategias dos 
meios de produr;ao e, ao mesmo tempo, incorporadas e 
induzidas pelos modos de vida das sociedades modernas, 
desde a esfera individual, a famflia, ou a outras formas 
de agregar;ao social. Os indivfduos em sociedade inte
gram-se, pois, em processes de relar;ao social assumindo 
ligar;oes com classes, grupos profissionais ou s6cio
-economicos, grupos de afinidade cultural ou de 
vizinhanr;a, combinando de modo diferenciado a oferta 
com a sua procura de bens e servir;os. Esta combinar;ao, 
diferenciada de grupo para grupo, vern a caracterizar 
estilos e modos de vida, convertendo-os em categorias de 
analise social, mas tambem territorial, pois, como afirma 
J. URRY (1995), o espar;o e tambem vista como urn 
produto e, por isso, entendido como fazendo parte da 
oferta. 

Esta convergencia de objectives evidencia a "fase da 
dominar;ao da economia sobre a vida social [com] uma 
evidente degradar;ao do ser em ter ( ... ) [e] a presente 
ocupar;ao total da vida social pelos resultados acumulados 
da economia ( ... ) a urn deslizar generalizado do ter em 
parecer'' (DEBORD, 1991, pp. 14 e 15). Entao nao e apenas 
o consumo que se apresenta como estruturador social mas 
tambem a sua dimensao espectaculo, sendo isto tanto mais 
consentaneo com a realidade se se atentar em duas carac
terfsticas desta estruturante social consumo/espectaculo. 
0 espectaculo consome-se a si mesmo, podemos mesmo 
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afirmar que e autofagico porque "nao quer chegar a outra 
coisa senao a si proprio" (DEBORD, I 991, p. 17), 
enquanto, simultaneamente, "e a principal produr;ao da 
sociedade actual". Entao o espectaculo e consumo mas 
tambem produr;ao, encerrando a sociedade de con
sumo/espectaculo, por conseguinte, em si mesma, a pro
dur;ao. Este facto acaba por evidenciar a dependencia 
econ6mica do mundo social, sendo, do mesmo modo, o 
tempo de consumo, hoje, cada vez mais, urn tempo de 
espectaculo. 

Portanto, a analise do lazer na sociedade contempora
nea (p6s-industrial, p6s-fordista, p6s-moderna) deve fun
dar-se numa interpretar;ao do consumo/espectaculo que 
integre tempo de lazer, tempo livre e tempo de produr;ao. 
Esta interpretar;ao e tanto mais pertinente quanta no capi
talismo contemporaneo, o capital substitui o trabalho tanto 
na industria (automatizar;i.io e robotizar;ao), como no ter
ciario (sistemas informaticos), de acordo com R. SUE 
(1982) quando faz a caracterizar;ao do processo de evolu
r;ao para uma sociedade do tempo livre. 

Nesta fase p6s-industrial que atravessamos, emerge a 
defesa da ideologia do global na intervenr;ao s6cio
-econ6mica, identificando-se como vectores desta pro
pasta aspectos multiplos e contradit6rios, como a valo
rizar;ao dos sistemas de informar;ao, o aumento da 
mobilidade da populac;:ao, as preocupac;:oes com a quali
dade ambiental, os esforr;os de desmantelamento ou de 
manutenr;ao do significado do Estado Providencia, o culto 
do bem-estar individual. Simultaneamente, ass iste-se a 
uniformizar;iio dos criterios que balizam o dia-a-dia das 
popular;oes, mas tambem, por contraponto, a alterar;ao 
profunda da estrutura sexual de actives, a precaridade e 
com a instabilidade do emprego e ao aparecimento de uma 
serie de novas profissoes, suscitadas por novas procUJ·as 
ou por pressoes varias. 

A suslentabilidade destas caracterfsticas entronca na 
necessidade de o homem interpretar o local numa pers
pectiva global e de nao se esquecer daquele quando actua 
sobre a realidade holfstica. No entanto, se esta preocupa
c;:ao tern o prop6sito de criar para o homem uma melhor 
qualidade de vida e bem-estar, o caminho nao se faz sem 
escolhas e efeitos perversos. Nos criterios de qualidade de 
vida e bem-estar surgem, de modo permanente, a valori
zar;ao social do lazer e do turismo, que aqui nos interes
sam especialmente, e o valor e significado dos consumos 
na organizar;ao da vida das famf!ias. Quer urn quer outros, 
apresentam urn caracter personalizado e especftico, cada 
vez mais na dependencia do marketing concorrencial e 
massificador, que a todo o momenta impoe opc;:oes e sus
cita o desejo de consumo, e nos revela de maneira mar
cante o mundo do consumo/espectaculo. 
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As sociedades ocidentais desenvolvidas organizaram
-se na base da diferenciactao e mesmo na exclusao social, 
em que o valor do trabalho surgia como o fundamento 
principal da riqueza e do merito social. A emergencia do 
tempo de consumo com que desloca e empalidece o pri
mado do tempo de trabalho, abre novas frentes de 
reflexao. 

Assim, a abordagem dos temas do lazer e do consumo 
sao fortemente enraizados no sistema de valores da genese 
da modernidade, expresses no modo como e encarado o 
lazer, passando de uma avaliagao carregada de negativi
dade ate a valorizactao contemporanea positiva. A ele se 
refere uma diversidade de autores como atributo de classe, 
nuns e noutros denotando diferentes sistemas de valor. 
Primeiramente, atributo quase exclusive das classes 
dominantes, alarga-se, de forma generalizada, a partir dos 
anos cinquenta as classes medias. Alguns analistas da 
sociedade pas-industrial dao conta disso. Por exemplo J. 
K. GALBRAITH (1973 ), identifica uma Nova Classe, ten
dencialmente dominante e em processo de alargamento, 
com urn determinado tipo de trabalho cuja caracterfstica 
fundamental e o aumento do bem-estar, como expressao 
de urn hedonismo sustentado pelo .trabalho, e nao tanto 
com o aumento do lazer, porque, para ele, "permanecer 
ocioso nao e considerado como uma recompensa e 
nem sequer como algo respeitl:ivel" (GALBRAITH, 1973, 
p. 367). Outros, por seu turno, encaram o lazer de urn 
modo mais positive, afirmando-o como uma das carac
terfsticas emancipadoras dos homens nas sociedades 
modernas. Os primeiros trabalhos de J. DUMAZEDIER 
(1962) sao uma expressao desta reflexao. Urn dos seus 
seguidores, R. SUE (1982, p. 55), sublinhou que e do 
trabalho que resulta a sensagao de tempo livre e a 
valorizactao deste tempo atraves das pniticas de lazer" , e a 
falta de trabalho - o desemprego, sociedade que anteve 
- e inibidora das relact6es sociais e das actividades de 
lazer, embora o tempo livre do desempregado seja muito 
mais do que o daqueles que trabalham. 

Como atributo de classe, a dualidade da situagao em 
relagao ao trabalho identifica-se tambem em relagao ao 
lazer. J. K. GALBRAITH (1992, p. 41) apresenta-a na Sub
classe, A. TOURAINE (1969, p. 267) no lote dos do Sub
consumo Cultural, g rupos que, como ambos afirmam, nao 
comparti lham o bem-estar social, encontrando-se, por 
isso, na base da estratificagao social. 0 conceito de Sub
classe de Galbraith vai ser uti! para a reflexao. Este faz 
parte integrante do processo econ6mico ao contribuir para 
o nfvel de vida e desafogo da classe mais favorecida. Esta 
ideia de classe e nfvel de vida tanto pode ser interpretada 
em termos de tempo de trabalho como em termos de 
tempo livre e lazer. Isto sucede em virtude de o lazer das 
classes que !he tern facil acesso (ferias, servigos varios) 

passar precisamente pelo sustentar de urn sub-emprego 
conseguido atraves do poder de aquisigao das pessoas em 
situagao de lazer. Estas contribuem em muito para o bem
-estar e o tempo de lazer bern sucedido da classe rnais 
favorecida com expressao a varias escalas de analise 
espago-temporais. 

Daf que apenas aqueles que se integram no mundo do 
trabalho tenham a sensagao de tempo livre, e apenas 
alguns consigam auferir o rendimento necessaria para 
alargarem o leque de opg6es de ocupag6es no seu perfodo 
de tempo livre, usufruir mais, mais intensamente e mais 
Ionge. 

Esta estratificagao social ongma, por conseguinte, 
diferenctas que sabemos inerentes ao processo de relagi'i.o 
entre os homens nas sociedades urbano-industriais, fun
cionando o consume e o lazer como integradores classis
tas e portadores de bem-estar e prestfgio, atraves do sim
b61ico, aspecto que se acentua muito na modernidade 
tardia dos dias de hoje. A estes cabe-lhes uma boa quota 
de responsabilidade no aumento significative da procura 
de bens e servigos pelas populact6es das sociedades desen
volvidas. Aqui, assumem, de facto, posigao pri vilegiada 
urn conjunto de actividades com relact6es estreitas com as 
praticas de tempo-livre e de lazer, numa sociedade 1 com 
sintomas claros de receptividade e disponibilidade para o 
consume, embora nem sempre com capacidade na inte
gractao de muitas dessas pniticas. 

A crescente consciencializagao social da importancia 
do tempo fora do trabalho abriu caminho a altera96es 
significativas com profundas implicact6es tanto nas estra
tegias familiares (diversificactao do tipo de fam flias e 
recursos a novas tecnologias), como na estrutura da 
populagao activa (crescente feminizagao, diversificagao e 
especializactao). Todo este processo aparece associado a 
criactao de servi9os de natureza muito especffica condi<,:ilo 
e expressao de uma criatividade que, perante uma concor
rencia crescente, faz da inovagao uma finalidade. 

Identificar o acrescimo do tempo fora do trabalho e urn 
processo de facil concretizagao na sociedade actual, per
que esta presente no dia-a-dia da maior parte da populagi'i.o 
activa. Esta questao aparece na generalidade dos estudos 
que, no p6s-guerra, se debrugam sobre a sociedade do 
tempo livre. Por exemplo, em Uma Civiliza~clo dos Tem-

1 Aqui, a sociedade pode ser interpretada como um conjunto 
de institui~toes onde a comunidade, a vizinhan~ta e a familia 
detem urn papel importante. Alias, esta simboliza para muitos 
analistas a unidade de referencia em termos de empresa de 
servi~tos (VERNIERES, 1985, p. 189), de celula social, de modo de 
organiza~tao da vida quotidiana e unidade de consumo (DUBOIS, 
1993, p. 225). 
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pos Livres, urn dos primeiros textos sobre o lema, G. 
HOURDIN (1961), sugere que ela se amplia com o instituir 
de novos ritmos e temporalidades: tanto diarios, como 
mensais, anuais ou mesmo de ciclo de vida. Se foi sob o 
signo do trabalho que se construiu a rela~tao entre o apare
cimento do rel6gio individual, a burguesia e o emprego 
laborioso dos dias, em contraponto nas sociedades do 
presente esta imagem vai sofrer transforma~t6es, agora sob 
o signo do tempo livre. "0 tempo [livre] socialmente nao 
dividido, do tempo de cada qual de que nao ha que dar 
contas a ninguem e que podemos, se assim quisermos, 
desperdi~tar a vontade"2 

(BOURDIN, 1961, pp. 59 e 60). 
Assim, os reformados passam a ter, em media, urn maior 
perfodo de tempo livre relacionado com o seu ciclo de 
vida, devido a redu~tao da idade de reforma e ao aumento 
medio da esperan~ta de vida. Do mesmo modo, tambem a 
altera~tao ou redu~tao dos perfodos de trabalho (parcial, 
com honirio flexfvel, entre outros) contribui para aumen
tar o tempo livre, tal como a conquista, conseguida pelos 
trabalhadores, da semana inglesa, com dois dias por 
semana sem tempo de trabalho. A luta desloca-se, pre
sentemente para as 35 horas de trabalho. Tambem o 
aumento do numero daqueles que tern profissoes Iiberais 
permite o alongamento, de forma continua, do tempo fora 
do trabalho, em razao da flexibilidade dos horarios o que 
muitas vezes, para alem das aparencias promove a preca
ridade dos empregos. Outros, como refere A. GORZ, 

defendem que ha que efectuar uma "real autogestao do 
tempo e dos honrrios ( ... ) permitindo ajustar os perfodos 
de tempo livre ao projecto ou a situa~tao fami liar de cada 
urn e desenvolver uma cultura centrada sobre as activida
des autodeterminadas". Assim, atraves da auto-gestao do 
tempo no trabalho, apontam nao apenas a necessidade de 
ocupar o tempo livre, mas salienta, apoiando-se ROSTANG, 

que este e tao mais importante porque "a produyaO de 
riqueza econ6mica sera cada vez menos central na vida 
social" (GORZ, 1993). Por essa razao, a valorizayao nao 
deve ser apenas dada ao tempo livre, em si mesmo, mas 
sobretudo a forma como 0 tempo de trabalho sera distri
bufdo, dependente da vontade do indivfduo. 

Mais recentemente, J. URRY socorre-se tambem da 
ideia de "tempo do re16gio", popularizada na expressao 
" tempo e dinheiro", relacionada com as obriga96es da 
vida em sociedade, que, para as rela~t6es industriais, como 
para os lazeres, aparece como urn recurso que e organi-

2 Esta interpreta~ao , possivelmente coadunada ao perfodo em 
que foi escrita, suscita uma crftica que tern a ver com o facto de 
ser deveras diffcil ter no nosso tempo livre tal liberdade de 
actua~ao. Isto porque as pressoes directas ou indirectas, da 
publicidade e agentes especfficos, e pessoais, familiares e do 
pr6prio ciclo de vida acarretarem a perda de uma grande parte da 
margem de liberdade defendida por HOURDIN ( 1961 ). 
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zado, regulado e distribufdo (URRY, 1995, p. 2 14). Con
tudo, as temporalidades do quotidiano das sociedades 
modernas nao se esgotam nesta categoria de tempo. A par 
dele, poe em evidencia o "tempo instantaneo" o qual 
parece determinar a forma como fazemos uso do nosso 
quotidiano, sugerindo que o futuro se dissolve no pre
sente, e permitindo "um conjunto de temporalidades per
sonalizadas e subjectivas que se auto-geram, envolvendo o 
que A. GIDDENS chama calendarios de vida" (URRY, 

1995, p. 217). Estes calendarios expressam estilos de vida, 
que resultam da maneira como cada urn usa o seu tempo, e 
cuja caracterizayao assenta principalmente na utilizacrao 
que se faz do tempo - e do espayo - fora do tempo de 
trabalho. Esta perspectiva alribui ao " tempo de quali
dade", facilmente integnivel no tempo livre e no tempo de 
lazer, uma significa~tao crescente e que tern gerado formas 
de utiliza~tao do espar;o diferenciadas, tendencia lmente 
privadas. 

A estrutura das modalidades de consumo permite cor
roborar, de algum modo, que o tempo livre e o tempo de 
lazer sao responsaveis por uma diferenciac;:ao de uso do 
tempo e pela aumento da despesa das famflias. Os quanti 
tativos monetarios das despesas aumentam significativa
mente. A sociedade de consumo motiva as despesas e os 
produtos deixam de ter urn valor especffico enquanto 
isolados e integram-se em fileiras de objeclos que levam o 
comprador - o consumidor - a adquirir nao apenas o 
produto de que necessita efectivamente, mas outros que 
foram estudados e promovidos, em termos de marketing, 
para uma utiliza~tao conjunta. E isto sucede, quer em rela
c;:ao aos bens, quer em relac;:ao a servic;:os, com especial 
incidencia nos de aquisiyao ou utiliza~tao ocasional ou 
excepcional, por norma, aqueles em que o consumidor 
mais facilmente se dispoe a efectuar maior despesa. Entre 
estas sobressaem as ferias, que, para alem dos pacotcs de 
viagem que englobam, apresentam sempre ainda motiva
y6es para se efectuarem outras despesas, como percursos, 
guias, uso de espayos de pratica de desportos ou aluguer 
de objectos, visitas especfficas. Contudo, isto sucede, 
actualmente, com quase todos os tipos de produtos, desde 
o vestuario ao mobiliario, dos artigos de lazer aos e lectro
domesticos. 

Esta tendencia e corroborada pela Fig. I que mostra 
uma situac;:ao evidenciando a diminui~tao relativa das des
pesas com a alimenta~tao e com as bebidas. Esta diminui
~tao diz respeito especialmente aos grupos s6cio-econ6-
micos em que os rendimentos sao mais elevados e as rela
y6es sociais sao mais promovidas, como os Directores e 
quadros superiores e Trabalhadores liberais e afins. Os 
valores expressos, representam redu96es em despesa com 
alimenta~tao em mais de 100%, em apenas 40 anos. 
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Fig. I - Despesas medias anuais dos agregados, em 1990 (em percentagem). 

Fonte: lnquerito aos Or~amentos Familiares 1989/1990, INE, Lisboa 

Refira-se, ainda que, em termos genericos, sao as 
despesas com Transportes e Comunicac;oes as que 
apresentam maior aumento, no conjunto das despesas das 
famflias, na sociedade portuguesa, passando de valores 
pr6ximos de 5%, em 1967, para valores superiores a 15%, 
em I 990. Estes val ores sao demonstratives de uma 
importiincia crescente dos suburbios como areas 
residenciais e do aumento dos percursos diaries dos 
membros das famflias, que o distanciamento entre Iugar 
de trabalho e Iugar de residencia, quer pelos percursos 
complementares da vida quotidiana das famflias; para a 
escola, para as compras ou para fins de lazer, poem em 
evidencia. E isto, sem duvida, condiciona a forma como o 
tempo da famflia e dos indivfduos e dispendido ao Iongo 
do dia e da semana. E, assim, sucede que os maiores 
tempos de deslocac;ao condicionam o tempo. livre 
individual e, por isso, reduzem o tempo de lazer potencial. 
Estes condicionalismos sao especialmente importantes nas 
areas metropolitanas, enquanto se reduzem bastante em 
areas de urbanizac;ao mais difusa. Todavia, neste ultimo 
caso, as possibilidades de ocupac;ao do tempo de lazer sao 
menores, ja que o leque de opc;oes oferecidas por estas 
areas de urbanizac;ao difusa nao apresentam a variedade e 
a qualidade das primeiras. 

Por sua vez, as diferenciac;oes das despesas por 
categorias s6cio-profissionais evidencia formas diferentes 
de organizac;ao dos tempos livres e de lazer, ilustrado pela 
Fig. 2. 

Tambem a referencia a habitac;ao, sfmbolo do nfvel de 
vida e imagem da qualidade de vida dos indivfduos, 
suscita alguns comentarios que sao demonstratives da 
forma como o tempo livre e utilizado e como nele se 
integra o lazer. 0 tempo livre estrutura-se, de facto, em 
termos espaciais referenciando-se, desde logo, ao tempo 
passado fora de casa e ao passado em casa. 

A maneira de pensar o mundo do trabalho encontra-se 
intimamente associada com as caracterfsticas da habitac;ao 
(localizac;ao, arquitectura, acessibilidade, equipamentos) . 
A imagem que o indivfduo transmite reflecte a realizac;ao 
profissional. Por sua vez, a transposic;ao dessa imagem 
para o plano particular, familiar alargado e do dia-a-dia, 
efectua-se att·aves dos usufrutos de bens e obtenc;ao de 
servic;os que sao, em grande medida, o resultado do 
rendimento auferido na prestac,;ao profissional. Neste 
ambito, a forma como a famflia utiliza o scu tempo 
evidencia-se na organizac,;ao da casa. E a importancia 
deste facto e sublinhada se entendermos a casa como 
espac;o de valorizac;ao do tempo livre e do lazer (hobbies 
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Activos Agrfcolas Agric. Liberais Agric. Direct. Com. Serv. Avtivos 
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Recreati vas Hoteis Concertos 

Fig. 2- Despesas medias anuais dos agregados, em grupos especfticos, segundo a categoria s6cio-econ6mica, em 1990 
(em percentagem). 

Fonte: lnquerito aos Or~amentos Familiares 198911990, INE, Lisboa 

diversos sao disso exemplo). De igual modo, as visitas de 
amigos e familiares, importante aspecto das actividades de 
lazer, se inscrevem neste espac;o e sao promotoras de 
despesas com elas relacionadas. 

Assim, a casa e, na sociedade consumista em que 
vivemos, uma forma de exteriorizar o estilo de vida, o 
poder econ6mico, tal como a cultura e a sensibilidade do 
indivfduo. Como sabemos, o rendimento e determinante 
no tipo de habita<;:ao ou habitac;oes das famflias, tanto sob 
o ponto de vista do conforto, entendido como forma de 
valorizac;ao do tempo fora do trabalho ou mesmo do 
tempo de lazer, como sob o ponto de vista da sua 
localizac;ao. 

A mudanc;a de localizac;ao motivada pela mobilidade 
profissional, relacionada com o novo local de trabalho, 
induz a procura de uma residencia que facu lte urn acesso 
nipido e pouco cansativo. E tanto mais importante se se 
tiver em atenc;ao que os percursos individuais depen
dem, para alem dos custos que envolvem, tambem do 
tempo que as distancias demoram a percorrer . e dos 
obstaculos psicol6gicos que se produzem em diferentes 
pontos desses percursos. Alem disso, nas sociedades 
actuais, os percursos tern tendencia a ampliar-se de 
forma dificilmente controlavel devido a sobreposi<;:iio de 
compromissos sociais, familiares e profissionais dos 
indivfduos. E. assim sendo, tambem a localizac;ao da 
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residencia determina diferenciac;oes no tempo livre 
potencial. 

A habitac;ao oferece urn vasto campo de interesse no 
ambito dos estudos atinentes ao consume, ao lazer e aos 
estilos de vida. Lugar de residencia das famfl ias, espac;o 
referencia do consumo domestico, e urn cspac;o social cujo 
simbolismo assume uma expressividade que traduz o nfvcl 
e o estilo de vida dos indivfduos. 

Nas caracterfsticas da habitac;ao (localizac;ao, acessi
bilidade, dimensao, arquitectura e equipamento) pode ver
se uma maneira de pensar o mundo social, sfmbolo e 
efeito desse mundo, quer na relac;ao com o trabalho, quer 
como espa<;:o de tempo livre. Nesta dimensao, define-se 
primeiramente como Iugar de intimidade, como cspa<;:o de 
retaguarda da vida publica, a que se junta a func;ao de 
lazer e de relac;ao social mais intimista. A este respeito, 
como expressao da sua importiincia, evocamos a oposic;ao 
indoor-outdoor na diferenciac;ao dos espac;os de lazcr, 
dicotomia de uso generalizado nos estudos sobre o tern a. 

Alem disso, pode afirmar-se com seguranc;a que na 
maneira de pensar o mundo do trabalho se denota uma 
relac;ao estreita com a realiza<;:ao profissional atraves da 
imagem social que os indivfduos transmitem, do seu estilo 
de vida ao modo de habitar. A transposic;ao dessa imagem 
para o plano particular familiar e do d ia-a-dia, faz-se atra
ves do usufruto de bens e da obtenc;ao de serv ic;os que sao 
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o resultado dos rendimentos familiares, em especial os 
auferidos nas presta~5es profissionais, e tern expressao 
particular no ambito da habitacrao. A sua organizacrao 
patenteia a forma como a famflia usa o seu tempo em casa 
e, nomeadamente, para o que tratamos neste texto, quando 
a casa e vista como espa~o de valorizacrao do tempo livre 
e do lazer seja na forma de entretenimento (jogos e 
hobbies diversos) no seio da famflia, seja no domfnio das 
relacroes sociais como as visitas de amigos e familiares. 
Umas e outras convertem-se num dos aspectos impor
tantes das actividades de lazer como aferidoras sociais dos 
modos de consume das famflias. 

Assim, a residencia transforma-se, de forma ostensiva, 
na sociedade consumista em que vivemos, numa forma de 
exteriorizacrao do modo de vida, do poder econ6mico, tal 
como, a cultura e a sensibilidade dos indivfduos. Como 
sabemos, 0 rendimento e determinante no tipo de 
habitacrao ou habitacroes das famflias, tanto sob o ponte de 
vista do conforto, entendido como forma de valorizacrao 
do tempo fora do trabalho ou mesmo do tempo de lazer, 
como sob o ponto de vista da sua localizacrao. 0 destaque 
que !he e dado, salienta-se, por exemplo, na procura de 
residencia onde se tern em conta as acessibilidades ao 
local de trabalho ou a insercrao num determinado meio 
social, a par do custo da habitacrao quando se tern em 
atencrao as mobilidades residenciais. Os percursos 
quotidianos dependem, para alem dos custos directos que 
envolvem, tambem do tempo que se dispende a percorrer 
as distancias e dos varies obstaculos que em diferentes 
pontos desses percursos podem ocon·er. lsto e tanto mais 
importante devido ao facto de os percursos diaries nas 
sociedades modemas terem tendencia a multiplicar-se 
num imbricado de redes, que a sobreposicrao de com
promissos sociais, familiares e profissionais dos indivf
duos vai produzindo. Em resultado disso, tambem a locali
zacrao da residencia acaba por determinar diferenciacroes 
no tempo livre potencial. 

Na realidade, todas as estruturacroes dos espa~os de 
consume e lazer passam pela organizacrao do espa~o 
urbana. Conforme "a cidade pes-industrial emergiu nas 
sociedades ocidentais, o canicter das instituicroes econ6-
micas mudou indubitavelmente - da dominancia da 
industria para os servicros- mas e tam bern evidente que a 
dimensao social se tornou o facto mais significante da 
vida urbana" (HERBERT e THOMAS, 1982, p. 335). Nesta 
dimensao sao o consumo e o lazer (atraves de processes 
de sociabilidade, da cultura ao desporto, como o ilustra a 
Fig. 3) que "transformam o tempo num bern raro e o 
espacro num bem emblematico do proprio consume dos 
indivfduos ( ... ). 0 espa~o - a cidade - que marca o 
compasso, controlando os tempos, define tambem os 
territ6rios (SANTOS, 1998, p. 358). 

A percepcrao dos espacros de lazer pela populacrao e 
coincidente hoje com os territ6rios de consumo e cul
turais. Desta forma, sao desencadeadas sinergias respon
saveis pela espectacularidade de alguns espacros urbanos, 
onde o urbanismo comercial acaba por determinar, com 
importancia crescente, os modos e os tempos, tornando o 
espacro num produto para consumir e o consume numa 
forma de lazer. 

Se das mudancras na estruturacrao dos tempos sociais 
das sociedades modernas se originou um aumento da 
importancia do tempo de lazer (Fig. 4), a emergencia 
deste, veio, por sua vez, a desencadear alteracroes nos 
habitos de consume, nas relacroes sociais e nas funcroes do 
espacro, mudancras estas que acentuam a necessidade de 
interrelacionar os temas do consumo, do lazer e de 
terciarizacrao. A terciarizacrao moderna (Fig. 5) tern nas 
pniticas de lazer uma das suas fontes multiplicadoras, com 
evidencia para uma crescente especializacrao de praticas e 
espa~os, em simultaneo com a estandartizacrao e a 
mercadorizacrao do tempo de lazer. Ora, ve-se desfazer a 
dimensao de tempo de contemplacrao do tempo de lazer 
pelo facto deste se tornar, cada vez mais, uma mercadoria, 
em favor da emergencia de uma nova padronizacrao desse 
tempo. Como resultado disso, observa-se uma similitude 
entre os ritmos do tempo de trabalho e os do tempo de 
lazer, tambem tornado a mercadoria, e que se estendc aos 
espacros e aos objectos do lazer. Por outro !ado, o aumento 
do tempo e dos lugares de lazer vern envolvendo urn cada 
vez maior contingente de pessoas em situac;ao de lazer e, 
simultaneamente, ass iste-se ao crescimento de urn sector 
de trabalho gerado pelo lazer como fen6meno de consume 
de massa. 

A consequente massificacrao dos tempos e das eco
nomias do lazer surge hoje como urn dos elementos 
identificadores das sociedades que vieram a ser des igna
das p6s-industriais (TOURAINE, 1969) ou de consume 
(BAUDRILLARD, 1970). Masse nesta massifica<;ao se pode 
identificar uma forma de democratizacrao do consume, 
assiste-se em paralelo a uma processo de eli tizacrao, 
caracterizada por urn estreitamento do acesso por um 
reduzido numero de pessoas, quer a certos lazeres, quer a 
determinados espacros. Este processo permite descobrir, 
por sua vez, novos lazeres e novos lugares de praticas em 
que sobressai a novidade, a sofisticacrao e a exclusividade. 
Muitos deles nao sao senao velhos lazeres renovados por 
uma cosmetica que lhe da novas roupagens, com forte 
incorporacriio tecnol6gica, em grande parte, associados a 
lugares selectos, cujo acesso e determinado por capitais de 
riqueza ou de status, o que !he confere distinr;ao social. 
0 consumo e o aumento do tempo livre, necessaria para 
consumir, caracterfsticos das sociedades contemporancas, 
ao acentuarem os processes de diferenciacrao social no 
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LAZER 

Fig. 3 -A percep9ao da popula9ao sabre a cidade espa9o 
de vida. 

A sinergia das actividades promove a espectacularidade dos 

espa9os atraves da valoriza91io do tempo fora do trabalho. 

Fonte: lnquerito a popula91io de Coimbra ( 1997) 
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acesso aos lazeres, parecem contrariar, alias, a ilusao 
igualitaria atraves do lazer. Antes se afirma uma distinc;:ao 
social em que a novidade, a sofisticac;:ao e a exclusividade 
se materializam na raridade e no exotismo dos lugares de 
lazer. 
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Fig. 4- Os tempos sociais nas sociedades modernas 
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Fig. 5 - Consume massiticado do Iazer. Entre 
democratizac;ao e elitizac;ao 

Fonte: Organizac;ao dos autores 
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