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NOT AS PARA UMA GEOGRAFIA DO TEMPO-LIVRE(*) 

1. 0 tempo e o espa~o 

A atenqao ao modo como se usa o tempo nas sociedades industrial c 
p6s-industrial assume hoje uma grande importancia e actualidade. 

A organiza9ao s6cio-econ6mica contemporanea com as suas manifesta
<;oes no comportamento dos individuos e dos grupos sociais, nas formas de 
cnqu:>drameiJto juridico, em suma na vida quotidiana, leva a p6r e a ques
tionar cada vez mais a problematica do tempo e do espa9o. 0 interesse 
recente de varias disciplinas do saber e disso um exemplo eloquente. 

0 tempo. sequencia de instantes iguais e quantifica.veis, inscreve-se na 
dura9ao e, como o espa9o, mede-se em distancia. «A linguagem quotidiana 
como a Iinguagem cientifica fazem uma distin91io entre duas noqoes de tempo: 
um tempo «criador», da genese, da evoluqao, e um tempo «repetitive», ciclico 
e vazio, da morte» (ROSNAY, 1981, 53). 

Esta novae tempo expressa-se numa duravao. Medido, cronometrado, 
ritmado, constantemente controlado, impoe-se, hoje, no quotidiano das 
sociedades ditas «modernas» de uma forma mais globalizante que nunca. 
Escasso, avaliado como recurso, e rigorosamente contabilizado em todas 
as instancias. Do tempo de trabalho ao tempo livre, a avalia9ao do tempo 
esta inserida no nosso quotidiano . . 

(*) Este texto e uma versao preliminar e parcial de um trabalho mais amplo inti
tulado «0 Espar;o, o Tempo eo Ocio», redigido no ambito de urn programa de investigayao 
da linha de aq:ao EPRU do C.E.G. de Lisboa. 

A Jorge Gaspar e Joao Ferrao agradei;O as sugestoes que deram para a sua ela
bora!;iio. 
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Ao tempo associa-se o cspayo . Tempo e espa9o apresentam-se como 
no<;:oes imprecisas e de contornos vagos nas fronteiras dos seus usos. Surgem 
a todo o momento em diversas Iinguagens, tornando-se por isso dificeis de 
definir. Sao, contudo, neccssarias e imprescindiveis em todas essas lingua
gens. Temas centrais das ciencias humanas, tempo c espa9o, sao tambem 
termos da linguagem comum sao, ao mesmo tempo, novoes que se referem 
tanto ao real como ao imaginario colectivo das sociedades. Definem-se como 
durayao onde se movem os actores, como um cenario em permanente reno
va<;:ao, configurando papeis e rela<;:oes, cuja complexidade se traduz nas 
morfologias, nos elementos simb6licos e na organizavao social. 

0 modo como tomamos o tempo, neste estudo, e sobretudo de uma 
forma parcelar: o tempo livre. As referencias ao tempo que se lhe opoe, 
o tempo de trabalho, serao sempre condicionadas pelo estudo do tempo 
livre. A existencia de urn tempo livre implica pois a de urn tempo nao livre, 
coercivo ou obrigat6rio. E o tempo das obriga<;:5es. da· produ<;:ao, dos cons
trangimentos: trabalho, viagens de casa ao emprego, etc. 

Assim, falar de urn tempo livre s6 toma sentido se tivermos em linha de 
conta o tempo a que se contrap5e, o tempo de trabalho, c do modo como 
se relaciona com ele. Para falar de tempo livre temos necessidade de propor 
em primeiro Iugar que o uso do tempo e antes de mais urn problema social c 
uma questao espacial. 

2. Tempo lhTe e socicdade 

0 seu uso e a sua produ91io e feita em contextos sociais e assume formas 
diversificadas e desiguais, tanto formais, como de significa<;:oes. 0 interesse 
pela rela<;:ao tempo de trabalho - tempo livre, advem da sua Iiga<;:ao a esfera 
das relayoes produ91io-reprodu91io. 

Nao e s6 um problema de contabilidade de tempos mas uma rcla9ii.o 
com o trabalho e com as formas de apropria91io de mais-valia. Esta em rela9ao 
com o sobre-trabalho e com a esfera do consumo, ja que a um maior tempo 
livre corresponde geralmente urn maior consumo (PIZZORNO, 1959,121). 

A organizaviio do trabalho industrial e a sua evolu91io conduziu a uma 
valoriza91io do tempo livre e do 6cio, diferenciando-se e opondo-se mesmo 
as formas como e tornado nas sociedades tradicionais. Se bem que possamos 
ver em muitas mudan9as a perpetua9ao de mitos antigos, a forma como 
sao praticados, o seu significado social e a massifica9iio leva-nos a pers
pectiva-Ios em oposi91io aos das sociedades tradicionais. <<A grande mudan9a 
hoje feita, nao seria tanto a passagem da raridade a abundancia como a 
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passagem do trabalho ao 6cio». (LEFEBVRE, 1968, l 03 ). A sua importancia cada 
vez maior na sociedade post-industrial e repetidamente assinalada. «Entram 
nas necessidades e modificam as necessidades pre-existentes. As fadigas da 
vida moderna tornam indispensaveis o divertimento, a distract;:ao, o des
canso» (LEFEBVRE 1968, 103). 

A ambiguidade de que se reveste a not;:ao de tempo livre, leva-nos a 
relaciomi-la com a noyao de trabalho e de 6cio. A imprecisao do signifi
cado das not;:oes forma esta problematica objecto de controversias (LAN

FANT, 1972, 62 ss.). E a dificuldade de as definir e ainda maior nos tempos 
recentes resultantes da crise econ6mica e das alterat;:oes nas formas de divisao 
do trabalho e do uso do tempo. «A abolit;:ao do trabalho, ou pelo menos, 
redu9ao massiva da sua dura9ao» (R. SuE, I 982, 21) significavam a meta 
da sociedade p6s-industrial. A diminui9ao do tempo de trabalho conduziu 
tanto a altera9a0 dOS valores de USO do tempo e do espa90 e a modifica9a0 das 
necessidades, como ao aparecimento de novas figuras de uso do tempo e 
do espa90 a margem das formas convencionalmente estabelecidas. 

Poderemos de uma forma preliminar circunscrever genericamente o 
6cio ao dominio da cultura, nas suas implica9oes com a vida quotidiana das 
sociedades. Por esta rela9ao com a cultura, resulta a muita aten9ao que a 
antropologia dedicou e dedica a estes fen6menos e ao desenvolvimento que 
deu ao seu estudo. Contudo para muitos destes estudos, por que se referem 
a sociedades ditas primitivas, os conceitos que procuram traduzir as qualida
des das sociedades urbanas e industriais nao lhes sao adequadas. 0 uni
verse das rela9oes entre o trabalho e o nao trabalho sao distintas das 
sociedades ditas «modernas», tanto na sua atribui9ao social, como nos ritmos 
da sua reparti9ao. Nao ha nestas, salvo alguns casas, Iugar a distint;:ao 
marcada entre trabalho e 6cio que estao nos fundamentos da organizat;:ao 
social das sociedades industrial e p6s-industrial. A reprodu9ao social con
funde-se, nas sociedades ditas «primitivas» e nas sociedades rurais, com a 
esfera da produt;:ao, assumindo diversas formas significantes de tipo ritua
lizado. Nestas, a reprodut;:ao social e enquadrada principalmente pelo ele
mento fulcral de estrutura social, a familia extensa. 

Mas e o fen6meno nosso contemporaneo, nas sociedades onde a orga
nizat;:ao social e econ6mica foi profundamente marcada pelas estruturas 
urbanas e a organizat;:ao da produ9ao industrial, que nos interessa. Dai 
uma maior aten9ao as disciplinas que os estudaram, a sociologia do trabalho 
e a sociologia do 6cio. 

Contudo, ha que nao esquecer as muitas manifesta9oes que, com signi
ficados ja distintos dos das suas formas primitivas, tomam ainda formas anti
gas, correlativas de rela9oes sociais que nao as de hoje, assim como formas 
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de comportamento, cuja estruturar;:ao se pos a margem ou com grande auto
nomia das da unidimensionalidade da sociedade p6s-industrial. No mesmo 
sentido a nossa atenr;:ao centrou-se predom.inantemente na bibliografia que 
versa os aspectos contemporaneos do problema. 

Tempo livre, 6cio e trabalho sao concebidos na forma de produtos da 
sociedade moderna, em que a urbanizar;:ao e a industrializar;:ao configuram 
o modo de vida e as relar;:oes sociais. Nestas, a ideologia do trabalho 
sucede a ideologia do 6cio sob as signos da racionalidade, da produtividade 
e do consumismo. 

3. Tempo livre e espa~o 

No espar;:o traduz-se sempre a dimensao tempo, tempo c6smico, tempo 
convencional, tempo subjective, isto e «o espar;:o e temporal na sua propria 
natureza» (ALEXANDER, 1920). 

No mesmo sentido, as praticas ligadas ao tempo livre tem, como quais
quer outras, relar;:ao com o espar;:o, mas apresentam-se-nos de um modo 
peculiar ja que traduzem urn uso do tempo distinto. Dai a preocupar;:ao 
que nos norteia em procurar a interrelar;:iio do 6cio com o tempo e o espar;:o. 

As expressoes espaciais das praticas do tempo livre assumiram distintos 
aspectos ao Iongo dos tempos nas diferentes sociedades. Assim. como as 
formas de uso dos tempos livres e as praticas dos 6cios variaram no decorrer 
dos seculos, valorizados ou desvalorizados em funr;:ao de varies factores, 
ajustando-se a estrutura social que os produzia, assim deveremos tambem 
encarar o problema dos espar;:os do 6cio e dos tempos livres. 

A estrutura social global produz determinadas configurar;:oes na relar;:ao 
tempo livre-tempo de trabalho e, consequentemente, por influencia das 
tecnologias, das estruturas juridico-politicas e das ideologias, condiciona 
as formas, as dimensoes e a distribuir;:ao dos espar;:os do 6cio. A estrutura 
s6cio-econ6rnica tem aver, ao mesmo tempo, tanto com a natureza dos tempos 
livres e a sua periodicidade e grandeza como com o alcance espacial, as 
formas e a localizar;:iio dos espar;:os do 6cio. 

Inicialmente, nas sociedades onde eram fracos os meios tecnicos de 
mobilidade espacial, como nas areas ainda hoje carecidas desses meios, os 
espar;:os dos tempos livres confinavam-se e confinam-se dominantemente 
aos lugares pr6ximos, com especial significado para os centres de socializa
r;:ao das comunidades. Sao, por urn lado, os largos, centros civicos das comu
nidades, para o espar;:o aldeiio, como o e a casa para o espar;:o familiar. Luga
res de festas e de passar o tempo correspondem tambem a espar;:os privile
giados de socializa<(ao. Os cspar;:os civicos das comunidades eram e sao 
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l ugare~ de trocas, dos bens aos rituais. As sociedades antigas deixaram-nos 
lidimas expressoes destes lugares, com maior ou menor monumentalidade, 
cujo significado ainda se continua por outras formas significantes. Os largos 
das feiras e festas, os terreiros das romarias, os teatros e circos da civiliza<;ao 
romana ou os espa<;os de culto e das festas da sociedade medieval sao alguns 
entre uma grande profusao de exemplos. Mas para alem das formas do 
passado, interessam-nos aqui, sobretudo, os fen6menos nossos contemporftneos 
e o que neles se manifesta como heran<;as. 0 tempo livre, eo 6cio em parti
cular, das sociedades industriais e p6s-industriais nossas contempodineas 
distinguem-se pela sua natureza, diferencia<;ao social e alcance espacial, 
dos de outras forma<;oes sociais. 

4. Odo e sociedade capitalista 

Os espa<;os organizados pelo capitalismo transformaram radicalmente 
as orgaitiza<;oes territoriais anteriores e a propria 16gica que as sustentava. 
Esta transforma<;lio processou-se de forma crescente e hegemonizadora, a 
medida que as tecnicas de comunica<;ao e transforma<;:ao evoluiram. 0 espa<;:o 
tornou-se uma mercadoria e a expansao da domina<;:ao espacial uma necessi
dade do sistema capitalista. 

0 6cio e as formas de uso dos tempos livres nao poderiam ser excep<;ao. 
«0 capitalismo ja nao se apoia somente sobre as empresas e o mercado, 
mas sabre o espa<;:o. Ha tambem o 6cio. Com a industria do 6cio o capi
talismo apoderou-se dos espa<;:os que fica ram vazios: o mar, a praia, a alta 
montanha. Criou uma industria nova, uma das mais poderosas: a industria 
do 6cio» (LEFEBVRE, 1974, 221). 

A melhoria das tecnicas de transporte e de comunica9iio alteraram o 
signi~cado das distancias, tomando espa<;:os mais ou menos distantes cada 
vez mais acessiveis, em tempo e econornia, a urn maior numero de gentes, 
e possibilitando, por outro !ado, urn processo sempre crescente de circula9lio 
de bens e informa<;oes. Contudo, o desenvolvimento deste processo nao 
criou uma igualdade social, pois o ser passive! uma maior mobilidade nlio 
significa que o usufruto daqueles espa<;os seja igual para todos. Ao con
trario do desejo defendido pelos utopistas da igualdade pelo 6cio, o desen
volvimento das· rela9oes sociais perante o 6cio traduziu-se tambem, como 
para outros tantos bens, dentro da propria 16gica do sistema capitalista. 
Quer na diferencia<;lio social, que se acentuou nas formas de apropria<;:ao do 
espa<;o, como na crescente mobilidade espacial, pelo dominio e usufruto dife
renciado dos meios tecnicos de comunica<;lio, de domina<;ao e de controlo. 
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Se os espavos sao agora acessiveis a urn maior numero de pessoas, sao-no 
pois de modo diverse, nos tempos de percurso, na frequencia e na periodici
dade dessas deslocavoes e nos meios de comunicavao utilizados, como tam
bern no valor econ6mico e simb6lico dos pr6prios espavos. A diferenciavao 
social e econ6mica faz-se, hoie, tambem pelo tempo e, consequentemente, 
como assinalou H. LEFEBVRE, pelo uso do espa9o. 

5. Ocio e reprodu~iio social 

Para situarmos os espayos das pniticas do 6cio, partiremos da oposivao 
produvao-consumo, onde poderemos considerar espavos de produvao e 
espavos de consumo. Numa divisao desta natureza, o 6cio e uma categoria 
englobada na tematica do consumo. Por isso os espavos de 6cio sao espavos 
de consumo. Contudo uma caracterizavao deste tipo nao esgota todas as 
dimensoes contidas na novao de espayos de 6cio. 

Os espavos de consume sao diferenciados conforme os seus usos pelas 
sociedades nas estrategias de tipo s6cio-econ6mico da produvao-reproduvao. 
Os espavos de 6cio, como espavos do nao trabalho, tern, por isso, relayao 
com os .espa9os de produvao, os espavos do trabalho. Os espavos do tempo 
livre repartem-se em diversas categorias que vao desde o espayo residencial 
(o lar), Iugar de recuperavao primaria das energias fisicas e nucleo de uma 
articulavao social, a familia, aos varios espavos extra-domiciliarios que sao 
usados na ocupayao dos tempos livres, como bibliotecas, museus, clubes, 
jardins, campos de jogos, hoteis, estfmcias turisticas, etc. Uns de canicter 
colectivo, outros de caracter individual, uns publicos, outros privados, ajus
tam-se a natureza dos 6cios praticados e as classes sociais que OS frequentam. 
Estes espavos encontram-se muitas das vezes associados a praticas sociais 
diversas, tanto de 6cio como de trabalho. Outros sao especializados e des
tinam-se unicamente a ocupavao dos tempos Iivres, com atributos mais ou 
menos especificos. 

Todos eles, alem de preencherem o divertimento e a descontracvao, 
sao, tambem e fundamentalmente, espa9os de socializavao, de integravao e 
segregayao social. Esta socializavao faz-se a diversos niveis de articulavao 
social, da familia, as classes, a sociedade global. Todos eles sao ainda 
espavos simb6licos que encerram c6digos e significavoes, denotando a estru
turavao das sociedades, o presente como o passado, mas igualmente dei
xando antever futuros. 

Considerando o tempo livre e o 6cio como fen6menos de natureza 
social, estes envolvem relavoes entre individuos e entre grupos sociais de 
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caracterizac;:ao mais ou menos definido, das classes aos grupos sem identi
ficac;:ao especifica. Umas vezes de forma a centuadamente segregadora, 
outras com uma componente integradora e de desbloqueamento de oposic;:Oes 
e superadora de conflitos. Estas relac;:oes apresentam-se com durac;:ao mais 
ou menos limitada e com objectivos de natureza diversa, desde o gozo indi
vidual a objectivos sociais gerais. Por conseguinte, deveremos ter em con
siderac;:ao a natureza da sociedade em que sao produzidas e as suas regras, 
e as classes sociais que as praticam com maior predominancia. Por tudo 
isto, torna-se dificil elaborar uma tipologia dos espac;:os dos tempos livres 
que supere uma classificac;:ao formal. A articulac;:ao entre os tempos livres 
e o espac;:o, tendo em conta a sociedade, revela-se urn objectivo importante, 
mas cujo desenvolvimento se torna uma tarefa ardua pela sua complexidade 
e extensao. As sociedades industrial e p6s-industrial serao aqui o objecto 
de referencia principal de uma tipologia espac;:o-temporal. 

6. Espa~o, tempo e ocio 

Na sequencia da industrializac;:ao e da apropriac;:ao capitalista dos espa
c;:os, o desenvolvimento tecnico dos transportes tern desempenhado o papel de 
instrumento de alcance espacial e de homogeneizac;:ao do espac;:o, ao mesmo 
tempo que produziu o fen6meno de concentrac;:ao da populac;:iio, a urbanizac;:ao 
contemporanea. Esta «revelou» a escassez do espac;:o e «afastou» os homens 
da natureza produzindo novos mitos, novas necessidades. «Por meios mul
tiplos mas homologaveis, o homem moderno esforc;:a-se por sair da sua his
t6ria e por viver urn ritmo temporal qualitativamente diferente. Reencontra 
assim, sem se dar conta, o comportamento mitico» ( D UFOUR, 1975, 38). 

A organiza9iio social capitalista e a racionalidade que a acompanhon 
traduziu-se, do ponto de vista do espac;:o do 6cio, tanto nas areas urbanas 
como noutras, por uma nova gestao do espac;:o e pelo seu planeamento. 
Parques e jardins, recintos desportivos, de recreio e de diversao, estancias 
termais e de praia, parques naturais foram o resultado dessa transformac;:ao. 

0 turismo, fen6meno por excelencia ligado aos 6cios modernos, .eviden
cia, a partir do seu «nascimento» no inicio do secu!o XIX, o aspecto dinamico 
destes 6cios. As transformac;:oes sociais e as transforma9oes tecnicas reftec
tem-se neles. «0 progresso do turismo e ao mesmo tempo urn progresso do 
dominio que exerce e encontra a sua expressao em tres conquistas das quais 
cada uma e indispensavel ao desenvolvimento de uma industria de grande 
envergadura: a normalizac;:ao, o equipamento e a produc;:ao em serie» (ENZER

BERGER, 1969, 223). 
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Este aspecto dinanuco pode enunciar-se da maneira seguinte: ocios 
mais longe, mais ao sui, 6cios mais ricos, mais semelhantes aos da classe 
dominante, substituic,;iio de urn produto por outro. 

As pniticas dos ocios na sua relac,;iio com o espac,;o podem dar origem 
a diversas proposi<;:oes que procuram sistematizar os tipos de espac,;o e o 
grau de alcance das praticas. A no9iio de alcance torna-se aqui importante 
a dois niveis. Um que se relaciona com as. realiza9oes, outro com os desejos: 
alcance de trajectorias e alcance de conhecimento. Esta diferenciac,;iio tem, 
pois, a ver com a projec9iio dos desejos e a sua possibilidade/impossibilidade 
de realiza<;:iio. 0 alcance ref!ecte-se, de uma forma dimensional em espa<;:os 
que configuram conchas de tamanho crescente: alcance proximo, medio e 
longo. Estes traduzem-se na forma9iiO de areas especializadas de ocio que 
viio desde a escala local, parques, recintos desportivos e de recreio, a escala 
nacional e mesmo internacional, as regioes de turismo de fei<;:iio acentuada
mente nacional. Assim retomando as diferentes graus de alcance, partimos 
primeiro de uma tipologia dos espa<;:os segundo a oposi9iio trabalho-6cio. 
Ao primeiro refere-se urn espaQo intensivo ao segundo um espa90 extensivo. 
0 espa90 do 6cio, por seu turno, suscita primeiramente uma oposi<;:iio, casa
-fora de cas a (indoor-outdoor), que tern rela9iio com a natureza, a periodici
dade e a frequencia dos 6cios. Esta rela<;:iio deixa ao «fora de casa» uma 
extensiio enorme de espa9o de pniticas de ocio na qual poderemos ainda 
considerar as praticas de «ar livre» e as de «interior», por urn lado, e segundo 
o alcance, proximo, medio e Iongo, por outro. Contudo, a articulac,;iio e 
complexa, ja que o primeiro tipo, «em casa», pode ligar-se a alcances longos, 
integrados em tempos, de fim de semana ou de ferias, pela existencia de uma 
residencia secundaria, fixa ou ambulante, misto de indoor-outdoor. Dai 
tambem outra oposi9iio, residencia principal-residencia secundaria, que 
se traduz especialmente por uma forma de urbaniza<;:iio especifica, caracteris
tica do nosso seculo pela sua natureza e dimenslio. 

Se os espa<;:os do 6cio tomam configuraQoes, frequencias e intensidades 
diferentes segundo o seu alcance, e no tempo destinado aos 6cios que deve
remos procurar uma via de exp!ica<;iio da sua existencia. Assim, a rela<;:lio 
tempo de trabalho-tempo livre poe em evidencia tres ou mesmo quatro tipos, 
conforme a dimenslio do tempo livre se relaciona com o dia, a semana, o ano, 
a vida. Ao primeiro, correspondem algumas horas fora do trabalho, do 
sono e das obriga<;oes, ao segundo, os fins de semana, ao terceiro, as ferias e, 
por ultimo, a reforma. 

Os tipos de ocio e o seu alcance tern, por isso, muito de rela<;:iio com o 
tempo disponivel para a sua pratica. 

210 



TEMPO :::-----==_ 

I FOR AI 
· DE 

CASA 

I 

C AS A 

-

ESP A yO 

DE ALCANCE 

!MEDIA TO 

ESPAyO 

DE ALCANCE 

MEDIO 

r- .... "' 
DE ALCANCE 

LONGO 

FIM DE DJA 

- jogos de mesa 
- televisao, radio 
-leitura (jornais, livros) 
- audi9ao de musica 

- jogos de ar livre 
- passeios a pe 
- pratica desportiva e des-

portos 
- idas ao cafe 
- idas ao cinema 

1--
I 
I 
I 
I 

I 

I 

FIM DE SEMANA PIM DE ANO (FERTAS) 

- jogos -jogos 
- televisao, radio - televisao e radio 
- leitura (jornais, revistas, -leitura (jornais, revistas, 

livros) livros) 
- audi9ao de musica 1- audi9ao de musica 
- bricolagem e jardinagem I - bricolagem e jardinagem 

i 

FIM DE VIDA (REFORMA) I 

- televisao, radio 
- jogos 
- audi9a0 de musica 
- b<iool•gem oj.,di~gom i 

- passeios a pe - pass~ios -~-pe_o_u_d_e_b- i--
1 

- passeios a -~e- ---~ 
- jogos de ar livre cicleta (trajectos dife- - jogos ao ar livre · 
- pratica desportiva e des- rentes dos do quoti- - idas ao cafe 

portos diano) -cinema, teatro 
- idas ao cafe - idas ao cafe 
- idas ao cinema, teatro - actividade desportiva e 

des porto 
- espectaculos 

- passeios ... 
- viagens de autom6vel 

- passeios de curta dura- ~ - passeios a pe, de bici-
91iO (a pe, de bicicleta, cleta, de autom6vel... 

! de autom6vel). ~ - pequenas viagens 

1

- cinema e teatro - ida ao campo, a mon-
- especta.culos desportivos I tanha a. praia 

1

- Safdas do ambiente da - visitas culturais 
vida quotidiana I 

1-viagens de turismo - viagens de turismo ·-

- campo, montanha, 
praia, termas 

i (longa distancia) - estancias termais 

I
. - cruzeiros - regioes turfsticas 
- desportos e activ. des~. ~ - visita~ culturais 
- montanha, campo, pra1a - cruze1ros 



Se o alcance especial e urn problema tecnico, dependendo dos meios de 
transporte e da sua efidtcia em distancia, tempo de dura9ao das deslocayoes 
e comodidade, e tambem, por razao economicas, urn problema social ja que 
gera, por este motivo uma segregagao social no que se refere a utilizayao do 
territorio. De inicio, o turismo foi apanagio das classes dominantes, a 
aristocracia e a burguesia endinheirada dos finais do seculo XIX e principios 
do nosso seculo. Estas dispunham de tempo livre e de dinheiro que lhes 
permitia usufruir das longas estadias nas estancias de praia ou termais mais 
afamadas da sua epoca. Muitas transforma9oes se operaram desde entao 
e, ao mesmo tempo que se massificaram os ocios, o turismo acompanhou 
esse movimento. Mas, se muito mais gente veio a disp6r de tempo livre, a 
sua durayao e frequencia divergia muito do ponto de vista social, acentuando-se 
mesmo a desigualdade social perante o turismo. Esta desigualdade, porque 
o turismo se tornou urn «consumidor» de espa9o, evidenciou-se, tambem, 
cada vez mais na sua dimensao espacial. Disp6r de mais dinheiro e dispor 
de mais tempo, e ir mais longe, e poder consumir mais caro e melhor. 

7. Espafo e pniticas de 6cio 

A relayao espa9o-tempo evidencia, nas ~ociedades modernas, no que 
concerne as actividades de 6cio, situayoes onde se entecruza toda uma serie 
de elementos, da organizayao social as formas ideol6gicas. Tempo de tra
balho e tempo livre, formas de comunicayao social, valores culturais e o 
sistema da moda expressam-se nos usos do espayo. Entre essas manifestayoes, 
as mais relevantes do ponto de vista do nosso interesse no contexte deste 
estudo sao os periodos fora do trabalho que, com maior significado, tra
duzem essa rela9ao tempo-espayo : os fins de semana e as ferias. 

Estas tern como resultado urn uso diferenciado do espa9o, pela extensao 
e universalizayao do fen6meno do turismo e, como consequencia, uma pene
trayao e transformayao dos espayos de reserva, a praia, a montanha e o campo. 
A transformayao urbana e a urbanizayao dos campos sao, em grande medida, 
resultados destes fenomenos de tempo livre. Residencias secundarias, aglo
merayoes novas com ritmos sazonais diferenciados, grandes aldeias ambu
lantes, ocupadas por periodos relativamente curtos e rituados pelo ciclo 
semanal ou sazonal invadem o campo, a praia, a montanha. 

A concentrayao do trabalho da maior parte da popula9ao activa em 
cinco dias liberta dois dias que, especialmente durante o «born tempo», 
podem ser utilizados em deslocayoes a maior distancia, segundo a repartiyao 
dos sitios atractivos. E o fen6meno do fim de semana. Este, de cadencia 
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semanal, tern geralmente um alcance medio, por razoes do limite de tempo 
disponivel. Contudo, esse alcance varia consoante os meios de transporte, 
a sua velocidade, a sua natureza publica ou privada, pelo que se manifesta 
a existencia de uma diferenciac,:ao de tipo social no uso do espac,:o. 0 usu
fruto dos transportes e, consequentemente, o uso dos espac,:os para o 6cio 
encontram-se diferenciadamente ligados as varias classes sociais, tanto na fre
quencia, como nos tipos de uso. 0 autom6vel 6 o meio de transporte que, no 
caso do fim de semana, melhor define o alcance e a natureza social de certos 
tipos de 6cio. A ocorrencia de urn tempo de interrupc,:ao de trabalho do tipo 
do fim de semana e urn dos grandes responsaveis pela expansao e difusao das 
actividades de 6cio e, por via disso, pela transformac,:ao de extensas areas peri
-urbanas. 0 fen6meno da residencia secundaria e, sobretudo, a sua generaliza
c,:ao constitui uma das suas consequencias mais importantes. Semanalmente, 
assiste-se ao exodo urbana para a natureza, o campo, a montanha, a praia, 
a ruptura com os ritmos e os ambientes citadinos, na procura de sol, de ar 
puro e de mar. «Espontaneamente, o processo e segregador: conduz a 
uma aquisic,:ao dos sitios atractivos pelos que podem comprar os terrenos 
e os im6veis, mesmo vetustos, a prec,:os que aumentam tanto mais depressa 
quanta a pressao imobiliaria e maior» (GEORGE, 1974, 164). Jsto conduz a 
pouco e pouco, a que, pela expansao do fen6meno de apropriac,:ao de terras 
e de construc,:ao e aquisic,:ao de residencias secundarias, «o espac,:o dos 6cios 
para aquele que nao possui residencia secundaria, seja a beira da estrada» 
(George, 1974: 165). Por via disso, uma fracc,:ao muito importante dos 
tempos de fim de semana e passada em viagem de autom6vel e 0 espac;:o e 
sobretudo usufruido segundo a rede viaria. 

As ferias, por seu Iado, tomam uma expressao diferente, tanto nas for
mas de uso espacial como no alcance e nos tipos de praticas de 6cio. A sua 
importancia entre OS tempos de interrupc,:ao do trabalho e enorme, senao 
mesmo a mais significativa, pelos efeitos econ6micos e sociais e pela sua 
repercussao no espac;:o. Consideradas como um facto de civilizac;:ao, momenta 
da dinamica da sociedade global, o fen6meno «jerias» apresenta-se como 
« urn produto da sociedade industrial-urbana e das normas que a regem» 
(LAURENT, 1973, 31) . A ideia de ferias reenvia para o sentido global de nao 
ocupac,:ao, isto e, para uma suspensao da normalidade do trabalho, pela liber
tac,:ao dessa ocupac,:ao por urn periodo de tempo superior ao do fim-de-semana. 
Este modo de as entender remete para os efeitos na relac,:ao espac;o-tempo 
quotidiano. Assim, poderemos considera-las como «um periodo de durac;:ao 
variavel suspendendo uma ou varias vezes no ano o decurso ordinaria das 
actividades ligadas ao trabalho e durante o qual os individuos das sociedades 
industriais gozam, em principia, da livre disposic,:ao do seu tempo» (LAu-
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RENT, 1973, 21). Ora, «no contexto da actual realidade social este periodo 
e a ocasiao de urn fen6meno de massa, caracterizando-se por uma migra91io 
para lugares cujo quadro favorece um modo de existencia em ruptura com o 
que impoem as condi96es habituais da vida de trabalho» (LAURENT, 1973. 21). 
Assim, as ferias provocam a decomposi<;:ao da estrutura dos ritmos quoti
dianos, podendo gerar-se mesmo uma evasao dos lugares habituais, propi
ciando urn tempo Iongo que pode ser usado na pnitica de 6cios, muitos dos 
quais diferentes e com outra disponibilidade daqueles dos tempos de fim-de
-dia e de fim-de-semana. Sao tambem, como o fim-de-semana, desigual
mente repartidas. As formas de uso do tempo das ferias, a maior ou menor 
disponibilidade de tempo livre, estao em correla9ao com a hierarquia dos 
rendimentos e com a perten9a a diferentes classes sociais. Sao as categorias 
financeiramente mais abonadas e de posi91io de classe mais elevada que 
partem mais vezes e por mais tempo. 

As ferias, pelas suas rela96es simb6licas, estao eminentemente ligadas 
ao mito do regresso a natureza. Esta necessidade e evidenciada pelos 
lugares de eleiQao, pois, por intermedio das ferias, os individuos tentam 
reencontrar a natureza de que foram afastados pelo desenvolvimento urbano
-industrial. E por referencia ao quadro natural que se caracterizam, a maioria 
das vezes, os lugares de ferias: o mar, o campo e a montanha. 

As ferias e o fim de semana deram origens, nas sociedades modernas, a 
um fen6meno de deslocar;:ao espacialligado ao 6cio, que assumiu uma grande 
magnitude nos nossos dias: o turismo. Inicialmente atributo aristocratico 
ou da grande burguesia, e hoje urn fen6meno de massas por excelencia. 
0 turismo e, por isso, urn modo particular da pnitica das ferias-evasao que 
que consiste em deslocar-se permanentemente, segundo um itinenirio essen
cialmente concebido para ver e visitar urn Iugar, uma regiao ou urn pais. 
«Grande viagem espectaculo no seio de urn universo de paisagens e monu
mentos ( ... ) sucessao precipitada de imagens, voyeurismo ininterrupto» 
(MORIN, 1962, 93), o turismo e hoje urn dos fen6menos de massa de maior 
importancia econ6mica, social e cultural. 

Primeiramente apanagio das classes dominantes, apresenta-se hoje lar
gamente difundido, evidenciando uma universalidade dantes ignorada. 
Contudo, as pniticas a ele ligadas e a selectividade dos lugares ainda fazem 
do turismo urn elemento de forte segrega91io social. 0 espa9o turistico 
nao e mais do que «a projec91io da sociedade urbana com a complexidade 
dos seus grupos constitutivos, a diversidade do seu papel e uma homogenei
dade apenas aparente» (RAMBAUD, 1969, 207). 

Na sua expansao, porque implica alcances diversos e crescentes, «mais 
Ionge e mais ao sul», na sua difusao e na diversifica((ao dos espa9os de 6cio, 
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e necessaria assinalar a importancia dos meios de transporte. No principia, 
o barco a vapor e o comboio, e depois, de uma forma importante, o auto
move! e, mais tarde, o aviao. E sobretudo a estes, o autom6vel e o aviao, 
que se devem as grandes transforma<;:oes na rela<;:ao tempo-espa<;:o no uso das 
ferias e a sua expansao, tanto social, como espacial. A dominancia do auto
move! como parte integral do 6cio e enfatizada em diversos estudos 
(PATMORE, 1974, 110). 

0 impacto espacial destas formas de mobilidade de popula<;:ao foi grande 
por toda a parte, embora, evidentemente, com areas privilegiadas. Assu
miu grandes propor<;:15es em determinadas parcelas do territ6rio, como as 
costas maritimas. Novos aglomerados, transfigura<;:ao de povoados antigos, 
altera<;:iio dos modos de vida das comunidades transformam a beira-mar. 
mas tambem o campo e a montanha. 

Os espa<;:os urbanos e os espa<;:os rurais denunciam, em muitos dos casos, 
o impacto das actividades de 6cio e, acima de tudo, as modalidades que o fim 
de semana e as ferias propiciam. Fen6meno essencialmente comandado pela 
cultura urbana, o turismo tornou-se um meio de expansiio das formas cul
turais da cidade. 

«No dominio do 6cio, os modelos nascidos na grande cidade sao pouco 
a pouco espalhados em todo o resto do pais» (DUMMAZEDIER, 1962, 1707). 
Este movimento dos tempos de 6cio e constantemente crescente. A cidade 
como centro regional desempenha a fun<;:ao de centro cultural tambem no 
que diz respeito ao 6cio, ou seja, controla, programa, distribui, transforma 
as pratica de 6cio. 0 processo e, na sua primeira evidencia, cultural, mas e-o 
tambem econ6mico e social. «0 espa90 do 6cio, para alem de urn espa<;:o 
cultural, e urn espaco social onde se articulam rela<;:oes especificas entre seres, 
grupos, meios, classes. Este espa<;:o e determinado pelas caracteristicas da 
popula<(iio que o utiliza, pelo modo de vida dos diferentes meios sociais que 
OS frequenta.m» (DUMMAZEDIER, 1974, 178). 
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