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RESUMO 

A terciarizac;iio moderna vai a par com o aumento do tempo livre e com 
a forrnac;iio do mito da sociedade dos 6cios. 

N a sociedade contemporiinea a separac;iio na forma como 6 usado o tempo 
pelos seus elementos traduz a estrutura de divisiio social do trabalho, a qual ma.ni
festa correspondencias marcantes nos usos do espac;o. A predominAncia deste 
ou daquele tipo de uso, a maneira como o tempo e aproveitado estli muitas vezes, 
em relac;iio com a condic;iio social dos i.ndivfduos. Estas diferenciac;Oes enrai
zam-se em modificac;:5es sociais que tomaram luger sobretudo no seculo passado, 
como sejam a reduc;:iio dos horlirios de trabalho, o direito As ferias .. . 

Actualmente, no processo de terciarizac;:iio das sociedades urbano-indus
triais assumem Iugar importante uma pan6plia de actividades de servic;:os 
e de comercio cuja relac;iio com as prliticas do tempo-livre e do lazer siio 
manifestas. 

A reduc;:iio e a delimitac;:iio do tempo de trabalho tern como corollirio a for
mac;iio de um tempo livre. Este engloba um tempo de lazer o qual pode reflectir 
a import4ncia das formas actuais de massificac;:iio do 6cio. Daf que se possa com
preender o grande interesse por parte dos grandes grupos econ6micos pela pro
duc;:iio dos 6cios e, por consequencia, em se apossarem dos espac;os que 
permaneciam menos aproveitados: a alta montanha, o mar, a praia. A vane
dade de espac;os 6 imensa, e apesar de serem espac;os de divertimento, descanso 
e desenvolvimento, siio, tamb6m, espac;:os de consumo virados para o 6cio, 
criando, por isso, e para alem das pretensOc:s de sociabilizac;io, uma vincada segre.
gac;iio social. 

• Comunicac;:iio apresentada nas II Jornadas de Geograita Humana (Coimbra, 22 a 
24 de Janeiro de 1991). 

•• Institute de Estudos Geogrliltcos, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 
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No entanto, as pniticas do tempo-livre e do lazer siio marcadas, a!em das 
ambiguidades referidas par uma dualidade de duplo sentido. Esta dualidade evi
dencia, tanto no modo de produ~o como na temporalidade, a fronteira tenue 
entre lazer e trabalho e tempo-livre e trabalho. 0 desenvolvimento destas pn1-
ticas conduziu ~ diferencia~iio espacial, cuja maior acenru~iio se manifesta nas 
ueas urbanas. 

A ilustr~o destes problemas sera feita com base em dais exemplos: em 
primeiro Iugar a prop6sito da distribui~iio regional de praticas culrurais e des
portivas em Portugal; em segundo, atraves das actividades relacionadas com os 
6cios e a sua distribui~o espacial em Coimbra. No primeiro exemplo, numa 
anlilise que tern como unidade de referenda o distrito, dli-se importancia A dis
tribui~o das casas de espectaculos e aos seus utilizadores. Nas praticas des
portivM, atrav61 da contab~ilo de indivfduos que r!m uma actividade desportiva 
federada ou profissional, faz-se a ilustra~iio das diferen~as de quantitativos de 
praticantes existentes a nfvel distrital. Tanto as praticas culturais como as des
portivas oferecem uma leitura que indicia desigualdades entre o litoral eo inte
rior, frequentemente referidas no ambito do crescimento econ6mico, mas que 
se reflectem no acesso ~ cultura, ao recreio e ao desporto. 

No segundo exemplo, valorizam-se as distribui~5es das actividades liga
das ao lazer e ao tempo livre, tendo como estrutura de referenda a rede viaria 
da cidade de Coimbra. Salienta-se, ponrualmente, a utiliza~iio dos espa~os de 
6cio (ao ar livre e em espa~os fechadc;>s) tais como areas verdes e estruturas des
portivas e, tam~m. os espa~os de sociabiliza~iio e os de valoriza~iio cultural . 
Como o 6cio e, frequentemente, sin6nimo de aumento de consumo, faz-se tam
~m a representa~iio de alguns comercios que contribuem ou siio utilizados para 
a prossec~o de praticas de 6cio. 

RESUME 

La tertiarisation moderne va de pair avec I' augmentation du temps libre 
et la formation du mythe de Ia societe des loisirs. 

Dans Ia societe modeme, Ia division du temps selon !'usage qui en est fait 
traduit une strucrure de division sociale du travail ~ laquelle correspondent des 
traits marquants de !'utilisation de I' espace. La predominance de l 'un ou I' autre 
typed 'utilisation et Ia maniere dont le temps est mis A profit sont sou vent en rela
tion avec la condition sociale des individus. Ces differentiations ont leur origine 
dans des changements sociaux intervenus surtout au si~cle passe, comme Ia reduc
tion des horaires de travail, le droit aux vacances .. . 

Actuellement, au sein du processus de tertiarisation des societes urbano
-industrielles, une place importante est occupee par une panoplie d'activites de 
commerce et de services qui entretiennent des rapports manifestes avec celles 
du temps libre et des loisirs. 

La r6duction du temps de travail a comme corollaire Ia formation d 'un temps 
libre qui englobe un temps de loisir susceptible de connaitre lui-assi certaines 
des formes acruelles de massification. Ainsi petlt-on comprendre !'interet que 
temoignent de grands groupes 6conomiques ~ Ia production d'instruments de 



lois irs et, par consequent, lll' appropriation d • espaces encore peu exploites: haute 
montagne, mer, plage. Leur variete est immense, et bien qu'il s'agisse d'espaces 
de dtlassement, d'amusement et de developpement, ils sent egalement espaces 
de consommation orientes vers Jes ioisirs, crtant de ce fait, au deJa de toute invi
tation a sociabiliser, une forte segregation. 

Par ailleurs, Jes activites du temps libre et des loisirs sont marqu6es, outre 
Jes ambiguites signaltes, par deux equivoques. CelJes-ci mettent en evidence, 
tant sur Je plan de Ia production que sur celui de Ia temporalite, que Ia frontiere 
est tenue entre loisir et travail et entre temps libre et travail. Le developpement 
de ces pratiques a conduit ll une differentiation et a une specialisation de 1' espace, 
dent Jes traits les plus accentues se retrouvent dans les sites urbains. 

Ces problemes seront illustres ll partir de deux exemples: d'abord, a pro
pos de Ia distribution regionale des pratiques culturelles et sportives au Portugal; 
en second lieu, a travers Jes activites de loisir et leur distribution spatiale ll 
Coimbra. Dans Je premier exemple, une analyse, qui a pour unite adminis
trative de reference Je district, s'interessera lila distribution des salles de spec
tacle et a leur frequentation. En ce qui conceme la pratique des sports, la comp
tabilite au niveau du district des individus membres de federations, a titre 
amateur ou professionel, permettra d'etablir des differences quantitatives sig
nificatives . l..es pratiques culturelles et sportives permettent une lecture reve
Jatrice d'inegalites entre le littoral et l ' interieur, souvent remarqutes dans Je cadre 
de Ia croissance tconomique et qui se repercutent sur l'acces lila culture, aux 
sports et aux loisirs. 

Dans Je second exemple, on mettra en valeur Je lien qui existe entre la dis
tribution des activites rtcrtatives et Je rtseau des voies de communication de 
Coimbra. On soulignera au passage )'utilisation des espaces de loisirs (en plein 
air et dans des espaces fermes) tels qu'espaces verts, installations sportives ainsi 
que lieux de rencontre sociale et de valorisation culturelle. Puisque les Joisirs 
sent frequemment synonymes d' augmentation de la consommation, nous parle
rons aussi de certains commerces qui contribuent ou servent a Ia pratique d • activites 
de Joisirs. 

ABSTRACT 

Modern tertiarization goes hand in hand with increased spare time and the 
myth of the lazy society. 

In contemporary society, the way time is divided up according to how it 
is occupied. translates into the structure of the social division of labour, which 
bears a strong relationship to the uses of space. The predominance of this pr 
that kind of use, or the way in which time is occupied is usually related. to the 
social condition of the individual. These differentiations have their origins in 
social changes which took place largely in the last century, like the reduction 
in working hours, the right to holidays ... 

At the present time, in the process of tertiarization ofuri>an-industrial socie
ties, the panoply of service and commercial activities assumes an important posi
tion and their relationship with leisure persuits is obvious. 
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The reduction and restriction of working hours has as its corollary the 
creation of free time. This encompasses leisure time which may reflect the 
importance of current ways of mass enjoyment of leisure. Thence it may be 
possible to understand why major economic groups are so interested in the 
production of leisure time and, as a result, gaining possession of spaces 
which have been underused: the mountains, the sea, beaches. There is an 
immense variety of spaces and, although they might be for entertainment, 
relaxing and development, they are also spaces geared to the consumerism of 
leisure, thus creating, beyond any pretensions to sociabilization, a layer of social 
segregation. 

Leisure pursuits are notable, apart from the ambiguities already mentio
ned, for duality in two senses. This duality is evidenced as much by the manner 
of production as by its temporality, the fine line separating leisure and work and 
spare time and work. The development of this practice has led to differentiation 
and spatial specialization, whose main effects are seen in urban areas. 

These problems will be illustrated, using two examples: first, by reason 
of the regional distribution of cultural and sporting activities in Portugal; second, 
through leisure-related activities and their spatial distribution in Coimbra. 
In the first instance, in an analysis that has the district as its administrative refe
rence, interest will focus mainly on the distribution of theatres and cinemas and 
their users. When it comes to sport, by accouting for people who practise an 
organized sport, maybe professionaly, we can show the numerical difference at 
the district level. Cultural interests as well as sporting activities provide evi
dence of the inequalities between the ·coastal regions and the interior, often with 
reference to economic growth, but virtually always reflecting accessibility of cul
ture, recreation and sport. 

In the second example, distribution of activities liked to leisure and spare 
time will be valorized, using the city of Coimbra's road network as structural 
reference. The utilization of leisure spaces will be carefully indicated (outdoor 
and indoor), such as green areas, sports facilities and, in addition, social gathe
ring places and places of cultural interest. Since leisure is often synonymous 
with increased consumption, we shall also note various businesses that contri
bute to , or are used in, the pursuit of Ieasure. 

1. A SOCIEDADE CONTEMPORANEA: 0 TEMPO LIVRE E 0 
TERCIARIO DO LAZER 

Hoje, o lazer faz parte da vida quotidiana de toda a gente. Por toda a 
parte, nos comboios, nos barcos, nos avi6es, nos jornais, sobre as ondas, no 
cinema, na radio, na televisao, somos solicitados constantemente a evasao da 
monotonia da vida quotidiana. Sao mwtiplas as sugest6es, desde o mais comum 
dos objectos a longfnquos ambientes ex6ticos. Nas paredes das nossas 
cidades, enormes cartazes coloridos incitam-nos a todos os tipos de consumo, 
a todos os tipos de parafsos de ferias. 
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Este desafio ao consumo e uma das caracterfsticas das sociedades moder
nas e, por isso, fortemente imbricada com o crescimento das actividades do 
terciario, urn dos componentes da terciarizac;ao das sociedades da nossa con
temporaneidade, em conjunto com a especializac;ao e a sofisticac;ao das acti
vidades do comercio. Se outros terci:irios emergem como tipificadores dos 
processos de producao e de gestao, e no domfnio das actividades relacionadas 
com a oferta de hens que, com maior evid~ncia, se expressa a dimensao de espec
taculo e de consumo de massas das sociedades p6s-industriais. A necessidade 
cede Iugar ao prazer, a posse duradoura a posse efemera. A necessidade cede 
Iugar ao praz~r. a posse duradoura a posse efemera . As dimens0es simb6licas 
sao transfiguradas pelos modos de consumir. A metamorfiza<;ao das pn1ticas 
sociais envolve, cada vez mais, os lugares e as temporalidades . 

A terciarizacao da sociedade moderna tern sido acompanhada pela modi
ficacao de sentido das concepeoes de trabalho, tempo livre e lazer e, em con
sequ~ncia, das suas fronteiras respectivas. A oposicao lazer-trabalho, que foi 
acompanhada, consoante as epocas e os lugares, de uma valoracao positivo
-negativo, sucede, nas sociedades p6s-industriais, uma modificac;ao crescente 
do sentido dos termos, nao mais redutfveis as dicotomias anteriores. 0 tempo 
livre nao significa necessariamente 6cio ou lazer, assim como trabalho pode 
ser, em muitos casos, sobreponfvel ou mesmo confundido com estados ou pra
ticas de lazer. 

Na origem destas mudancas estao a alteracao dos modos de trabalho e a 
reducao dos horarios de trabalho que os acompanham. Nas ultimas decadas, 
a redu<;iio de horario de trabalho criou uma das utopias modernas mais curio
sas. A realiza<;iio pessoal, a liberta<;iio do trabalho alienado, a igualdade, seriam 
realizadas atraves do lazer. A sociedade dos 6cios confundia-se com a socie
dade do tempo livre. · Os sinais contradit6rios, a par e passo revelados pelas 
investigacoes, esmoreceram as euforias da utopia da sociedade dos 6cios, mas, 
em simultftneo, vieram a revelar aspectos que aprofundaram o conhecimento 
do nos so tempo e foram estfmulo a interpretac;6es inovadoras. A sociedade con
tempor~nea cia cada vez mais atencao ao tempo fora do trabalho , particular
mente ao uso desse tempo e aos tipos de relacao com os objectos do quotidiano. 
Por conseguinte, a diferenca e a especializac;ao espacial no mundo contempor~eo 
apresentam simultaneamente uma crescente compartimenta<;ao e libertac;ao do 
tempo. Uma libertacao do tempo que e ao mesmo tempo uma subjugacao ao 
tempo. 

Tudo isto esta marcado por uma grande ironia. Porque falamos de liber
tac;ao de tempo e de espaco quando sao cada vez mais raros? «A proposi<;lio 
Msica afirma que menor car~ncia de hens acatreta maior carencia de tempo» 
(PARKER- 1976, 41). No entanto, como «as pessoas ainda precisam de tempo 
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para manter os pr6prios organismos, dormir, comer e escoar os dentes, quanto 
mais artigos e aparelhos tiverem, mais tempo terao que gastar para os adquirir 
e para os manter» (PARKER- 1976, 41). 

A sociedade industrial converteu-se numa sociedade do tempo, pelas cad~n
cias cada vez mais nipidas dos ritmos do trabalho, das capacidades da produ~ao 
e das potencialidades sempre crescentes de anular o esp~o pelo tempo. Os 
modos de fazer e de transportar sempre trouxeram consigo a precisao do 
rel6gio, gerando uma transforma~ao radical das crono-espacialidades da vida 
quotidiana. Os lugares perderam a sentido classico de locus totalizador da vida 
quotidiana para se tornarem referentes espartilhados entre o enraizamento e o 
cosmopolitismo. Cada vez se produz mais para toda a parte e cada vez se con
some mais o que e produzido em todo o mundo. Ao mesmo tempo, urn mundo 
que se julga detentor de uma abundAncia nunca antes vista, aumenta a escassez 
de tudo, desde os recursos antes livres at~ ao espa~o e ao tempo. 

As mudan~as das sociedades modernas foram objecto de aten~o de estu
diosos de forma~o diversa que procuram dar conta das transfonna~aes em curso 
e apontar tendtncias futuras. 

Nos anos cinquenta e sessenta, a aten~ao centrou-se principalmente em 
temas como o desenvolvimento, a modemiza~ao eo bem-estar. A este con
junto de temas sucedeu-se a preocupa~o em caracterizar essa nova sociedade 
emergente. A. civilizacao do trabalho opunha-se a civilizacao dos 6cios, a socie
dade industrial sucedia-se a sociedade p6s-industrial, a uma sociedade fundada 
na produ~ao, uma sociedade de consumo. 

A procura de actividades de lazer em Iugar de se fazer segundo as varian
tes tradicionais, ajusta-se cada vez mais com as caracterfsticas da sociedade de 
consumo. Em consequtncia, quando estudamos as actividades de lazer e do 
tempo livre deparamos com a sua imbrica~ao com o consumo de massas e, por 
conseguinte, com a terciariza~ao das sociedades modernas. Para corohirio, o 
tempo livre apresenta-se-nos como uma das caracterfsticas basicas da socie
dade de consumo, na qual as actividaqes associadas com os lazeres constituem 
uma fr~o significativa das actividades do sector tercilirio, muito contribuindo 
para o seu aumento em diversidade e quantidade. 

A sociedade emergente apresentava-se, pois, como uma sociedade onde 
se evidenciavam como elementos caracterizadores o consumo, os lazeres e o 
tempo livre. 

Desde os anos cinquenta, varios autores se debru~am sobre estes temas. 
Uns, como Jean Fourastie, procuraram delinear as tend~ncias futuras , assina
lando a importAncia crescente do terci<irio e da esfera do consumo nas 
economias associada com o aumento do tempo de nao trabalho como caracte
rfstica das sociedades modemas (FOURASTIB, 1948; 1972). 
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Outros, como J. K. Galbraith, apontavam a import.ftncia da sociedade do 
welfare-state como uma sociedade da abundftncia, em que a igualdade perante 
o consumo seria regrade medi~ao social (GALBRAITH, 1958). Outros ainda, 
como Joffre Dumazedier caracterizavam a sociedade que se avizinha como uma 
civiliza~ao dos 6cios, onde estes passariam a ter urn Iugar central nas rela~6es 
sociais cada vez mais aut6nomos do trabalho. Seria urn «novo lazer que nas
cia» a fundar uma nova sociedade (DUMAZEDIER, 1962). 
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(Mode to de Forasti~ generalizado) 

FIG. 1-Evolu<;iio dos sectores de actividade econ6mica. 

(Fonte: Paul Claval, Geografia do Homem, Almedina, 1987) . 

Nos finais da decada de 1960 e infcios de 1970 duas obras marcaram o 
sentido da reflexao no mundo franc6fono. A. Touraine, na sua obra La societe 
p6s-industrielle, interroga-se sobre o nascimento de uma nova sociedade em 
que a homogeneiza~ao, a massifica~ao e a desestratifica~o dos 6cios seriam 
alguns dos tra~os mais salientes (TOURAINE, 1969). Pela mesma altura, Jean 
Baudrillard, depois de outras reflex6es sobre os objectos eo consumo na socie
dade moderna, tra~a uma retrato impiedoso da aliena~ao do homem contem
porAneo, mostrando a contradi~o entre o consumo, os lazeres eo tempo perdido 
e escasso (BAUDRILLARD, 1969). 

Destas interpreta~oes ressaltam diversos aspectos convergentes, indepen
dentemente das posi~oes Jnais acentuadamente apolog~ticas ou crfticas da socie
dade emergente. A sociedade p6s-industrial ~ ao mesmo tempo uma sociedade 
do consume e uma sociedade dos lazeres. 0 tempo, nomeadamente o tempo 
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livre, toma de modo crescente um valor central. E pas-industrial, porque o 
trabalho perde centralidade analftica em favor do lazer libertador e instftncia 
de realiza~ao pessoal. Contudo, o lazer moderno torna-se cada vez mais inte
grado na massifica~o produzida pela nova industria dos 6cios e pela produ~ao 
cultural das massas. Deste facto advem que o tempo livre e, cada vez mais, 
tempo de consumo e, ao mesmo tempo, revela-se que os lazeres perdem o sen
tido de criatividade pessoal para darem Iugar as industrias dos 6cios e a domi
na~ao das formas de consumo de massas. 

2. TRABALHO, TEMPO LIVRE E LAZER 

Se bern que, a uma primeira aproxima~o. as n~oes de trabalho, tempo 
livre e tempo de lazer se distinguem claramente, ao procedermos a uma ava
lia~o mais aprofundada somos confrontados com alguns problemas de diffcil 
resolu~ao. 

Trabalho, tempo livre e lazer sobrep0em-se ou excluem-se conforme os 
conteudos lingufsticos e sociais. Reportando-nos apenas a sociedade nossa con
temporftn.ea, o lazer eo tempo livre, embora interligados, nao podem ser con
fundidos. Ambos se op6em a no~o de trabalho. Por lazer entende-se uma 
ruptura com a situa~ao de trabalho, mas que pelo seu can1cter desinteressado 
e a escolha aparentemente livre, pode incluir o domfnio do trabalho. No entanto, 
os perfis das conceptualiza~oes de lazer e de temp<? livre resultam de diversos 
factores, nomeadamente, os que se referem a investigacao empfrica e as repre
senta~6es dos indivfduos. 

Tempo livre significa, para uns, todo o tempo que convencionalmente resta 
fora do trabalho formal, para outros o tempo nao inclufdo no trabalho, nas des
loca~s. ou nas obriga~s domesticas. Esta ultima defini~ao aproxima-se mais 
de uma conce~ao de tempo-livre equivalente a de lazer . Contudo, esse tempo 
livre pode nao ser necessariamente «gasto» em situacao de 6cio sendo muitas 
vezes mais urn tempo de trabalho. 

A diculdade de defmir lazer toma-se pois patente na maioria das defini~6es 
propostas, onde se evidenciam as fronteiras ambfguas com 0 conceito oposto 
de trabalho e como conceito englobante de tempo livre. Apesar da sua ambi
guidade, e do caracter idealista que encerra, adoptamos a defini~ao de 
J. DUMAZEDIER (1962), quer pelas caracterfsticas de liberdade e de hedonismo 
que lhe associa, como pelas tres fun~Oes principais do lazer de descontra~ao , 

de divertimento e de desenvolvimento. Ou seja: «O 6cio e urn conjunto de 
ocupa~6es as quais 0 indivfduo pode dedicar-se de maneira completamente volun
taria, seja para descansar, seja para se divertir seja para desenvolver a sua fun~o 
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desinteressada, a sua participa~ao voluntc1ria, Iiberto das sua obrig~5es pro
fissionais, familiares e sociais» (DUMAZEDIER, 1969, 20). 

Se se procura definir lazer por oposi~o a trabalho, as situa~Oes de tra
balho podem, no entanto, apresentar figuras bern distintas conforme a classe 
e o estatuto social . Se para uns o trabalho e feito de ~orma obrigada e alie
nante, para outros, e fonte de realiza~o pessoal podendo incluir elementos carac
terizadores da situa~o de lazer. Assim, o modo como as pessoas apreendem 
a rela~o entre o trabalho e o lazer nas suas vidas, o que est~ dependente, de 
algum modo, da capacidade econ6mica ou do estatuto social e cultural, pode 
servir de base a uma distin~ao de tres posi~Oes: uma que~ prioridade ao tra
balho, uma segunda ao Iazer e, por tim, uma que estabelece uma igualdade de 
valor entre o trabalho eo lazer (KAPLAN, 1981). 

Se o Iazer cria a ilusao da igualdade pelo consumo, as diferentes atitudes 
em relayao ao trabalho criam a distin~o. Distin~ao pelo tempo e pelo espa~o. 
que no entanto, se apresentam igualmente finitos. A finitude do tempo vai pois 
a par com a finitude do espa~o. Conforme refere T. Haggerstrand «a finitude 
do espa~o e do tempo nas configura~oes locais causa atrasos, distor~oes ou 
extin~ao de proceSSOS» (HAGERSTRAND, 1976). 

Na mesma altura, cria-se o mito do tempo livre e dos espa~os Iivres. Da 
natureza faz-se espec~culo, as explora~oes que eram Iugar de aventura e de 
incerteza tornam-se cada vez mais objecto de programa~ao de uma «industria» 
em crescimento: a da evasao. Para preencher esse tempo livre e os espa~os 
Iivres desenvolveu-se o lazer moderno. Este tornou-se, entre outras coisas, uma 
institui~ao social. Como produto da sociedade industrial moderna, o lazer 
moderno toma as formas especfficas dessa mesma sociedade. Tom BURNS 
afirma com eloquencia que a «Vida social fora da situa~ao de trabalho nao 
reemergiu; ela foi criada novamente, segundo formas que sao pr6prias das feic;Oes 
do industrialismo, que derivam deste, e que contribuem para o seu desenvol
vimento, crescimento e rearticula~ao .. ,,. (BuRNs, 1975). 

Se o lazer na sociedade moderna pode ser visto como urn concorrente, 
uma relayao ao trabalho na sociedade industrial, pensamos que e algo mais do 
que isso. 0 «lazer industrial» e, tambem, uma fonte de valores eticos, alem 
daqueles fundamentos na produ~o e no trabalho, com implica~Oes na afir
ma~ao da diferen~ social. Por outro !ado, ao ser beneffcio de uma maior pro
dutividade, tornada possfvel pela produ~ao em massa e pelo marketing, o lazer 
tende a exibir as mesmas fei~oes e rela~oes sociais que caracterizaram o mundo 
do trabalho industrial: padroniza~ao, pdtica rotineira, prevalencia do capital, 
menor m1mero de pessoas no processo de controle e massifica~o. 

As instituic;Oes de lazer resultantes tornam-se determinantes no modo como 
as pessoas usam o seu lazer. Nao se limitam a atender uma procura, mas tern 
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urn papel capital na sua cria~o e decisao em relac;ao ao modo como atend~-la 
(PARKER, 1976, 334). Criam-se os tempos livres, codificam-se e diferen
ciam-se os espacos do lazer, crescem as industrias de divertimentos a urn ritmo 
de acordo com a sociedade humana. Deste modo, ao mesmo tempo que se desen
volve uma produc;ao de lazeres, de industrias de divertimentos, de jogos, da 
produ~o de equipamentos, desde a fotografia ao cinema e vfdeo, da produc;ao 
de discos aos instrumentos, etc., surge urn sector de distribuic;ao que inclui espa
cos de consumo que incluem uma variedade de situac;6es desde o comercio de 
bens as salas de espectaculos e recintos desportivos. 

Esta ligac;ao entre consumo e tempo livre torna-se fundamental no modo 
como pretendemos abordar o problema da terciarizac;ao. Falar de tempo livre 
na sociedade contemporfulea obriga pois necessariamente a falar de consumo. 
Consumo de bens cuja diversidade se alarga a pare passo e para o qual se neces
sita cada vez mais de mais tempo. No entanto, o consumo individual de 
determinados bens nao e totalmente elcistico, nomeadamente o consumo ali
mentar, ou os que dependem da disponibilidade de tempo ou da capacidade ffsica 
do indivfduo. Estao neste caso os consumos ligados ao lazer. como fazer turismo, 
praticar jogos de mesa ou actividades ffsicas. Por conseguinte, os lazeres moder
nos sao cada vez mais interligados com a produc;ao e cornercializac;ao de 
objectos. 0 seu consumo implica, por isso, urn aurnento de Iocais de venda, 
de locais de consumo ou de fruicao. Todos eles produzem urn domfnio que 
designaremos por tercimo do lazer. Nuns casos, essa associac;ao apresenta-se 
de forma evidente, noutros a sua ligac;ao nao e, a primeira vista, rnanifesta
mente clara. Se a especializac;ao dos locais vinculam claramente as praticas 
ou estados de 6cio, como em grande parte dos casos dos locais de turismo e 
veraneio, ou na comercializac;ao de objectos para os Iazeres (venda de apare
lhos de sorn, televisao vfdeos), noutros casos a rela~o e rnais exterior. 
E o que se passa quando o estado de lazer, de preenchimento despreocupado 
e descontrafdo, se faz numa atitude de yoyeurismo, de olhar o espectaculo das 
mantras, aquilo a que se pode designar como fazer shopping. 

0 tempo livre toma-se uma condi~o de consumo, porque o tempo de lazer 
se toma necessario para consumir, tornando o tempo de lazer cada vez mais 
urn tempo de consumo. 

Como refere R. Zorrilla «O consumo eo tempo livre vao, portanto, a par, 
necessitando urn do outro. Nesta interdependencia mutua geram-se novos pro
cessos que importa sublinhar: o tempo de nao trabalho propicia o consumo espe
cffico de bens e servicos de lazeres, para alem dos bens gerais. Espectaculos, 
desportos, viagens e outras actividades ludicas organizadas t~m oeste tempo 
o seu espaco econ6mico e no •ocioso» o seu presumfvel consumidor,.. 0 cres
cimento das actividades de 6cio torna-se, por conseguinte, uma necessidade fun-
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cional numa sociedade caracterizada pelo aumento tendencial do consumo 
privado. 0 tempo de 6cio tende a constituir, neste caso, «O tempo economi
camente necessmo para permitir este consumo e criar novas necessidades espe
cial mente de cultura e de jogo» (ZORRILLA, 1990, 43 e 44). 

A ligacao do 6cio com o consumo comporta, em consequencia, uma serie 
de ambiguidades e de dualidades nas pniticas de 6cio e na caracterizacao dos 
lugares. Em primeiro Iugar, ambiguidades que se traduzem na impossibili
dade de defmir de modo claro a natureza das pniticas, ou seja, a existencia de 
pn1ticas com dupla situacao, de trabalho e de 6cio. Por um lado, o sentido 
do prazer eo hedonismo que encerram, situam-se entre o 6cio, por outro, a 
obrigatoriedade e a remuneracao, dao-lhe caracterfsticas de trabalho, visto que 
muitas vezes «6cio e trabalho surgem em simultaneo nas prliticas do mesmo 
agente. Em segundo Iugar, as praticas de 6cio, porque incluidas em prliticas 
de consumo, patenteiam uma dualidade de situacoes de trabalho e lazer. Esta 
dualidade manifesta-se na actividade de um agente individual, conforme refe
rimos quando se mostrou a d.ificuldade que por vezes surge na distincao entre 
o 6cio e trabalho. Mas e, sobretudo, importante quando se analisam pn1ticas 
em situacao de co-presenca: o produtor eo consumidor, o vendedor eo com
prador. Ou seja, as mesmas praticas sao efectuadas, por uns, em situacao de 
trabalho, por outros, como lazer. 

A distincao atraves do consumo e do aumento do tempo livre necessaria 
para consumir, como caracterfstica das sociedades contemporfuleas, gera pro
cessos de diferenciacao social do acesso aos lazeres e modos de producao dife
renciados dos espacos de lazer, contrariando a ilusao igualitaria dos lazeres e 
produzindo uma distincao social atraves da distincao espacial. Tambem as pni
ticas sao duais, sendo esta dualidade extensiva aos lugares, aos objectos e as tem
poralidades dessas praticas . Os lugares situam-se na fronteira entre o trabalho 
eo 6cio. Isto e, sao, ao mesmo tempo, lugares de trabalho, mas tambem lugares 
de fruicao. de preenchimento do tempo livre como 6cio, de consumo. Disso 
sao bern demonstrativas as areas centrais de comercio das cidades com todo o seu 
espectaculo de montras e de luzes, ou os· modemos centros comerciais. Do 
mesmo modo, os objectos sao produtos e objectos de trabalho e, ao mesmo tempo, 
objectos de 6cio. A producao destes objectos gerou um importante cresci
mento e diversificacao de industrias, desde a fabricacao de jogos, producao de 
discos e filmes e toda a serie de equipamentos necessmos a sua producao e, 
alem de tudo, os vefculos, sfmbolos da liberdade individual dos movimentos, da 
bicicleta ao meios de transporte aereos, passando pelo autom6vel e pelo comboio. 
0 autom6vel tomou-se, na sociedade contemporfulea, uma expressao clara dessa 
dualidade dos objectos. Tambem as temporalidades sao expressao da duali
dade referida. Se o tempo de fim de dia, de fim de semana ou de ferias e um 
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tempo livre pa~ 6cios, a produ~o das actividades e dos equipamentos de suporte 
a esses 6cios exigem uma fra~ao da popula~o em situacao de trabalho, muitas 
vezes mais intensivo do que nos tempos convencionalmente definidos como tal . 

Os lugares, as temporalidades e as pniticas oferecem numerosos exem
plos cuja classificacao se torna diffcil. 0 acto de comer num restaurante pode 
apresentar-se segundo uma diversidade de situac6es, desde a temporalidade (no 
dia-a-dia, no fim-de-semana), a duracao, o modo de estar at~ ao estatuto do 
pr6prio restaurante. Sao disso expressao clara o controle entre ofast-food quo
tidiano e os almocos de famfiia ou de grupos do fim-de-semana. Um acto vital 
quotidiano toma-se, pelo princfpio do prazer, numa pr:itica de 6cio, e bern dife
renciadora do ponto de vista social, do estatuto do frequentador, em que a 
abundfulcia ou o requinte nem sempre vao juntos. Para uns, o ideal~ comer 
muito e pagar pouco, para outros, pagar muito para comer pouco. 

Mau grado as dificuldades de definicao das praticas de lazer, as classi
ficac6es apresentam comun.mente quatro grandes domfnios: das artes, do recreio 
e sociabilizacao, do desporto e do turismo. 
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FIG. 2- As praticas e os espac;:os de lazer. 

(Adaptado de Allan Patmore, 1983 . Organizac;:iio dos autores). 
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As fronteiras entre estes domfnios nao sao, na ma10na das vezes , 
nftidas , como bern expressam as divergencias nas classifica~;6es dos v<irios 
autores que tratam do tema (LANFANT, 1979; SUE, 1980; DUMAZEDIER, 1981 ; 
PATMORE, 1983; ZORRILLA, 1990), e que, num outro trabalho, desen
volvemos. 

A cada urn destes quatro domfnios estao associados (Fig. 2): os 1ugares 
de pniticas, os lugares de aquisi9io e de apoio e os agentes operadores. Muitas 
vezes os lugares de pniticas confundem-se com os de aquisi9io de hens de lazer 
ou de apoio as suas praticas. Por outro lado, a estas praticas e lugares de pra
ticas ha a acrescentar os agentes operadores que podem constituir unidades fun
cionais hem distintas. E o caso dos lugares de presta~;ao de servi~;os, como 
os agentes de viagem e os operadores turfsticos que constituem actividades 
exteriores mas fortemente relacionadas coin estas pniticas. 

3. AS SOCIEDADES MODERNAS- LAZER E URBANIZA(:AO: 
DIFERENCIA(:OES REGIONAIS E CONTEXTOS LOCAlS 

3.1. Diferencia~oes regionais 

0 lazer como forma de preenchimento do tempo livre motiva o consumo 
detenninando o aparecimento de actividades para satisfazer as necessidades e 
pretensoes da popula9io ao usar o seu tempo livre, como lazer, como trabalho 
secundario, ou como hobbie, ou seja, descansar, desenvolver ou distrair, usando 
o tempo fora do trabalho principal e das obriga~;oes. 0 «OCiar» converte-se numa 
pnitica de consumo (ZoRRILLA, 1990, 44) , implicando, por isso, despesas, as 
quais se apresentam diversificadas em fun~;ao das caracterfsticas dos espacos 
e das populacoes que os ocupam. 

Alguns autores (PARKER, 1976; PATMORE, 1983) ao estudarem a repar
ticao da frequencia segundo os v<irios tipos de pnhicas de lazer evidenciam a 
importfulcia dos lazeres modernos relativamente aos tradicionais, como expres
sao da modemiza9io das pniticas sociais das sociedades urbano-industriais. Esta 
tendencia patenteia-se tambem na reparticao das despesas em rela~;ao com os 
lazeres e a ocupa~;ao do tempo livre (Fig. 3). Nestas, salientam-se, de forma 
not6ria, os equipamentos electr6nicos, TV, vfdeo, discos e fotografia. Do mesmo 
modo, a analise das despesas das famflias em Portugal, referentes ao ano 
de 1981, mostra que, apesar das referentes ao lazer ocuparem apenas uma par
cela relativamente pequena do quantitativa total (Fig. 4), os lazeres modemos 
ocupam ja uma fraccao importante nas que se reterem ao lazer. Alem disso, 
pela analise do quadro evidenciarn-se tambem fortes contrastes regionais. Desta 
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analise regional, e ao litoral- Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e 
Algarve- que cabem os valores mais elevados de despesas com actividades 
culturais de espect<iculos e desportivas, recreativas, de turismo, instrucao ou 
em espacos de sociabilizacao (restaurantes, hoteis, bares, discotecas). Por outro 
lado, procedendo a uma analise da distribui~ao regional das despesas familia
res, segundo diferentes fonnas de lazer, observamos que sao ainda as regi5es 
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FIG. 3- Despesas com prtiticas e beos destinados a prtiticas de lazei":: 

(Fonte: Patmore, 1983). 

litorais que, para alem de apresentarem os maiores quantitativos, evidenciam 
uma maior importAncia nas despesas respeitantes aos 6cios modernos e asso
ciados como consumo (aparelhos electricos e electr6nicos e artigos de recreio, 
viagens de turismo, livros e jornais). De igual modo se salientam, de forma 
ainda mais acentuada, nas regioes de Lisboa, Estremadura e Ribatejo e do 
Algarve, as despesas com restaurantes, cafes e hotelaria. Estas para alem de 
significarem consumos do quotidiano de uma fraccao da populacao, sao, sobre
tudo, expressao da importAncia tur!stica destas regi5es e dos modos de lazer 
modemo da populacao que lhe est<i ligada de forma permanente, peri6dica ou 
ocasionalmente. 
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As regioes do litoral apresentam pois urn maior numero e diversidade de 
espac;os de 6cio o que significa, atendendo a dualidade de situac;oes, tambem 
correspondentes espac;os de trabalho. 

As diferenc;as regionais que as despesas familiares expressam, e que se 
podem sintetizar nas oposic;6es Litoral- Interior e Urbano- Rural, salien-
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FIG. 4- Despesas anuais por regi5es, em Portugal Continental. 

I. Regiiio Norte Litoral; 2. Regiiio Norte Interior; 3. Regiiio Centro Litoral; 4. Regiiio 
Centro Interior; 5. Regiiio de Lisboa, Estremadura e Ribatejo; 6 . Regiiio Alentejo; 

7. Regiiio Algarve. 

tam-se tambem ao nfvel das praticas de lazer, quer sejam culturais, desporti
vas, turfsticas ou de sociabilizac;ao. 0 lazer ao apresentar uma dualidade oferta
-procura, e produc;ao-consumo, estabelece tanto com a oferta como com a 
produc;ao urn forte vfnculo. Os centros comerciais sao uma das express6es da 
importfulcia do lazer na sociedade modema, ao valorizarem os espac;os comer
dais como espac;o de passeio , de sociabilizac;ao, cultural e de recreio, quer atra
ves da oferta de bens, quer por intermedio da temporalidade dessa oferta, 
alargando o perfodo de funcionamento dos estabelecimentos para alem do perfodo 
convencional de abertura dos comercios. Eles sao uma das formas claras de 
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explora~ao do lazer consumista dos nossos dias . Na verdade, de forma 
especffica ou multifacetada, a oferta e produ<;ao de bens e espa~os de 6cio 
apresenta boje urn dinamismo crescente. Isto deve-se, em grande parte, ao 
facto de os seus produtores serem, em cada vez maior numero, grandes 
grupos econ6micos que aproveitam as solicita~oes de urn mundo onde o 
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tempo fora do trabalho tende a aumentar, gerando uma oferta elevada e 
diversificada. 

Ao mesmo tempo, as instituir;6es publicas veem-se confrontadas com a 
necessidade de dispenderem avultadas verbas com infraestruturas para as pni
ticas de lazer. Estas funcionam como novas factores de desenvolvimento e 
tornando-se indispensaveis numa sociedade onde o tempo disponfvel fora do 
trabalho aumentando da origem a uma can~ncia de recursos para as pnHicas 
de 6cio. 

Os lazeres t~m. por conseguinte, urn Iugar destacado entre as pniticas sociais 
nas sociedades modernas, os quais sao, como referimos, expressao dessa moder
nidade. As mudan~s geradas pela evolu~ao tecnol6gica confrontaram os indi-
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vfduos com uma variedade de bens, dudveis ou nao, de utiliza~o fora do tempo 
de trabalho que condicionaram a forma como e ocupado o tempo livre e o tempo 
de lazer. As praticas tradicionais de lazer caracterizadas pela frequ~ncia de 
cfrculos de amigos, cafes e tabernas, por jogos, onde as cartas, as damas, o 
bilhar, a malba, o xinquilho eram frequentes, sao substitufdas por lazeres, onde 
predomina a electr6nica, atraves do vfdeo, do radio, da televisao, dos electro
fanes. Alem do nfvel de desenvolvimento, a importfulcia das praticas tradi
cionais e ainda vi sf vel quando procedemos a comparacao dos consumes de lazer 
entre Portugal e os outros pafses da C.E.E .. Em relac;ao aos outros pafses da 
Comunidade Europeia, Portugal encontra-se numa posic;ao em que a valori
zac;ao dos consumos associados com os lazeres modemos e ainda fraco. 
Utilizando como indicadores de comparac;ao a produc;ao dos mass media junto 
da populac;ao (radio, televisao e jomais) verifica-se que Portugal ocupa, em 
todos eles, o ultimo Iugar. As diferenc;as de poder de compra, mas tambem, 
as caracterfsticas s6cio-culturais da populac;ao sao a razao da grande distAncia 
da populac;ao portuguesa nos nfveis de consumo no tempo-livre usufrufdos pelo 
resto da popula~o da Comunidade Econ6mica Europeia (Qd. 1). 

0 lazer, vis to como forma de consumo, possibilita a identificac;ao de dife
rentes tipos de consumidores os quais, por sua vez, apresentam, tambem, nfveis 
e especificidades de procura diferenciadas. No entanto, verifica-se que 

QUADRO 1-Tiragem de jomais, receptores de radio e te1evisao, em mil haoitantes 

Jornais Radios Televisl1o 

Alemanha 348 401 360 

B61gica 224 468 301 

Dinamarca 359 395 371 

Espanha 80 285 257 

Franc;:a 212 860 375 

Grecia 121 406 178 

Ho1anda 310 791 449 

Irlanda 186 456 249 

Ittilia 82 249 404 

Luxemburgo 352 644 256 

Portugul 59 170 152 

Reino Unido 411 993 328 

(Fonte: Zorrilla, 1990, p. 112 e 113). 
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algumas actividades culturais e prciticas desportivas t~m tend~ncia, entre as 
prciticas de lazer, a ser valorizadas com maior universalidade. Porque os laze
res sao, nos nossos dias, cada vez mais produtos mercantilizados, qualquer 
expressao, cultural ou desportiva, obriga ao dis¢ndio de elevados quantitati
vos em dinheiro. Por isso, o seu funcionamento pode tomar dimens6es empre
sariais ou depender de formas de valorizac;ao social do poder econ6mico ou 
das polfticas culturais do Estado. As industrias do 6cio, desde a produ~o dos 
objectos aos empreendimentos de viagens e de turismo, tornam-se dominado
ras dos mercados. Como resultado disso, o marketing, a gestao e a contabi
lidade, em conjunto com os estudos de mercado, os testes e a publicidade sao 
services, cada vez mais, relacionados com a oferta de prciticas de 6cio. 

A assist~ncia a espectciculos traduz bern uma das vertentes da rela~o lazer 
e tercicirio. A frequencia com que as pessoas se deslocam para assistirem a 
espectciculos (teatros, cinemas, musicais) depende, numa primeira ancilise, da 
existencia de infraestruturas destinadas a esse fim, mas, tamMm, do nfvel s6cio
-cultural e econ6mico-profissional das populacoes e das clientelas potenciais 
necesscirias para a implantacao dos recintos ou a promcx;ao dos espectaculos. 
Essa frequ~ncia estc1, de igual forma , directamente relacionada com a maneira 
como as pessoas disp6em do seu tempo-livre. A ancilise da distribuicao dis
trital dos recintos de espectciculos mostra-nos o pais dividido em quatro cireas 
bern definidas correspondendo aos distritos onde se verificam maiores densi
dades e maiores indices de concentra~o da popula~o. As regi6es litorais apre
sentam urn maior numero de recintos de espectciculo; Lisboa, Porto e Setlibal 
salientam-se, em relacao aos outros distritos do litoral os quais se apresentam 
menos bern servidos. As regioes do interior, de forma mais acentuada, paten
teiam tamMm diferencas , com relevo para o norte interior (Braganca. Guarda 
e Castelo Branco). Se, por outro !ado, considerarmos o numero de especta
dores, as conclusoes embora basicamente as mesmas, verifica-se, todavia, que 
as disparidades entre o litoral e o interior sao acentuadas como expressao da 
maior aflu~ncia de populacao do literal a espectciculos assim como a capaci
dade de oferta em numero de lugares e, tamMm, a uma comportamento social 
diferenciado que valoriza a prcitica de lazeres culturais. 

0 numero de espectadores em mil habitantes, permite salientar Lisboa como 
grande centro de espectciculos do Pafs. Se aqueles que assistem a espectciculos 
estao realmente a utilizar o seu tempo livre como tempo de lazer, existe, 
por outro lado, urn grande numero de pessoas que sendo responsciveis pelo 
espectc1culo (teatro, musicais) tern nele o seu tempo de trabalho, o que 
expressa a dificuldade de definir as fronteiras dos conceitos de tempo de 
trabalho, tempo livre e tempo de 6cio. Efectivamente, qualquer procura ou 
consumo de tempo livre e de 6cio, imp6em uma oferta e uma producao. Nesse 
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sentido, Lisboa, afirma-se tanto como a cidade com maior numero de casas de 
espectaculo, de espectadores e, consequentemente, profissionais associados com 
o espectaculo. 

Reclntos de Espectaculos Espectadores 

A 8 

• 996 a 7367 

• 26 a 135 

~ 18 a 26 
~ 11 a 18 
~ 8 a 11 
[5] Sa8 

t:S3 653 a 996 
~ 220 a 653 
c:J 127 a 220 
[5] 89 a 127 
0 37 a 89 

0 2a5 (em Milhares) 

Espectadores em 1000 Habitantes 

c 

CJ 15 a 30 

IIITI 30a 60 
II]]]] 60 a 120 

u. 120 a 240 

IIIIID mais de240 

FIG. 6- Recintos de espectaculos (A), Espectadores (B) e Espectadores em 1000 habi
tantes (C), por distrito, em Portugal Continental. 

0 desporto e as praticas desportivas det~m uma grande import1ncia entre 
as pn1ticas do tempo fora do trabalho. Numa sociedade onde o aumento da 
mobilidade dos indivfduos representa a exist~ncia de uma espacialidade mais 
extensa, .<fevido aos meios de transporte, a estrutura pro fissional e ao modo de 
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vida urbano, o desporto assume urn Iugar privilegiado por excelencia. Duma
zedier (1980, 50) ao afirmar que o desporto e «O grande fen6meno social do 
seculo» traduz essa dimensao popular. De facto, as estruturas desportivas 
multiplicam-se e ganham praticantes, adeptos e espectadores, numa variedade 
de modalidades tal e em instituic5es de caracterfsticas tao diferenciadas (grandes 
clubes, clubes municipais, instituicoes escolares, desporto de lazer), que o pro
cesso se tomou num fen6meno de grande importatlcia na sociedade actual. 
A sua valorizayao depende dos quadros s6cio-profissionais da sociedade modema 
com o trabalho intelectual e o trabalho rotineiro a originarem pressoes que pro
vocam frequentes desiquilfbrios de conduta social quando nao compensados par 
actividades que nao permitam o seu extravasamento. 0 desporto, tal como todos 
os fen6menos sociais, embora expressao privilegiada de esbatimento das bar
reiras de relacionamento de pessoas de diferentes classes, salienta, por outro 
lado, a existencia de grupos sociais dominantes ao permitir a afrrmacao de 
relacoes de neg6cios e das caracterfsticas econ6micas da populacao. Certos 
desportos encontram nas classes de maiores recursos econ6micos os seus prin
cipais praticantes e mesmo os seus principais espectadores, como no caso da 
esgrima, do h6quei, do golfe, do tenis. Em contrapartida, as classes de meno
res recursos escolhem como desportos o ciclismo, o boxe, o futebol, embora 
este, pelas suas caracterfsticas especfficas integre praticantes de todos os nfveis 
sociais. 

0 futebol como modalidade que cobre urn universo social vasto e urn born 
exemplo para caracterizar o fen6meno desportivo. 0 jogo de futebol paten
teia, tambem, uma dualidade de situacoes entre o trabalho e o lazer, o prati
cante eo espectador. Esta existe porque se, por urn !ado, os amadores utilizam 
a pn1tica do futebol apenas como forma de lazer, os profissionais, fazem-no 
como tempo de trabalho. 0 lazer esta, de igual forma, presente no espect.aculo 
oferecido aos adeptos que fazem uso do seu tempo livre como tempo de lazer, 
tanto em jogos de profissionais como nos de nao profissionais. 0 numero de 
praticantes de futebol em Portugal Continental, amadores e profissionais, evi
dencia uma relacao directa com os valores de densidade e concentracao da popula
yao, sendo os distritos do litoral, de Setlibal a Braga, os que apresentam os valo
res mrudmos. Todavia, quando procedemos a analise do numero de futebolistas 
em mil habitantes a distribuicao apresenta uma expressao muito diferente. Como 
modalidade que permite urn aperfeiyoamento tecnico sem a neccssidade de gran
des investimentos monetarios eo desporto, por excelencia para as populac6es 
menos servidas por infraestruturas e meios tecnicos. Por isso, nao e de estra
nhar que os valores mais elevados de futebolistas em mil habitantes nao ocor
ram nos distritos correspondentes aos maiores aglomerados urbanos do pafs 
(Lisboa, Porto e Setlibal). Por seu turno, os jogadores profissionais em relacao 
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ao total de praticantes apresentam uma distribui<,;ao espacial que depende do 
dinamismo econ6mico. Este maior dinamismo econ6mico, nomeadamente ligado 

Pralicantes de Futebol 
(Amadores e Profissio!Jais) 

Futebolistas em 1000 habitantes 

A 

D 600 a 1000 

D 1001 a 1400 

D 1401 a 2200 

D 2201 a 4000 -mais de 4000 

Percentagem de Jogadores Profissionais 

D 
D 
D -

relativamente ao total 
por distrito 

c 

0,01 a 2,50 

2,51 a 5,00 

5,01 a 7,50 

mais 7,50 

B 

CJ 2,90 a 4,02 

D 4,03 a 5,14 

c::J 5,15 a 6,26 - 6,27 a 7,38 

Percentagem de Jogadores Profissionais 

D 
D 
D 
D -

relativamente ao 
total do Pais 

D 

0 <2 
~ 2 <4 
~4 <8 
~ 8 < 16 
~ 16 

FIG. 7- Praticantes de Futebol, por distrito, em Portugal Continental, 

A - Praticantes de Futebol (amadores e proftssiona.is), B- Futebolistas em 1000 ha.bitantes, 
C - Percentagem de jogadores proflssionais relativamente ao total por distrito, 

D - Percentagem de jogadores profissionais relativamente ao total do Pais. 

as actividades industriais de transformac;ao e de construcao, as grandes empre
sas e as principais institui<,;6es fmanceiras, fazem com que sejam os distritos 
do literal, onde estas se sediam, a ter a maior percentagem de jogadores pro
fissionais, sendo de destacar o distrito do Porto com valores superiores a 16%. 
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3.2. 0 terciario, o lazer e os contextos urbanos 

A importatlcia dos lazeres modernos nas sociedades com maior grau de 
urbaniza~ao suscita, alem da reparti~ao regional, procurando as rela~6es entre 
nfveis de urbaniza~o. uma analise dos espa<;os de lazer nas cidades. 

A terciariza~ao tomou-se urn fen6meno generalizado transformando de 
forma variada os espa~os urbanos. Se os grandes bairros de habita~ao das peri
ferias urbanas ocupam espa~os que se alargam de forma continuada, as cireas 
centrais mostram uma predominatlcia clara de actividades do sector tercicirio. 
Destas, as que se associam ao lazer sao cada vez mais diversas e numerosas. 
0 numero de servi~OS destinados a ocupa~ao do tempo livre, OS comercios que 
dependem, directa ou indirectamente, da procura, pela popula~o. de produtos 
e bens que cootribuam para melhor usufrufrem do seu tempo fora do trabalho, 
os espac;os de lazer, de passeio, sociabilizac;ao, desporto, cultura e recreio, 
multiplicam-se e dissemioam-se por todo o espa~o urbano, como poderemos 
ver no exemplo de Coimbra, atraves da cartografia dos espa~os de lazer. 
A sua implanta~ao oao e feita de modo aleat6rio, podendo, mesmo, ser 
iotegrada ouma distribui~ao hierarquica e correspoodendo, por outro !ado, a 
especificidade dos diferentes espa~os. De facto, identificam-se cireas que fazem 
depeoder da variedade das suas caracterfsticas a forma de ocupa~ao e de dis
tribui~ao dos espa~os de lazer. Salientem-se do is factores que permitem essa 
iodividualiza~ao espacial: a distribui~ao segundo a hierarquia intra-urbana e a 
especializa~o e diferencia~o espacial de cireas segundo as caracterfsticas sociais 
e, aioda, as infraestruturas de transportes. 

Os espa~os urbanos criam, em fun~ao das suas caracterfsticas e da sua evo
lu~ao uma rela~o muito estreita com os espa~os e prciticas de lazer. Em mui
tos casos, e a cirea central da cidade, o «centro de neg6cios», que disp5e de 
uma maior oferta, visto que seria tambem aquele que ostenta os maiores valo
res de clieotela potencial, sempre significativa para a valoriza~o dos merca
dos dos quais o lazer represeota u~ domfnio particularmente importante. 
0 proprio consumo coloca, por si mesmo, condicionalismos. A procura faz-se 
sentir mais sabre os bens durciveis (televisao, vfdeo, rcidio, discos, artigos des
porto) e menos sobre os bens oao durciveis (teatro, cinema, restaurantes), os 
quais se associam a polaridade dos lugares de prciticas, em casa e fora de casa. 
Alem disso, as motiva~6es individuais afirmam-se como um predicado muito 
sigoificativo, como referimos ooutro Iugar. 

A caracteriza~o da forma como as prciticas e os espa~os de lazer feita a 
partir do estudo da sua distribuicao oa cidade de Coimbra evidencia alguns aspec
tos da estrutura~ao dos usos do solo urbano (Fig. 8). Tendo como fuo~6es prin
cipais o comercio e os servi~os Iigados a educa~ao, a saude e a administra~ao, 
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apresenta-nos urn grande numero de actividades do terciario associados com 
o lazer. A estrutura urbana da cidade organiza-se em torno de urn centro que 
inclui uma cirea comercial, a Universidade e os espacos imediatamente conti
guos (A, B, C). 0 nucleo comercial central identifica-se com a Baixa (A), defi
nindo urn espaco limitado pelas ruas Ferreira Borges, Visconde da Luz, Sofia 

A · BAIXA(treaeomtfdal.incl.linOO aSA\Ifridas. £mfcj() Navarro • Femaode ~las). B · ALTA 
~acM), C . PAAVA da REP\JBI.ICA t Av. sA d.J B»lOEtRA (A , 8 , C · Ctntro da ~de 
CoitrOta); D • CELAS (rUdeo de c:o!QnltJ~ do letdario espedaJizado em ~~s de saUdt); 
E . SOLUM (lrea residenc:lal) : f · BAIAAO NORTON DE MATOS (area rniOtnc:ial); G · ROSSIO t 
SANTA CLARA {ll'1t~ do cartro na outra m~~rgem do MondeOO · saJda para Usboa), H · Aua do 
pADAAQ e lORETO.PEORUI.HA isakla pa.a o Porto); I · Av. ELISIO de MOURA; J · Rua do BRASI. 
t AI. TO dll sAo J0Ao (Nldil p.;~"a P8I'IICO'¥a • E$lf~ di Beir1) 

/.' 

FIG. 8 - Usos do solo na cidade de Coimbra. 

e Figueira da Foz, a Oriente, e pelas Avenidas Emfdio Navarro e Fernao de 
Magalhiies, a Ocidente. Ainda dentro deste centro, deve incluir-se tambem a 
Alta da cidade (B), onde se situa a Universidade, assim como, a Avenida Sci 
da Bandeira e a Praca da Republica (C). Por sua vez, este nucleo urbano estru
turante da cidade, apresenta uma especializacao entre a Baixa comercial e a 
Alta com a Universidade, pequenos servicos e resid~ncia estudantil e ainda as 
extens6es mais modemas da Avenida Sa da Bandeira, Praca da Republica, Arcos 
do J ardim, ou o sector norte da A venida Fernao de Magalhaes, a primeira com 
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predominfincia de servi~os privados e comercio de vestuario , a segunda onde 
se destacam servi~os publicos e comercio de bens de equipamento. Este cen
tro e circundado por espa~os verdes frequentados pela populacao como espa· 
~s de lazer, de passeio, de descanso ou de desporto, dentro dos quais salientamos 
o Parque da cidade, o Jardim de Santa Cruz, o Penedo da Saudade, e mais peri· 
ferico, o Choupal. A sua volta, salientam-se alguns nucleos de concentra~ao 
de terciario, nomeadamente Celas (D), Solum (E) e Norton de Matos (F). e 
o Rossio de Santa Clara (G), o qual quase se pode ver como uma extensao do 
centro na outra margem do Mondego. 

Na analise da distribui~ao espacial das actividades associadas como lazer 
consideram-se as relacionadas como desenvolvimento do indivfduo, como diver
timento e com a sociabiliza~ao . Em primeiro Iugar, numa cidade como 
Coimbra, onde a populacao estudantil universitaria e numerosa, destacam-se 
as actividades relacionadas como desenvolvimento do indivfduo. A represen
ta~ao dos espa~os onde se localizam essas actividades evidenciam a exist~ncia 
de dois focos que se integram no micleo central da cidade, sendo dependentes 
das pr6prias caracterfsticas dos espa~os e da natureza das actividades refe
ridas (Fig. 9). 

Consideram-se como actividades relacionadas .com o desenvolvimento do 
indivfduo os cinemas, os centros cultur.ais e recreativos. os emissores de radio. 
as escolas de lfnguas-tecnicas, as galerias de arte e os museus. A principal area 
de concentra~ao destas actividades e a Alta , na proximidade da Universidade, 
de onde parecem irradiar as actividades relacionadas com o desenvolvimento 
do indivfduo, com eixos de ligacao a Celas , as avenidas das classes de maiores 
recursos (Dias da Silva e Afonso Henriques), a Solum e a Baixa. De facto , 
verifica-se uma grande proximidade entre a Universidade e as escolas de linguas
-tecnicas, os museus e os cinemas, embora se apresentem, tambem, com uma 
distribui~ao pontual noutros locais da cidade. Por seu !ado, os centros cultu
rais e recreativos, embora com representatividade na Alta, evidenciam uma impo
sicao espacial singular. A sua grande concentracao esta deslocada, relativamente 
as areas anteriores, para o nucleo central , a Baixa. Todavia, estas fun~6es cul
turais e recreativas acompanham, tambem, o crescimento da cidade, funda
mentalmente das areas residenciais, e formam agrupamentos em Celas, em Santa 
Clara, na Solum-Bairro Norton de Matos . Adjacente ao centro, a zona da Pra~a 
da Republica, surge como urn espa~o de lazer associado a popula~ao estudandil 
pela presen~ da Associacao Academica. Tambem as galerias de arte se implan
tam de modo diferenciado. Sea variedade de centros culturais e recreativos, 
servindo classes sociais e objectives diferentes e relacionados com actividades 
diversas permitem a sua dissemina~ao generalizada na cidade, as galerias de 
arte, pela especificidade da sua actividade e da sua clientela, identificam-se com 
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os espa<;os utilizados para circula<;ao, consumo ou residencia pela popula<;ao 
de maiores recursos. Por isso, nao e de estranhar que seja em redor da Praca 
da Republica, em Celas e na Solum que encontramos maior numero de ocor
rencias deste tipo de uso. 

Quanto as actividades de lazer relacionadas com o qivertimento a sua dis
tribui<;ao espacial apresenta-se distinta (Fig. 10). Consideram-se, neste caso, 

• -lnauumentos Muslc:ais • 1/ioeo Clubes, Venda de Otsc:o5 , 
e1otogn~fia Llv.auas t1 Jorna11 (distribul~lO) 

/'/ ·' 

~ 
~ 

FIG. 9- Distribuicriio e8pacial de centros culturais e recreativos, galerias de arte, museus 
e escolas t6cnicas e de Hnguas na cidade de Coimbra . 

os bares e pubs, as discotecas e os saloes de jogos. Todos eles com grande 
valoriza<;ao do tempo de utiliza<;ao nocturna, continuando a ser o centro da cidade 
o principal elemento orientador da sua localiza<;ao. E na parte antiga da cidade, 
na Baixa e, particularmente, a «Baixinha» , na Alta e em redor da pra<;a da 
Republica que se encontram em maior numero. Alem desta <irea, os nucleos 
de Celas, da Solum, e do Bairro Norton de Matos e da rua do Brasil, congre
gam tambem um n\lmero aprecicivel de esp~os destinados ao divertimento, evi
denciando, mais uma vez, a hierarquia e a especializa<;ao espacial na Iocaliza<;ao 
das actividades. 
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A concentra~ao na Baixa e Alta de bares e saloes de jogos ~ o resultado 
do aproveitamento de duas clientelas num espa~o onde a popula~ao residente 
tern diminuido: a diuma, que se desloca para o trabalho mas que utiliza os inter
valos do tempo de trabalho para fazer uso desses espa~os, e a noctuma, que 
se desloca com a finalidade especffica de os frequentar . Por outro !ado, 
a area em rector da Pra~a da Republica, assim como a de Celas, eo resultado 

• -Bares e Pubs * -Saloes de Joo os * -Oisco teeas 

FIG. 10- Distribui9iio espacial de bares, discotecas e sa16es de jogos na cidade de Coimbra. 

da explora~ao de uma clientela predominantemente estudantil, apresentando, 
para alem de bares e salres de jogos, tamMm discotecas. Esta concentra~ao 
de actividades de Iazer relacionadas com o divertimento surge associada com 
as areas de residencia de popula~ao jovem, na sua maioria estudantes univer
sitarios, numa idade e em situa~6es em que os condicionalismos familiares vao 
desaparecendo. A terceira area sublinhada, Solum-Norton de Matos e rna do 
Brasil, e uma localiza~ao influenciada pelas potencialidades de procura origi
nada por urn outro tipo de especializa~ao, ada residencia de classe media, que 
valorizam o seu tempo fora do trabalho com a frequenta~ao de locais como cer
vejarias, bares, pubs e saloes de jogos, e onde se salienta uma rela~ao estreita 
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como rendimento econ6mico. De real~ar. mais uma vez, que estes espa~os 
alem de espa~os de pr~Hicas de lazer sao simultAneamente espa~os de trabalho. 
Os servi~os prestados, diurnos ou nocturnos, estao afectos nao s6 as pessoas 
que usufrem do seu tempo de 6cio mas tambem aqueles que contribuem para 
que este possa ter lugar. Por isso, pode afirmar-se que o tempo de 6cio tern 
contribuido para o aumento e diversificac;ao do tempo de trabalho, atraves de 

I 
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• - CaiU *-Antauranles 

FIG. 11 - Distribui<;iio espacial de restaurantes e cafes na cidade de Coimbra. 

procura e do consumo de 6cio. Os disc-jockey, os bar-men, os empregados 
de mesa, os empregados de balcao asseguram o acesso da generalidade da popu
lac;ao aos tipos de lazer. 

Por fim, consideramos as actividades de lazer relacionadas com a socia
bilizac;ao (Fig. 11). Se todo o tipo de 6cio pode contribuir para a sociabili
zac;iio, utilizamos alguns daqueles, que apesar de se poderem incluir no tipo 
anterior, se destacam pela natureza diferenciada do modo de frequenta<;ao, como 
os cafes, os snack-bares, as pastelarias, as cervejarias, os restaurantes. Foram 
preferidos a outras actividades, onde existe uma diversidade de utiliza¢es pela 
sua func;ao mais universal de sociabilizac;ao extra-familiar. Contudo, porque 
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o lazer, como referimos, implica situa~5es de dualidade de sentido e, mesmo, 
de interpreta~ao ambfgua, nao podemos deixar de lhe fazer refer~ncia. Embora 
ambos possam ser espacos de lazer sao, de igual forma, espa~os utilizados para 
satisfazer necessidades Msicas das pessoas, a alimentacao. assim como de outras 
fun~oes para alem da sociabiliza~ao, que consideramos como principal. Por 
isso, se o tempo que uma pessoa permanece num cafe ou restaurante, como 
cliente, e sempre urn tempo fora do trabalho, mesmo urn tempo livre pode nao 
ser, muitas vezes, urn tempo de lazer. A localizacao dos cafes e restaurantes, 
na cidade de Coimbra·, esta relacionada com esta diferenciacao entre tempo de 
trabalho, tempo livre e tempo de lazer, existindo, porem, outros factores impor
tantes que deverao ser tidos em consideracao. Tal como quando se fez refe
r~ncia aos centros culturais e recreativos, a distribuicao dos cafes e restaurantes 
reparte-se entre o centro e as areas residenciais, associadas com a natureza dos 
espacos de circulacao, em especial as principais vias de acesso a cidade de 
Coimbra. (rua do Brasil-Alto de S. Joao, Estrada da Beira (J); Santa Clara, 
safda para Lisboa · (G); rua do Padrao e Loreto-Pedrulha, safda para o 
Porto (H)). 0 nucleo central, Baixa, Alta e Pra~a da Republica, apresenta a 
maior aglomer~ao de cafes e restaurantes . A Baixa, area de circulacao da maior 
parte da popul~o residente na cidade e da populacao de pas sa gem, assim como, 
local de trabalho de uma numerosa populacao de servi~os e comercios , pela 
possibilidade de dispor de uma enorme clientela potencial , apresenta-se como 
a area mais favoravel a este tipo de localizacao. Alem desta, os maiores bair
ros residenciais de classes medias, Solum e Norton de Matos, A v. Elfsio de 
Moura (I) e Celas e Santo Ant6nio dos Olivais, sao tambem nucleos de con
centra~ao deste tipo de actividade. As areas residenciais das classes de maio
res recursos, Dias da Silva, Afonso Henriques e Penedo da Saudade, devido 
a tipologia das resid~ncias, na sua maioria vivendas individuais e pelas carac
terfsticas sociais da sua popula~o. apresentam urn m1mero de localiza~oes mais 
reduzido. 

Falar de lazer e de praticas de lazer implica necessariamente falar de 
actividades comerciais a cujas inter-rela~5es temos vindo a fazer refer~ncia. 
0 lazer e, pois, responsavel pelo aumento do consumo das populac5es pro
vocando o aumento da oferta de hens e produtos que chegam ate ao utente atra
ves de urn circuito comercial, apesar de apresentarem usos diversificados e nao 
serem apenas exclusivos para o lazer. Os aparelhos electr6nicos, televisao, radio, 
maquinas audio-visuais, projectores de diapositivos, aparelhagem de som, ins
trumentos musicais, maquinas fotograficas, os produtos de utilizacao nesses 
aparelhos, discos, compactos, cassetes, diapositivos, pelfculas, os artigos 
desportivos, os instrumentos e artigos para hobbies e bricolage, os animais de 
estimacao, os livros, os jornais, sao, na generalidade dos casos, associados com 
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os Iazeres. Oaf, o comercio converter-se no elo de ligacao entre a producao 
e os consumidores de bens. valorizando. cada vez mais, a procura desses bens 
para uso durante o tempo livre. atraves da publicidade valorizadora do tempo 
de 6cio. 

Por esta razao. tornou-se necessaria considerar tambem alguns tipos de 
comercio que se afigurassem dependentes da procura de artigos destinados a 

® 
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* ·Ga1tnu de Artt 0 -Eacolas de linouas T6c;:n1cas * Cmemas 

• - Muuus • -Centres Culturais ~ Recrtativos 

FIG. 12 - Distribuic;iio especial de iostrwnentos musicais, fotogra.llll, clubes de vfdeo, venda. 
de discos, livraria.s e jorna.is (distribuic;iio). 

ocupacao do tempo livre (Fig . 12). Escolheram-se. por isso. as casas comer
dais de venda oe instrumentos musicais e de artigos para fotografia e tambem 
as casas de venda de discos. livros e jornais e de aluguer de filmes em vfdeo. 
A distribui<;ao espacial obtida tern uma representacao modelada pela estrutura 
urbana. Salienta-se. igualmente, de forma muito vincada. a importancia de baixa. 
como area de maior concentracao do comercio de instrumentos musicais e arti
gos para fotografia, agregando a area central da cidade a quase totalidade das 
casas comerciais destes artigos. De facto, apenas tr~ nucleos exteriores. de 
significado muito restrito, se individualizam. Urn ligado a conjugacao entre 
vias de circulac;ao (rua do Brasil e rua Combatentes da Grande Guerra) e uma 
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ru-ea de grande densidade residencial (Bairro Norton de Matos), os outros doi! 
relacionados com a implantac;lio de centros comerciais (na Solum. o C 0 C 0 Giraso 
solum, e em Celas, os C oCo Mayflower, Primavera e Tropical) os quais se ideno 
tificam com os nucleos secundmos da organizac;ao do espac;o urbanoo 

4o CONCLUSAO 

Assim, tanto pel a oferta como pel a venda de bens e servi~s de lazer, como 
ainda, de fonna mais remota, pelo preenchimento do tempo livre, dos passeio~ 

ou do .. ver montras», as actividades tercimas, nomeadamente o comercio 
estao fortemente imbricadas com os lazereso Por isso, quando se procur< 
estudar as pr:iticas dos lazeres a partir dos Iugares dessas pniticas, sao eviden· 
ciadas muitas das caracterfsticas da organizac;ao espacial do tercimo, seja nc 
plano inter-regional, seja no entender das :ireas urbanaso 

No primeiro caso salientam-se dois componentes estruturantes: por urn lado 
a dimensao urbano-industrial, que acentua as assimetrias regionais de desen 
volvimento em associacao com as hierarquias urbanas; por outro, a dimensac 
de recursos naturais, Iocalizados mais rigidamente e de cuja valorizac;ao socia 
depende a fragmentac;ao (como estAncias balneares, temas ou parques naturais) 
No segundo caso, evidencia-se sobretudo o princfpio da hierarquia intra-urban< 
combinada com a diferenciac;ao s6cio-espacial das :ireas urbanaso Como se mos· 
tra com o caso da distribuic;ao espacial na cidade de Coimbra, o agrupamentc 
e a naturea dos equipamentos e lugares de pr:iticas de lazer sao directamentc 
influenciados pela hierarquia interna das actividades terci<irias, em combinac;ac 
com a diferenciacao das :ireas sociaiso Assim, alem do centro funcional da cidade 
a Baixa e a sua expansao sao as :ireas de residencia de grupos sociais mais abas· 
tados e com maior concentracao residencial onde se constata a presenc;a de maio1 
numero e de maior diversificacao de func;oes associadas ao lazer. 

Os lazeres modemos expressam cada vez mais a natureza social da: 
sociedades p6s-industriais, mesmo em situac;lio de menor desenvolvimentc 
econ6micoo Nestas sociedades, por efeitos induzidos, quer externos, quer inter 
nos, a difusao dos lazeres modernos, leva a ado~ao e ao desenvolvimento d< 
espac;os destinados as suas pr:iticaso Factor de desenvolvimento, sao tamben 
razao de acentuac;ao de diferenciac;oes sociais e espaciais e, ao mesmo tempo 
sinais de distinc;ao desses mesmos espac;os 0 
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