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lntrodus:ao 

No tempo presente- o da modernidade tardia -, 

as experiencias de vida diversificam-se no espac;:o, e os 

pr6prios espac;:os diversificam-se de modo crescente, sendo 

designada como a era 'sem-lugares' ou dos 'nao-lugares' 

(ENTRIKIN, 2003: 559). 
0 Iugar (place, lieu) e um conceito central em geo

grafia. 0 fundador da escola francesa de geografia, Vidal 

de La Blache (1845-1918), definia a geografia, precisamente, 

como a 'ciencia dos lugares'; o ge6grafo alemao Walter 

Christatler (1893-1969) tornou-se referencia incontomavel 

com a tese de doutoramento "os lugares centrais no Sul da 

Alemanha". Contudo, vai ser com os ge6grafos huma

nistas, nos finais da decada de 70 e inicios da decada de 80 

do seculo XX, que OS lugares vao adquirir propriedade 

cientifica, pois ate a decada de 60, daquele seculo, 

a regiao, como Iugar, protagonizava as interpretac;:6es geogra

ficas. 0 Iugar vai impor-se nos anos 90, do seculo XX, como 

conceito chave (STASZAK, 2001: 249). Esta omnipresenc;:a dos 

lugares em geografia leva a que CRESSWELL (2004: 1) afirme 
que intuitivamente a geografia humana e 0 estudo dos 

lugares, este e o seu principal objecto de estudo, ainda 

que the reconhec;:a outros interesses de investigac;:ao. 

Apesar deste protagonismo dos lugares nos estudos 

cientificos, e notada, nomeadamente por FRtMoNT (1980: 

121 ), a escassez da palavra lugares nos discursos geogra

ficos. Tambem ENTRIKIN (2003: 559) se refere a posis:ao modesta 

que o Iugar ocupa nos estudos da vida urbana contem

poranea. No entanto, hoje, parece recrudescer na geografia 
o interesse pelos lugares, enquanto referenciais primeiros 

numa sociedade, numa cultura, numa economia, que do 
ponte de vista geogratico se globalizam crescentemente. 

Comec;:ando por abordar as noc;:6es de Iugar, de 

espac;:o, de territ6rio e de territorialidade, o presente 

artigo procura espacializar os quotidianos da populac;:ao 

residente no centro urbano de Coimbra, partindo dos 

lugares que servem de referencia para residir, exploram

se os lugares de emprego, de consume e de lazer. 

O(s) lugar(es), o(s) espac;:o(s), o(s) territ6rio(s) e a(s) 

territor ialidade(s) 

Os lugares, pontos num sistema de coordenadas 

geogrilficas, para alem da existencia fisica, objectiva, 

sao espac;:os de relac;:ao e de mediac;:ao no quotidiano, 

sendo importantes para as realizac;:oes individuais e 
colectivas. As experiencias das pessoas com os lugares 
e nos lugares sao relevantes para a apropriac;:ao, para 

a significac;:ao e para a construc;:ao subjectiva dos 

mesmos. 
Atraves das experiencias individuais quotidianas nos 

lugares, no espac;:o, no territ6rio, desenvolvem-se sentidos 

de pertenc;:a e referenciais espaciais importantes para as 

biografias individuais e para a identidade espacial. Confi

guram-se assim, a partir dos lugares de residencia, de 

emprego, de consumo e de lazer, as geografias individuais, 

marcadas do ponte de vista espacial e social por imposic;:6es 

crescentes: de mobilidade espacial, de limites temporais, 

de concepc;:oes de bem-estar e de qualidade de vida. 

A analise sob esta perspectiva faz emergir a dimensao 
humana dos lugares. 

0 caracter polissemico daquelas que sao as 

noc;:6es geograficas mais elementares: as noc;:oes de 
Iugar, de espac;:o e de territ6rio, utilizadas muitas das 

vezes indiscriminadamente, pelos ge6grafos, e nao s6, 

como sin6nimos, imp6e que numa primeira instancia 

se clarifique o entendimento que aqui os termos 

assumirao, uma interpretac;:ao claramente centrada no 

ambito de uma geografia humana. 

Neste artigo o Iugar sera interpretado como o 

local, como a mais pequena das unidades espaciais, como 

o faz LUSSAULT (2003: 562), sendo assim conotado com a 

grande escala geogrilfica 1 onde se localizam os quadros 

de vida quotidianos, sao assim tratados os "lugares 
funcionais" {MUNOZ, 1992: 15). Aqueles lugares que estao 

"inscritos no espac;:o das praticas quotidianas" e que 

DEBARBIEUX (1996: 29) designa como "lugares comuns". 

Segundo LussAULT (2003: 561) o Iugar constitui a "base da 
vida social " , ideia defendida algumas decadas antes por 

1 
LEVY (2003: 561) considera a distancia irrelevantc na definl~iio 

de Iugar. Para este geegrafo em certos fenomenos, nomeadamente de 

comunica~ao. o muodo pode ser constderado um Iugar e, deste modo, o 

Iugar dizer rcspelto a uma pequena escala gcogrAfica. Neste sentido, 

"o campo de aplica~ao do conceito de Iugar e muito vasto" (STASZAK, 

2001 : 253). 
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FREMONT para quem "os lugares ( ... ) formam a trama 
elementar do espac;:o" (1980: 121-122), sublinhando 

que estas estruturas do espac;:o, os lugares, sao as mais 
fundamentais. Para D1 ME:o (2000: 42) ha uma trilogia 

que caracteriza os lugares: i) a breve continuidade; 

ii) a contiguidade dos pontos e iii) a co·presenc;:a de 

seres e de coisas. 
Os lugares sao estruturantes do espac;o, servem de 

referenciais, conferem·lhe significado, sao elos que se 
encadeiam de modo diferenciado de acordo com as 

traject6rias individuais que quotidianamente cada pessoa 

estabelece no espac;:o, para constituir os seus territ6rios 

de pertenc;:a, sendo essenciais para se compreender como 

se configuram espacialmente as territorialidades indivi· 

duais e colectivas. Para DEBARBIEUX (1996: 15) os lugares 
combinam·se de forma organica no espac;:o geogratico e 

em numero infinite sao selecionados e influencidos pelas 

l6gicas sociais. Pode·se inferir que o espacial eo social se 

imiscuem na compreensao dos lugares, pois a projecc;:ao 
espacial do social, cada vez mais ecletico, simb6lico, 

estilizado, converte o Iugar frequentado como funda

mental para a diferenciac;:ao e para a integrac;:ao etas· 

sista quotidiana. 

0 espa<;o e aqui entendido como o elemento 

geogrMico mais amplo onde se localizam os lugares. 
Segundo DEBARBIEUX (1996: 14) sao OS lugares geogra· 

ficos, estruturados e agregados, que constituem o espac;:o 

geogratico. E, se o termo Iugar remete para o concreto, 

o espac;:o surge como um conceito mais abstracto, 

havendo espac;:o entre os lugares (CRESSWELL, 2004: 8), 

sendo tambem o espa<;o associado a "ausencia de 

ocupac;:ao, e 'onde nao ha nada"', como refere SANTOS 

(2003: 219). TUAN (2002: 179), por seu turno, associa o 

espac;:o a movimento e o Iugar a pausa, tambem HARVEY 

(2004: 294) conota o Iugar com um sentido estatico, 

quando o associa a 'permanencia'. Efectivamente o 
espac;:o, o vazio, que existe entre os lugares e ocupado 

por redes, materiais ou imateriais, que suportam as 

mobi!idades. 0 espa<;o que aqui se privilegia e o espa<;o 

de vida que e "frequentado e percorrido por cada um 

com um minimo de regularidade" no fundo o espac;:o 

que e constituido pelos lugares "onde se crista!iza a 

existencia individual" (DI ME:o, 1998: 30). 
0 territ6rio aparecera referido como sendo 

constituido pelos lugares e pelos espac;:os da vida 

quot idiana. Ainda que o territ6rio, ao ser entendido 

como construc;:ao social, como aqui se pretende, seja 

mais do que a mera soma de lugares geograticos 
(DEBARBIEUX, 1996: 14). Quando os lugares e o espac;:o 

sao apropriados convertem·se em territ6rio(s). Para 

GAMA {1988: 74) "falar de territorio e falar de um 

espac;:o produzido, vivido e representado". Assim, o(s) 
territ6rio(s) quotidiano(s) de cada pessoa resulta(m) 

de uma combinac;:ao de lugares e de escalas. 
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A vida quotidiana e marcada por uma 'rotiniza<;ao' 

(DI Mto, 1998: 171; SANTOS, 2001: 354 e 385; AQUIST, 2004: 
167; SIMONSEN, 2004: 44; MOREIRA, 2005: 65), expressa em 

ritmos espacio·temporais que se baseiam na natureza, e na 

cul tura (AQUIST, 2004: 167). A primeira decorre da 

satisfac;:ao de necessidades biol6gicas e a ultima das 

responsabi!idades sociais, que as diferentes pessoas 

assumem a dois niveis: na organizac;:ao social e nos 

agregados que integram. Vendo·se as pessoas com uma 
"vida quotidiana situada, rotinizada e envolvida em 

diferentes circulos de interacc;:ao social" (SIMONSEN, 2004: 
44), em que ha uma fixidez, na frequencia quotidiana de 

certos lugares, do espac;:o e do tempo (Figural ). Para 

SIMONSEN (2004: 45) os ritmos implicam, precisamente, esta 

relac;:ao entre o tempo, o espa<;o e o Iugar. Aqui procuram 
abordar-se as praticas de vida quotidianas, das pessoas nos 

/ugares e nos espac;os que enquadram as suas acc;:oes, pelo 

que 0 que importa relevar e (sao) o(s) territ6rio(s) da vida 

quotidiana . E, neste sent ido, mais do que abordar o 

territ6rio em si procuram aqui versar·se, como ja se deixou 

perceber, as territoria- lidades. Termos que, de resto, estao 

intimamente associados (GAMA, 1988: 75). As 

territoria!idades individuais sao assim cons· truidas 

quotidianamente, at raves dos lac;:os que as pessoas 
estabelecem com os lugares e o espac;o onde situam, 

de forma sequenciada e repe ti t iva, temporal e 

espacia lmente, as suas praticas . Dl MEa (1998: 83) 
refere-se a construc;:ao complexa, a escala individual, 
de uma territorialidade do quotidiano , (2001: 44) 
formada por esquemas mentais, que r esultam da 

experiencia pratica do mundo. Para SIMONSEN, (2004: 
45) no espac;:o urbana colidem multiplas espacialidades 

e tempora!idades, o mesmo e dizer, na conceptua· 

lizac;:ao de Dl Mea, multiplas terri torialidades . Para 

GAMA (1988: 75) "a terri torialidade humana desenha 

territ6rios ", sendo que este desenho ocorre no espac;:o, 

e lemento que contem o territ6rio, este ultimo, como 

alias sustenta, pressup6e um espac;:o. 

0 tempo e o espac;:o, que medeiam entre os 
lugares, sao vencidos pela mobi!idade espacial. Deste 

modo, o territ6rio do quotidiano alicer c;:a-se nas 

deslocac;:oes quotidianas (VIARD, 1996: 299). Para VIARD 

(1996: 302) uma abordagem dos lugares tern, neces

sariamente implicita , uma referencia a mobilidade 

(Figura 1 ). 

A mobilidade espacial sera central na analise 
pois e essencial para alargar as territoria!idades 

individuais e colectivas. Para alem de que, como 
sustenta REMY (2004: 23), ela esta na base do modo 

como o Iugar e o territ6rio adquirem sentido. Ao 

acontecer no espac;:o que liga os lugares e atraves dela 

que o territ6rio adquire significac;:ao individual. Para 

SIMONSEN, (2004: 43) a mobi!idade e a velocidade 

aumentam, vive-se num espac;:o de fluxes, - resultado 



Os /ugares nos territories de Coimbra: espacializa~ao dos quotidianos n• 24125 • 200512006 

Tempo 

24 

18 

12 

06 

00 

Figura 1 

Espac_;o 

Representa~ao gratica dos lugares e das espacio-temporalidades no quotidiano. 
Fonte: LfNNTORP, referido por MARTINEZ, et al. 1995: 309 (Adaptado) 

das novas tecnologia da informac;:ao , num mundo 

globalizado - que muda a apreensao do espac;:o e do 

tempo. 

A mobilidade espacial e essenciat. As pessoas 
vivem cada vez mais num espac;:o geogrMico que deixou 

de ser continuo para se tornar descontinuo, despedac;:ado, 

fragmentado, {BELLANGER; MARZLOFF, 1996: 149), potid\n· 

t rico, "multiplex" (HEALEY, 2003: 517), em que os lugares 
se constituem como "ilhas", "estac;:oes" (HAGERSTRAND) , 
"ancoras" {DEBARBIEUX, 1995) no espac;:o quotidiano, sendo 

que os trajectos diaries que ligam as " ilhas" remetem, 

em termos de estrutura espacial, para a noc;:ao de 

"arquipelago" {VIARD, 1996: 299; FERRIER, 2003: 914; 
REMY2: 2004: 33) (Figura 2). 

' Para REMY (2004: 32 e se8uintes) a reprcsenta~ao dos espa~os 

de vida deixa de ser "centrada" para passar a ser em "arquipetago" 

quando a distancia deixa de ser importante para definir a frequCncia e a 

intensidade da interac~lio. Assim a representa~lio dos espa~os de vida 

em "arquipClago" adequa-se as pessoas que tern itineraries mUltiptos, 

que eovolvem lugares dispersos, num espa~o multipolarizado, em que 

ocorrem no espa~o rela~6es centrifugas, e diferencia-se da repre

sentar;ao "centrada", em zonas concCntricas, em que os espa~os de vida 

se estruturam a partir do luyar de residCncia, sendo a acessibilidadc 

"cent rada", as relac;:Oes com o espac;:o centripetas, em que os iugares 

menos significaUvos estao mals afastados assumindo estes uma 

configurac;:ao espaciat mais periferica. 

Uma interpretac;:ao dos "arquipelagos" indivi· 
duais permi te, nomeadamente, ler os modos e os 

estilos de vida das pessoas, que cada vez mais se 

alicerc;:am em praticas sociais diversas, quantitativa e 

qualitativamente, temporal e espacialmente. Praticas 

quotidianas que estao a integrar crescentemente o 

consume, o lazer, o turismo, a cu l tura, o desporto ... , 

para alem do emprego e do trabalho. 

A multiplicac;ao das esferas de actividade, a que 

se soma urn afastamento topogrMico dos lugares da 
vida quotidiana, permite, ainda assim, descortinar, na 

interpretac;:ao dos quotidianos, uma espaciatidade reti

cular topologica, em que a estrutura, no espac;o, das 

territori~lidades quotidianas e marcada pelos prin· 

cipios da continuidade, da contiguidade, da vizinhanc;a 

e da proximidade. 

No sistema de lugares os lugares de residencia e de 
emprego sao estruturantes dos quotidianos (Figura 26), 

a escolha destes faz·se sempre em func;:ao das proximi· 
dades. 

Os /ugares de residencia e de emprego 

A casa e, para CRESSWELL (2004: 24), a noc;ao 

de Iugar mais familiar e que maior significado tern 
para as pessoas. DEBARBIEUX (2003: 911 ), por seu turno, 

entende·a como um territ6rio. Sao varios os geografos 
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Figura 2 
(A) Os lugares e os t e rritories do quotidiano. As "ilhas", as "esta~<ies" 
elou as "ancoras". 
(B) A mobilidade como elemento estruturante des "arquipelagos" I 
territorial idades individuais. 
Fonte: Elabora~ao propria . 

que reconhecem a importancia deste Iugar: da esfera 
domestica, do privado, da intimidade, nomeadamente, 
ANDRE (1990: 333), GAMA et at (1995: 95), DoMosH (1998: 
276), MCDOWELL (2003: 503) e COLLIGNON e STASZAK (2004: 3). 

Os lugares em geral, mas a casa em particular, 
sao a radicula da interacc;:ao entre os generos. Naquele 
que foi um Lugar caracteristicamente feminine rede
finem-se, hoje, as atribuic;:oes e as acc;:oes dos homens 

e das mulheres. As responsabilidades partilhadas sao as 
mais caracteristicas, o que e visivel, nomeadamente, no 
dominic do consume (Figura 3). Ainda assim, ha 

responsabilidades em que o genero masculine assume 
maior protagonismo como o tratar de questoes relacio· 

nadas com a banca e com as seguradoras, participando 
mais na aquisic;:ao de bens ocasionais e excepcionais do 
que na de bens de consume diario. 

Para REMY (2004: 29) a casa converte-se no Iugar 
que federa a mobilidade quotidiana. E: a partir deste 
Iugar fixo, que e a residencia principal, que se estru· 
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turam as outras deslocac;:iies e que se estruturam os 

lugares que assumem maior significado no quotidiano. 
As motivac;:oes que orientam a escolha da 

localizac;:ao da residencia principal no centro urbana de 
Coimbra sao importantes para interpretar a significac;:ao 

do espac;:o. As proximidades, fisicas e relacionais, sao 
factores muito importantes na escolha do Iugar para 

residir. A proximidade de familiares e do emprego da 
mulher, bern como as boas acessibilidades, que abrem o 
campo das possibilidades dos /ugares de acc;:ao e de 
interacc;:ao, sao os factores mais elencados pelos resi· 

dentes neste centro urbano de media dimensao (MoREIRA, 

2005: 268). REMY (2004: 16) considera que o termo 
proximidade tem duas conotac;:iies: social e espacial, a 
espacial pressup6e o contacto f isico, implicando conti· 
guidade, e a social estimula as interacc;:oes entre indi· 
viduos, sendo que as proximidades espaciais facilitam 
certas interacc;:iies. Considera·se que a proximidade de 
familiares, referida como motivac;:ao para a escolha do 
Iugar de residencia, e espacial e social, e isto e notorio 

pelo importante suporte que representam as relac;:iies 
familiares intergeracionais descendentes, porque sao 

mais frequentes, mas tambem, e cada vez mais, as 
ascendentes. 

0 rio Mondego e urn elemento fisico importante 
para definir as representac;:oes do espac;:o e a definic;:ao 
dos lugares de residencia (Figura 4). 0 prec;:o mais 
baixo do terreno e da habitac;:ao na margem sul expli· 
cam, para grande parte dos inquiridos, a escolha de 
Santa Clara como freguesia de residencia, o que e 
revelador de uma certa segregac;:ao socio-espacial , 
principalmente evidente no espac;:o urbana consolidado 
desta freguesia, a este factor juntam-se a proximidade 

de familiares e do Iugar de emprego da mulher. Estas 
proximidades sao factores relevantes na escolha do 

Iugar de resid{mcia na margem direita, ainda assim, 
aqui, destacam·se as boas acessibilidades que possibi· 
litam aumentar a interacc;:ao social, bem como a 
proximidade do comercio e dos servic;:os, nomeada· 
mente, de educac;:ao dos filhos e do emprego do 
marido, que sao os factores que os residentes na 
margem direita mais valorizam quando comparados 

com os da margem esquerda. Naquela margem direita 
o perfil da oferta terciaria, em quantidade e diver· 

sidade, e urn dos elementos mais valorizados pelos 
residentes nas freguesias da Se Nova e de Santo 
Antonio dos Olivais. 

Para HARVEY (2004: 293) OS lugares sao 
construidos socialmente, como e o espac;:o para 
LEFEBVRE (1974). Esta construc;:ao e defendida pela 

geografia humana critica, nomeadamente por MASSEY 

(1994), pelos geografos radicas, que integram, nomea· 
damente, as correntes feministas e culturalistas, pos· 
·estruturalistas. Para estes os lugares reflectem as 
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Fonte: lnquerito ao usc e perccp~ao do tempo e do cspa~o no quotidiano da poputa~ilo em geral e das mulheres em particular, 2004. 
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lmportincia relativa dos factorcs que mais pesam na escolha do local de residencia para os residentes em cada uma das margens 
do centro urbane de Coimbra em 2004. 
Fonte: lnquerito ao usc e percep~ao do tempo e do espa~o no quotidiano da popula~ilo em gerat e das mulheres em particular, 2004. 

rela~oes de poder, de dominio, de subordinac;ao do(s) 

outro(s). Relac;oes que atravessam a sociedade, 
da economia (cap italismo) a cultura (colonialismo), 
passando, no dominio do social, pelas relac;oes entre 
as gt'meros (patriarcalismo). 

Na espacial izac;ao dos quotidianos ha urn a 
matriz social, do socialmente construido, que emerge. 

As estruturas sociais imprimem uma diferenciac;ao nas 
espacialidades quotidianas. Ent re as factores que 
induzem as territorialidades diferenciadas podem-se 
referir o sexo e o genera , a perten<;:a s6cio-profis
sional, a conjugalidade, a idade, a etnia, entre out ras . 
No presente estudo serao relevadas apenas as 
duas primeiras. 
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Fontes: XIII e XIV Recenseomentos Gerais da Popula~ao Portuguesa, 1991 e 2001, lnstituto Nacional de Estat istica, Lisboa. 
Elaborado par MOREIRA (2005: 285). 
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Em termos de genera feminine e not6ria uma 
selectividade espacial nos /ugares de emprego, que se 
c_aracteriza par uma vatoriza<;ao dos territories de 
proximidade geogrilfica. Em estudos precedentes 
(MOREIRA, 2005) concluiu-se, relativamente a popu!a<;ao 
residente no concelho de Coimbra, que o emprego na 
freguesia de residencia e uma realidade mais comum 
entre as mulheres do que entre os homens, sendo a 
realidade inversa quando a escala geogratica passa a ser 
o outro concelho que nao o de residencia. A reduzida 
capacidade de mobilidade espacial, a menor solvencia, 

a maior dependencia dos transportes publicos, 
as responsabilidades familiares, entre outros factores, 

levam as mulheres a elegerem as lugares que estao 
topograficamente pr6ximos da residencia para exercer 
uma actividade econ6mica. A integra<;ao s6cio-econ6· 
mica terciaria leva, ainda assim, muitas das mulheres 
que residem nas freguesias da bordadura do concelho 
de Coimbra a uma mobilidade espacial centripeta, dada 
a fraca dota<;ao destes lugares, mais marginais, em 

termos de comercio e de servi<;os. No que se refere ao 
emprego noutro concetho, no espa<;o de uma decada, e 
not6rio urn alargamento das territorialidades da 
popula<;ao residente no concetho de Coimbra (Figura 5). 
0 padrao da mobilidade espacial de emprego deixa de 
ser tao circunscrito ao quadro regional do centro de 
Portugal. Ainda assim e nesta regiao que estao 
ancorados as quotidianos de emprego. ldentidade 
regional visivel num padrao espacial que se intensifica 
nos concelhos que coroam ode Coimbra, com distens6es 
a Norte ate Aveiro, mas fundamentalmente a Sui ate 
Leiria. 0 interior adquire expressividade mais limitada. 

Os lugares do quotidiano estao claramente associados as 
acessibilidades e ao itinerario principal numero tres, 

adquirindo significado concelhos como Viseu, Arganil, 
Tabua e Oliveira do Hospital. 

As perten<;as sociais e profissionais definem as 
distancias reais, as distancias tempo, as escalas, nas 
territorialidades individuais (Figura 6). 0 mesmo e dizer 

que definem diferentes rela<;6es com o espac;o. As pessoas 
que integram as categorias s6cio-profissionais baixa, media

baixa e media, ligadas ao comercio e aos servi<;os restrin
gem, espacial e temporalmente, a sua pendularidade, 
explicada pela menor solvencia e pela maior dependencia 

dos transportes publicos. As maiores distancias, espaciais 
e temporais, envolvem os quadros superiores, directores e 
administradores, bern como os profissionais liberais, cuja 
bacia de emprego e espacialmente mais distendida. 

Ha uma liga<;ao dos lugares as fun<;6es, assistin
do -se a um a dissocia<;ao funcional dos /ug ares 

(FREMONT, 1980: 137 e 139), pelo que as necessidades 
quotidianas projectam as pessoas para urn numero 
crescente de fun<;6es, o mesmo e dizer de lugares, 

que vao alem dos de emprego. Lugares que apesar de 
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Legenda das categorias !o6cio-profissionals: 1 • Classe baixa/media·baixa 
empregada no comercio e servi~os; 2 . Classe media cmpregada no comercio 
e se~~os; 3 • Operarios, trabalhadores dos transportes e comunlca~6es. 
mecamcos e trabalhadores da const~o civil; 4 - Fomecedores de ~os 
pessoais; 5 · Comerciantes e vlajantes; 6 · FU1donarios pUblicos, tecnicos c 
funcionanos intermedios; 7 . recnicos e funcionarios superiores; 
8 - Professores; 9 • Quadros superiores, directores e administradores; 
10 · Empresar1os e 11 - Profisslonais liberals. 

Figura 6 

Mobilidade espaclal de emprego segundo a categoria soclo·profissional 
da popula~ao residente no centro urbana de Coimbra em 2004. 
Fonte: lnquerito ao uso e percep~ao do tempo e do cspa~o no quotidiano 
da popula~ao em geral e das mulheres em particula r 2004. 

se encontrarem topograficamente afastados estao, 
cada vez mais, temporalmente pr6ximos, os /ugares de 
consume e de lazer evidenciam isto mesmo. 

Os lugares de consume e de lazer 

As territorialidades associadas ao consume e ao lazer 

ligam-se, com frequencia, a escalas espaciais diferenciadas 
das de emprego, abordadas anteriormente, adquirindo 
especificidades em fun<;ao do tipo de bern ou de servi<;o 
considerado. No dominic de consumo afirmam-se, a escala 

do espac;o urbano de Coimbra, "policentrismos" ja identi· 
ficados por SANTOS (2003: 228). 

Aqui, a ubiquidade, do bern ou servi<;o, concorre 
para explicar o caracter mais ou menos restrito das 
espacialidades. Tomem-se, como exemplo, os servic;os 

bancarios (Figura 7). cuja dispersao e concentra<;ao 
destes no espa<;o urbano decalcam as cent ralidades 
mais importantes de Coimbra, apresentando cada 
centralidade, implanta<;6es crescentes, no tempo, das 
varias instituic;oes. Os pontos de presta<;ao destes 

servi<;os, embora com um caracter muito localizado, 
tendem para a dispersao, procurando atraves da 
proximidade fisica reduzir a mobilidade espacial da 
procura. A sua escala de utilizac;ao quotidiana preferencial 
e a cidade, espac;o particutarmente bern dotado destes 
servi<;os. No territ6rio nacional adquirem significado 
lugares pr6ximos deste centro urbana, estreitamente 
ligados aos concelhos que envolvem o concelho de 
Coimbra, lugares integrados no quotidiano pela mobi
lidade espacial de emprego. 
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Figura 7 
Lugares de procura de servi~os bancarios per parte da popula~ao residente no centro urbane de Coimbra. 
Fonte: lnquerito ao usc e percep~ao do tempo e do espa~o no quotidiano da popula~ao em geral e das mulheres em particular, 2004. 

Quando os consumes se referem a aquisi~ao de 
vestuario a escala urbana adquire tambem especial 
relevancia, sendo no entanto evidente uma selecti
vidade na escolha dos tugares (Figura 8). A escala do 
espa<;o urbana surgem importantes polaridades 
comerciais com uma atractividade diferenciada pela 
tipologia dos estabelecimentos comerciais que nelas se 
implantam: Celas e Solum com pequenos centros 
comerciais e com comercio tradicional que comercializa 
vestuario de gama media, media-al ta; o Vale das Flores 
em que a atractividade e exercida por grandes 
superficies comerciais e a Baixa da cidade que nao 
perde expressao espacial neste dominic, que e 0 do 
pronto-a-vestir, o que se podera explicar pela implan
ta~ao de lojas franshisadas de cadeias nacionais e 
internacionais e por pequenos unidades comerciais 
tradicionais com relativa qualidade. Aveiro, Porto e 
Lisboa, destacam-se entre os /ugares escolhidos para a 
compra de vestuario no territ6rio nacional. A diver
sidade do aparelho comercial, a representa~ao de 
algumas marcas de moda mais conceituadas, em suma, 
a qualidade e a variedade da oferta explicam 
certamenteestas preferencias. 

No que se ref ere as territorial idades associadas 
ao consume de bens ocasionais, como e a aquisi~ao de 
m6veis e de artigos de decora~ao (Figura 9), a especia-
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liza~ao dos tugares de produ~ao em Portugal conti 
nental explica a escolha dos tugares de aquisi~ao por 
parte da popula~ao residente no espa~o urbana de 
Coimbra. A analise sob a perspectiva espacial aponta 
para uma menor dependencia da cidade de Coimbra na 
compra desta categoria de artigos para o lar, pois a 
espacialidade de aquisi~ao transpoe os limites do centro 
urbano. 

Com uma espacialidade muito mais descentra
lizada a escala do espa~o urbano surgem os tugares de 
lazer. A titulo de exemplo estao aqui representados os 
tugares escolhidos para jan tar fora por lazer (Figura 10). 
0 caracter menos obrigat6rio, que as sociabilidades 
envolvem, a par de uma oferta que se dissemina pelo 
espa~o urbana, levam a que estas desloca~6es, tenden
cialmente menos frequentes do que as desloca~6es para 
o emprego, apresentem uma maior dispersao espacial. 

Ainda no dominic do lazer representaram-se os 
tugares eleitos por dois grupos de categorias s6cio
profissionais para sair ao fim-de-semana (Figura 11 ), 
evidenciando-se como as pertenc;:as sociais condicionam 
as espacial idade. Os estratos sociais mais afluentes 
subvalorizam os tugares que se situam no espa~o urbano 
e no concelho onde residem, procuram tugares que se 
situam no territ6rio nacional , anco rando as suas 
territorialidades em tugares que se situam ao longo do 
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literal, num continuo ente o Porto e a Figueira da Foz, 
para alem de Lisboa e de Portimao, valorizando as 

praias mais pr6ximas de Coimbra: Figueira da Foz, 
Quiaios, Tocha e Mira. Mas tambem o interior proximo: 
Penacova, Vila Nova de Poiares e Lousa. Este padrao 
espacial contrasta claramente com o dos residentes 
pertencentes a estratos baixos, medio-baixos e medics 
da sociedade, que valorizam mais, a escala nacional, 
/ugares que se situam muito pr6ximos do concelho de 
Coimbra, evidenciando a escala urbana e do concelho 
um padrao muito disperse que possivelmente esta ligado 

a /ugares onde as relac;:oes de parentesco assumem 

significado. 

Considerac;:6es finais 

Os tugares sao referenciais espaciais importantes 

na compreensao da espacio-temporalidade, dos espac;:os 
de vida e dos espac;:os vividos na sociedade contem
poranea. Numa epoca em que OS quotidianos envolvem, 
do ponto de vista funcional, varies lugares, em que 0 

tempo escasseia, e em que o espac;:o, onde se localizam 

os lugares, tern de ser vencido, com ganhos de tempo 
para proveito pessoal e familiar, a mobilidade espacial 

274 

adquire part icular importancia . Nesta, a mobilidade 
espacial de emprego, pelo caracter estruturante no 

quotidiano, assume-se como um importante elemento 
para interpretar as diferentes relac;:oes com os lugares. 

Conclui-se que os lugares da vida quotidiana 
exprimem processes sociais, econ6micos e culturais, 
pelo que sao diferenciados quando interpretados em 
func;:ao de diferentes categorias de analise, como os 
generos, as categorias s6cio-profissionais, entre outras. 
A s6cio-economia familiar assume-se neste contexte 
como um elemento importante na definic;:ao dos lugares 
de referenda. Os padroes espaciais da populac;:ao resi
dente no centro urbane de Coimbra revelam que os 
lugares do quotidiano surgem marcados pelas relac;:oes 
de proximidade fisica e relacional na escolha dos 
lugares para residir, para trabalhar, para consumir. 

A escala do espac;:o urbane a Baixa da cidade e um 
Iugar que protagoniza signi ficativamente os quotidianos 
da populac;:ao de Coimbra, essencialmente no dominic 
do consume, pela diversidade de servic;:os que apresenta 
e por possuir um comercio que, apesar das debilidades, 
oferece niveis de especializac;:ao apreciaveis. Mas as 
mudanc;:as operadas na organizac;:ao comercial da cidade 
de Coimbra - com o surgimento de novas formas de 
comercio, de centres comerciais, de hipermercados de 
grandes superficies especializadas - reflectem-se nos 
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oomesticas. classe baixa, media baixa e media, empregada no eomercio e nos servh;os, operarios, trabalhadores dos 1/anspones e das 
comunlca<;Cies. mecanicos e trabalhadores da constru~ao civil. 
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tugares de compra dos consumidores. E, em algumas 
das areas, de expansao da fun~ao residencial, ve-se 
aumentar a oferta de comercio e de servi~os de 
proximidade, importantes para criar e refor~ar as 
centralidades urbanas. A imbrica~ao das fun~6es nos 
tugares e potenciadora de uma vida com qualidade, 
devendo este principia ser integrado crescentemente 
nas praticas de planeamento do territorio. 

A escala nacional a Regiao Centro, e os tugares 

que a compoem, e o espa~o privilegiado para ancorar 
as territorialidades quotidianas, destacando-se nesta 
as rela~6es interurbanas de proximidade. 

Bibliografia 

ANDRt, Isabel Margarida (1990) · "0 genero em geografia 

introdu~ao de um novo tema ", Finisterra, XXV, 50, 

Lisboa, pp. 331-348. 

AQUIST, Ann·Cathrine (2004) · "Time-space rhythms and everyday 

urban life". In MELS, Tom (ed.) -Reanimating places: a 

geography of rhythms - (Re·materiofising cufturof 

geography). Ashgate, Aldershot, pp. 161-172. 

BELLANGER, Fran~ois e MARZLOFF, Bruno (dir. ) (1996) -Transit, les 

fieux et les temps de Ia mobilite. Editions de l'Aube, 

Paris. 

COLLIGNON, Beatrice e STASZAK, Jean ·Fran~ois (2004) - "Entrees 

dans l'espace domestique". CoLLIGNON, Beatrice e 

STASZAK, Jean·Fran~ois - Actes du colloque international 

sur les espaces domestiques - £spaces domestiques: 

construir, habiter, representer, lnstitut de Geographie 

de Paris, Breal, Paris. 

CRESSWELL, Tim (2004) - Place: a short introduction. Blackwell, 

Oxford. 

DEBARBIEUX, Bernard (1995) - "Le lieu, le territoire et trois figures 

de rhetorique", L'Espace geographique, 2, pp. 97-112 

DEBARBIEUX, Bernard (1996) - "Le lieu, fragment et symbole du 

territoire". £spaces et societes, 82-83, L 'Harmattan, 

Par is, pp. 13·35 

DEBARBIEUX, Bernard (2003) - "Territoire'. In Jacques Levy e 

Michel Lussault, Dictionnaire de Ia geographie et de 

l'espace des societes. Belin, Paris, pp. 910-912 

D1 MEO, Guy (1998) - Geographie sociale et territoires. Nathan, 

Pari s. 

D1 MEO, Guy (2000) · "Que voulons-nous di re quand nous parlons 

d'espace?'. In LEVY, Jacques e Lussault, MICHEL (dir.) -

Logiques de l 'espace, esprit des fieux. Geographies a 
Cerisy. Belin, Paris, pp. 37·48 

276 

Claudete Oliveira Moreira 

DoMOSH, Mona (1998) - "Geography and gender : home, again?'. 

Progress in Human Geography, 22(2) , pp. 276-282 

ENTRIKIN, J. Nicholas (2003) · " Lieu". In LEVY, Jacques e 

LussAULT, Michel - Dictionnaire de Ia geographie et de 

l'espoce des societes. Belin, Paris, pp. 557·560 

FERRIER, Jean-Paul (2003) - "Territoire". In LEVY, Jacques e 

LussAULT, Michel - Dictionnaire de Ia geographie et de 

l'espoce des societes. Belin, Paris, pp. 912-917 

FREMONT, Armand (1980) - A regiiio, espa~o vivido. Livraria 

Almedina, Coimbra. 

GAMA, Antonio (1988)- "0 territorio como i n scri~f10 do poder". 

LOCUS, 2-3, Coimbra, pp. 74·79 

GAMA, Antonio; SANTos, Norberto; SERRA, Nuno (1995) · "Esfera 

domestica, urbaniza<;:ao e rela<;:6es de residencia". 

Aetas do IV Coloquio Iberica de Geografia - A Peninsula 

Iberica - um espa~o em mutm;ao, Vol . I, Universidade 

do Porto, Porto, pp. 95-104. 

HARVEY, David (2004) - Justice, nature, and the geography of 

difference. Blackwell, Oxford. 

HEALEY, Patsy (2003) · "Planning in relational space and time: 

responding to new urban reali ties". In BRIDGE, Gary e 

WATSON, Sophie (ed.) - A companion to the city. 

Blackwell Campanions to Geography, Blackwell, Oxford. 

LEFEBVRE, Henri (1974) - La production de l'espace. Anthropos, 

Paris. 

LEVY, Jacques (2003) - "Lieu". In LEVY, Jacques e LUISAULT, 

Michel - Dictionnaire de Ia geographie et de l'espace 

des societes. Belin, Paris, pp. 560·561 

LUSSAULT, Michel (2003) - "Lieu" . In LEVY, Jacques e LUSSAULT, 

Michel - Dictionnaire de lo geographie et de l'espace 

des societes. Belin, Paris, pp. 561·563 

MASSEY, Doreen (1994) -Space, ploce and gender. Pol ity Press, 

Cambridge. 

MCDOWELL, Linda (2003) - "Feminist s rethink the economic : the 

economics of gender/the gender of economics" . In 

(LARK, Gordon l.; FELDMAN, Maryann P.e GERTLER, Meric 

S. - The oxford handbook of economic geography, 

Oxford University Press, Oxford, pp. 497-517 

MARTiNEZ, Ana Sabate; MoYA, Juana M. Rodriguez e Mu~oz , M. 

Angeles Diaz (1995) - Mujeres, espacio y sociedad: 

hacia una geografia del genera. Editorial Sintesis, 

Madrid. 

MOREIRA, Claudete Oliveira (2005) - A geografia eo genera: um 

encontro urbana. Os tempos e os espa~os nos 

territorios de Coimbro. Disserta~ao de mestrado 

apresentada a Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, Coimbra. 



Os /ugares nos territories de Coimbra: espacializa~ao dos quotidianos n• Z4/25 - 200512006 

Mufloz, Maria Angeles Diaz (1992) - " Espacio y tiempo en la 

actividad coditiana de la populaci6n". In BosQUE 

SENORA, Joaquin et at. (coord.) - Prdcticas de 

geografia de Ia percepci6n y de Ia actividad 

catidiana. Oikos-tau, Barcelona, pp. 15-43 

REMY, Jean (2004) - "Culture de la mobi lite et nouvelles 

formes de territorial ite". In VADOZ, Luc; GIAUQUE, 

Barbara e JEMELIH, Christophe (dir.)- Les territaires de 

Ia mobilite: L 'aire du temps. Presses polytechniques 

et universitaires romandes, Lausanne, pp. 13-42 

RONCAYOLO, Marcel (1986) - "Terri t6rio". In Enciclopedia Elnaudi, 

vol. 8. lmprensa Nacional Casada Moeda, Usboa. 

SANTos, Norberta Pinto dos (2001) - A sociedade de consumo e 

os espa~os vividos pelos fomilias. A dualfdade dos 

espa~os, a turbuli!ncia dos percursos e a identidade 

social. Edi~oes Colibri, Centro de Estudos Geogrcificos 

de Coimbra, Coimbra. 

SANTos, Norberta Pinto dos (2003) - "Cidade: espa~o social e 

espa~o vivido". In CAETANO, Lucilia (coord) - Territ6rio, 

ambiente e traject6rias de desenvolvimento, Centro de 

Estudos Geogr<ificos de Coimbra, Coimbra, pp. 219-258 

SWIJNsEN, Kirsten (2004) - "Spatiality, temporality and the construction 

of the city". In BA:RfNHOLOT, J0rgen Ole e SIMONSEN, Kirsten 

(eds.) - Space odysseys: spatiality and social relations 

In the 21" century. Ashgate, Aldershot, pp. 43-61. 

STASZAK, Jean-Fran~ois (2001) - "Nouvelles approches du lieu: 

introduction". In STASZAK, Jean-Fran~ois et al. -

Geographies anslo-saxones tendences contemporaines, 

Editions Belin, Paris, pp. 249-255. 

TUAN, Yi-Fu (2002) - Space and place the perspective of 

experience. University of Minnesota Press, Minneapolis. 

VIARO, Jean (1996) - " Les interviews". In BELLANGER, Fran~ois e 

MARZLOFF, Bruno (dir.) - Transit, les lieux et les temps 

de Ia mobilite. Editions de l'Aube, Paris. 

277 




