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APRESENTAÇÃO 
Este livro é uma demonstração da fecunda e complexa experiência humana em 

diferentes tempos e espaços, vista aqui pelo prisma do tripé Memória, Cultura e Sociedade, 
novelo que dá título à obra. Numa perspectiva interdisciplinar, as atitudes narrativas 
constitutivas do seu corpo discursivo elucidam a cultura numa abordagem ampla, como um 
conjunto de relações humanas, em suas formas materiais e imateriais, o que desnuda a 
diversidade cultural presente nos temas dissertados. 

Seguindo esse horizonte, são abordadas as relações entre indivíduo e sociedade, 
bem como entre mudanças e continuidades postas na paisagem social, cultural e 
histórica. A sociedade é apresentada como uma construção histórica numa simbiose de 
um todo conectado, no qual as pessoas vivem. Assim, modos e construção de relações, 
combinação de instituições, normas e formas de organização social integram esse novelo. 
Nesse direcionamento, a memória é apresentada como uma construção humana, individual 
e social, portanto, também histórica.

Ao longo dos vinte e seis capítulos que integram o livro, uma diversidade de temas e 
recortes são elencados, abordando as relações entre memória e identidade e colocando em 
cena seus processos de construção, afirmação e resistências. Nestes termos, a dimensão 
histórica da memória é apresentada e refletida nas cidades e em suas paisagens, bem como 
nas reflexões sobre espaços, natureza, trabalho, instituições, territorialização e culturas. 

As linguagens a partir das quais as memórias, as culturas e sociedades são postas 
e problematizadas também ganham corpo, materialidade e densidade discursiva. Nesse 
sentido, as importantes reflexões a respeito de imagens, teatros, músicas, literatura e 
objetos são postas em relevo. Outrossim, ganha destaque o debate sobre cultura material 
mediante as historicidades e danações dos museus e de seus visitantes, revelando ainda 
as mediações entre a cultura material e os processos histórico-sociais. 

O cenário político presente nas disputas por memórias, culturas, identidades e 
sociedades também não fica de fora. Desse modo, a perspectiva decolonial situa uma 
postura ética e política de enfrentamento das “colonizações” sobre corpos e ideias, 
demonstrando que é necessário descolonizar o pensamento e a vida social. Além de tudo 
isso, o ponto de intersecção entre ensino, pesquisa e extensão universitárias lança luz para 
processos formativos diversos e plurais nas quais as diversidades ganham materialidade 
e ressonâncias. 

As histórias que este livro conta incluem a diversidade como marca essencial 
para que possamos nos (re)produzir como cultura humana. Simboliza as circunstâncias 
de constituição da sociedade através da preservação e transmissão da memória, dando 
sentido a formas distintas de saber, de aprender e de ensinar a respeito dos ritmos que 
produzem a cadência do baile da vida.

Joaquim dos Santos
José Italo Bezerra Viana 
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RESUMO: O ano de 2020 foi marcado pela 
presença devastadora de um inimigo invisível, 
que circulou não só nos países pobres, mas 
também nas nações mais poderosas do planeta: 
a Covid-19. Novo vírus que paralisou a vida 
social e a economia mundial e que trouxe novas 
dinâmicas sociais em âmbito global. Nesse 
sentido, o presente artigo busca refletir sobre a 
relação entre casa e rua em tempos de pandemia, 
analisando como o processo de isolamento 
social inviabilizou práticas de lazer fora de casa 
e estimulou experiências de ócio em âmbito 
doméstico, que vão de encontro à sociedade 
capitalista de consumo. Para tanto, buscamos 
o suporte teórico da pesquisa bibliográfica e 
documental de autores que se debruçaram 

sobre o mundo pandêmico e sobre a realidade 
brasileira durante a crise sanitária, por meio 
de livros, textos, artigos, matérias jornalísticas 
e entrevistas disponíveis na web. Além disso, 
buscamos pensar o lazer e o ócio no contexto 
brasileiro por meio das categorias casa e rua 
tratadas pelo antropólogo Roberto DaMatta. 
Diante do estudo, identificamos que o uso da 
rua como espaço de lazer tornou-se inviável pelo 
perigo de transmissão descontrolada do vírus, 
tornando-se seu uso restritivo, como medida 
de contenção e proteção social. Nesse sentido, 
o ócio foi recuperado como possibilidade de 
redescoberta individual e de adaptabilidade ao 
isolamento social, convidando os indivíduos a 
voltarem-se para si como experiência de bem-
estar. Entretanto, se faz necessário salientar 
que no Brasil nem todos os cidadãos tiveram 
a possibilidade de vivenciar o ócio, sobretudo 
pelas próprias desigualdades sociais e laborais 
existentes, uma vez que no âmbito brasileiro 
a possibilidade de usufruto dessa experiência 
passou a ser vivida apenas por àqueles que 
puderam manter-se em casa. 
PALAVRAS - CHAVE: Covid-19; casa; rua; ócio, 
Brasil.

BETWEEN THE HOUSE AND THE 
STREET: THEORETICAL REFLECTIONS 

ON LEISURE IN TIMES OF COVID-19
ABSTRACT: The year 2020 was marked by 
the devastating presence of an invisible enemy, 
which circulated not only in poor countries, but 
also in the most powerful nations on the planet: 
Covid-19. New virus that paralyzed social life 
and the world economy and brought new social 
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dynamics globally. In this sense, this article seeks to reflect on the relationship between home 
and street in times of pandemic, analyzing how the process of social isolation made leisure 
practices outside the home unfeasible and stimulated leisure experiences at home that go 
against the capitalist society of consumption. To do so, we sought theoretical support for 
bibliographic and documentary research by authors who looked at the pandemic world and 
the Brazilian reality during the health crisis, through book, texts, articles, journalistic articles 
and interviews available on the web. In addition, we seek to think about leisure in the Brazilian 
context through the home and street categories treated by anthropologist Roberto DaMatta. In 
view of the study, we identified that the use of the street as a leisure space became unviable 
due to the danger of uncontrolled transmission of the virus, making its use restrictive, as 
a measure of containment and social protection. In this sense, leisure was recovered as a 
possibility for individual rediscovery and adaptability to social isolation, inviting individuals to 
turn to themselves as an experience of well-being. However, it is necessary to emphasize 
that in Brazil not all citizens had the opportunity to experience leisure, especially due to their 
own social and labor inequalities, since in the Brazilian scope the possibility of enjoying this 
experience started to be experienced only by those who could stay at home. 
KEYWORDS: Covid-19; home, street; leisure; Brazil.

1 | INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi marcado pela presença devastadora de um inimigo invisível, que 

circulou não só nos países pobres, mas também nas nações mais poderosas do planeta. 
Trata-se de uma realidade que surge na China, epicentro da pandemia, e que lança uma 
nova lógica de saúde pública, geopolítica e cidadania global. É a Covid-19, novo vírus que 
paralisou a vida social e a economia global, cuja crise sanitária lembra, conforme salientou 
Schwarck (2020), o medo e a insegurança da gripe espanhola. Entretanto, a experiência 
com o novo vírus foi experimentada diferentemente pelos países, absorvendo macro e 
micro implicações. 

Numa sociedade marcada pela busca do êxito, do produtivismo e do 
empreendedorismo, a pandemia trouxe novas dinâmicas sociais configuradas entre a 
casa e a rua. Nesse cenário, a cadeia produtiva do lazer foi um dos campos econômicos 
mais prejudicados, já que a forma de consumo fora de casa tornou-se perigosa e restrita, 
sobretudo pela possibilidade de transmissão e contágio do vírus em cinemas, aeroportos, 
shoppings, restaurantes, hotéis, parques, dentre outros espaços. Já ócio, outrora tão 
rechaçado pelo capitalismo, passou a ter mais espaço enquanto experiência de bem-estar 
e autoconhecimento durante o isolamento social.

Assim, para tratar de tal realidade, o presente artigo busca refletir sobre a relação 
entre casa e rua em tempos de pandemia, analisando como o processo de isolamento 
social inviabilizou práticas de lazer fora de casa e estimulou experiências de ócio que 
vão de encontro à sociedade capitalista de consumo. Para refletir sobre essa realidade, 
buscamos o suporte teórico da pesquisa bibliográfica e documental de autores que se 
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debruçaram sobre o tema, por meio de textos, artigos, matérias jornalísticas e entrevistas 
disponíveis na web durante a pandemia, tais como: Schwarcz, Badiou, Harvey, Žižek, 
Cueto, Santos, Goulart e Pereiro. 

O texto foi escrito durante o isolamento social vivido pela autora, tendo por finalidade 
pensar o lazer e o ócio diante do coronavírus na realidade brasileira, por meio das categorias 
casa e rua tratadas pelo antropólogo Roberto DaMatta. 

2 | TEMPOS DE COVID-19
Para a antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz, a pandemia do novo coronavírus 

marca a passagem do século 20 para o 21. “Acho que essa nossa pandemia marca o final 
do século 20, que foi o século da tecnologia. Nós tivemos um grande desenvolvimento 
tecnológico, mas agora a pandemia mostra esses limites” (SCHWARCZ, 2020, on-line).

A proliferação desenfreada do vírus demonstrou o lado nefasto da globalização 
que, por meio dos seus fluxos humanos, logo atingiu os mais diversos países, causando 
impactos globais nas mais diversas dimensões da vida em sociedade. Afinal, as rotas de 
conexão aérea no mundo apresentaram-se como potentes canais de transmissão do vírus, 
por meio da intensa circulação de pessoas. Conforme salienta Harvey (2020, p.16),

[...] uma das desvantagens da crescente globalização consiste no fato de 
ser impossível deter uma rápida difusão internacional de novas doenças. 
Vivemos em um mundo altamente conectado, onde quase todos viajam. As 
redes humanas de difusão potencial são vastas e abertas.

Diante da crise sanitária vivida, o modelo econômico neoliberal dominante demonstrou 
suas fragilidades, não dando conta de estruturas e serviços de saúde passíveis de serem 
utilizadas pela boa parte da população mundial. Para o historiador da saúde, Marcos 
Cueto, a rápida e desenfreada expansão do novo coronavírus ilumina um lado nefasto do 
neoliberalismo, do qual se tem a redução da presença do Estado, de suas estruturas e 
de suas instituições em detrimento da consequente ampliação do setor privado de saúde. 
Segundo o referido historiador, diante dessa experiência pandêmica, será preciso também 
se debruçar sobre a história das políticas sanitárias, uma vez que as questões políticas 
influenciam de forma significativa o modo como as nações lidam com a pandemia. 

Esse episódio revela os grandes problemas da história e da sociedade 
contemporânea: saúde e enfermidade não são somente assunto de cientistas 
e sanitaristas e que há sempre uma dimensão política envolvida. Em termos 
históricos, esta pandemia revela como, nos últimos anos, governos autoritários 
populistas de direita atacaram com torpeza a ciência e a saúde pública, além 
de diminuírem os recursos da pesquisa científica e do sistema público de 
saúde. As repostas insuficientes a esta pandemia são o resultado de anos 
de respostas insuficientes aos problemas de saúde como um todo (CUETO, 
2020, p. 02).
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A Covid-19 produziu uma crise sanitária mundial, que descortinou o despreparo dos 
países e de seus respectivos sistemas de saúde pública em lidar com esse inimigo invisível. 
Tal crise demonstrou também que os processos de prevenção e cuidado não chegaram às 
populações mais vulneráveis (SCHWARCZ, 2020), uma vez que, “a insuficiência de políticas 
públicas para sistemas de saúde e seguridade social nos países desmantelados pelos 
mandatos de austeridade indicariam a urgência de revisar a profunda dessolidarização, 
jurídica e ética, que aplaca Estados e sujeitos” (GOULART, 2020, on-line). 

Entretanto, mesmo diante deste contexto pandêmico, tem-se a presença de uma 
realidade positiva de colaboração científica em âmbito mundial que, mesmo diante de 
questões políticas que muitas vezes dificultam o diálogo entre nações, segue pautada em 
uma ciência aberta, embasada em trocas mundiais de informações sobre a doença, bem 
como de práticas de solidariedade entre instituições e institutos de pesquisas, cientistas, 
sanitaristas e médicos, por meio da disseminação de dados e experiências científicas e 
sanitárias. 

Nesse cenário de crise sanitária, os grupos mais vulneráveis foram compostos 
por: idosos, populações carcerárias, povos indígenas, moradores de rua e populações 
periféricas. Por isso, “[...] garantir dimensões de gênero, raça e classe nas respostas sociais 
de gestão à crise, são exemplos de medidas mínimas que dizem respeito a como sujeitos 
e Estados podem se ressolidarizar e, assim, tecer novos mundos possíveis” (GOULART, 
2020, on-line). 

Para o meio ambiente diversos exemplos foram apresentados pela mídia, como 
a redução significativa da poluição do ar, dos mares e dos rios. A natureza construiu 
novos cenários com usuários que estavam distantes dos grandes centros pela presença 
incessante de veículos e pessoas. E que no início da pandemia vivenciaram uma liberdade 
desconhecida no cotidiano do contexto urbano globalizado.

Pereiro (2020) considera que a pandemia possibilitou a presença de um significativo 
discurso de base biopolítico e de biopoder, que busca ter controle sobre o mundo, os 
corpos e as mentes, resultantes de discursos de médicos, psicólogos e economicistas, 
bem como do Estado. Já para Castells (2020), o novo coronavírus foi a ameaça mais 
grave enfrentada após a 2ª Guerra mundial, demonstrando que a tecnologia não pode tudo. 
Conforme o referido autor, “a principal lição é que a saúde é nossa infraestrutura de vida 
e requer cooperação global” (CASTELLS, 2020, on-line). Por isso, defende a existência 
de um sistema de governança global, bem como de investimentos no setor de saúde, com 
financiamento em formação, pesquisas científicas, equipamentos e prevenção. Já Badiou 
(2020) chamou atenção sobre a relação entre globalização, coronavírus e capitalismo:

[...] há simplesmente um dado fundamental do mundo contemporâneo: 
a ascensão do capitalismo de estado chinês à posição imperial, ou seja, 
uma presença intensa e universal no mercado mundial. Surgiram inúmeras 
redes de difusão, evidentemente antes de o governo chinês conseguir isolar 
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completamente o ponto de origem, ou seja, uma província inteira com 40 
milhões de habitantes – algo que acabou por conseguir fazer, mas muito tarde 
para impedir a epidemia de partir pelos caminhos – e os aviões, e os navios – 
da existência global (BADIOU, 2020, p.38).

O antropólogo espanhol, pesquisador e professor Xerardo Pereiro resgata o conceito 
antropológico de ritos de passagem tratado por Victor Turner para analisar as etapas de 
vivência coletiva com a Covid-19. Para Turner, essa ritualística é constituída pela dialética 
entre a estrutura e a antiestrutura e está imersa na vida em sociedade, notadamente 
nas instituições, contextos sociais e culturais. O “Processo Ritual é uma tentativa de 
compreender algo desse processo social total de interação e interdependência, bem como 
das disjunções, às vezes frutuosas, entre acontecimentos ordenados donde se origina o 
pensamento independente” (TURNER, 1974, p.06). 

Turner compreende que o processo ritual é constituído por distintos momentos 
caracterizados por três fases. Tem-se o primeiro momento (de separação), o intermediário 
(período liminar em que se experimenta o sentido da communitas) e o terceiro momento 
(reagregação ou reincorporação). A intermediária constitui-se como momento pelo qual 
tem-se a ritualização das transições sociais e culturais dos indivíduos. Nesse sentido, 
a liminaridade e a communitas são constituídas por uma antiestrutura. A liminaridade é 
compreendida como um artefato de ação cultural, cuja pedagogia é perpassada por 
experiências de imersão em situações de resiliência, sendo constituída pela vivência da 
communitas (relacionamento não estruturado dos indivíduos liminares). Conforme Turner, 
a estrutura e a communitas perpassam todos os níveis de culturas, inclusive na sociedade 
moderna ocidental. Nesse sentido, a maximização da communitas pode provocar a 
maximização da estrutura. No contexto da pandemia, podemos entender tal dinâmica 
nas normas mais restritivas do governo diante da circulação da população em espaços 
públicos, buscando conter os indivíduos que se distanciam das orientações de isolamento 
social. Ou seja: a estrutura buscando conter a communitas. 

Ao analisar a pandemia pela perspectiva de Turner, Pereiro (2020) considera que 
o primeiro momento foi constituído pela separação mental, física e social da realidade 
vivida cotidianamente. Tem-se também a identificação do problema e a criação de soluções 
pessoais, familiares e societais durante esta fase. Trata-se do período inicial de diálogo 
da sociedade com o novo cenário de pandemia e as possibilidades adaptativas com essa 
realidade sociocultural e sanitária ainda desconhecida.

Na segunda fase tem-se a vivência da liminaridade, por meio da experiência 
sacrificial de distanciamento, confinamento e isolamento social. É a fase liminar, conforme 
salienta Turner. Há também a suspensão de alguns papéis sociais, de práticas cotidianas, 
do distanciamento familiar, das redes de amizades e do uso do espaço público. Nesta etapa 
ocorre o fortalecimento da presença do Estado na vida das pessoas, que passa a intervir 
na privacidade e direitos civis da nação. Tem-se também o uso da tecnologia da informação 
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e comunicação como meio de interação social com o mundo exterior. Há neste momento 
ritualístico a presença de tensões emocionais, psíquicas, problemas de convivência social 
e pressões laborais provenientes do risco de contaminação diante do vírus. Há também 
uma redefinição identitária com dimensões psico-social-cultural.

A terceira fase, caracterizada pela reintegração, de pós-pandemia, tem como desafio 
a reconstrução dos laços sociais, o reforço do sentido de sociedade e comunidade, a busca 
pela convivência igualitária. Trata-se de uma fase em que se buscará uma nova forma 
de viver, considerando aspectos sanitários, humanitários e políticos com um novo ethos 
biomédico. Trata-se do mesmo encaminhamento dado por ŽiŽek (2020), quando evidencia 
que com a epidemia podem surgir outros direcionamentos para uma sociedade melhor, 
conforme aponta o autor:

Mas talvez outro vírus ideológico, muito mais benéfico, se espalhe e nos 
contagie: o vírus do pensamento em termos de uma sociedade alternativa, 
uma sociedade para além do Estado-nação, uma sociedade que se atualiza 
sob a forma de solidariedade e cooperação global (ŽIŽEK, 2020, p.43)

Aos poucos serão buscados os sentidos dos espaços públicos, a recuperação dos 
ciclos festivos, bem como os encontros familiares e de grupos de amigos, conforme salienta 
Pereiro (2020). 

3 | ENTRE A CASA E A RUA 
Em um país desigual como o Brasil, o isolamento social tornou-se um privilégio 

para poucos. De acordo com Pereiro (2020), os lugares e formas de moradia, o tipo de 
trabalho, a classe social, bem como a constituição familiar são alguns dos muitos fatores 
que diferenciam a experiência de isolamento social vivida durante a pandemia. “Por um 
lado, ao contrário do que é veiculado pelos media e pelas organizações internacionais, a 
quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a exclusão 
social e o sofrimento imerecido que elas provocam” (SANTOS, 2020, p.21).

Para pensar a pandemia no contexto brasileiro, resgatamos as categorias “casa 
e rua” tratadas por Roberto DaMatta (1997). Para o referido antropólogo, tais dimensões 
constituem “[...] uma oposição básica na gramática social brasileira” (DAMATTA, 1997, 
p. 16). Trata-se de um sistema classificatório que envolve códigos, valores e ideias, 
constituindo-se como um sistema de ação, que perpassa diversas lógicas de uma razão 
prática brasileira. As referidas categorias estruturam as relações sociais, permeando 
distintos graus de variações, combinações e segmentações. Por isso, podem absorver 
processos de englobamento em que a casa pode englobar a rua e vice-versa. 

Quando digo então que ‘casa’ e ‘rua’ são categorias sociológicas para os 
brasileiros, estou afirmando que, entre nós, estas palavras não designam 
simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas comensuráveis, mas 



 
Memória, Cultura e Sociedade Capítulo 11 135

acima de tudo entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas 
dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa 
disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, música e 
imagens esteticamente emolduradas e inspiradas (DAMATTA,1997, p. 14). 

A rua traz a ética do mundo exterior, sendo o eixo da vida pública, dos macroprocessos, 
da economia capitalista, do campo institucional e de suas autoridades, do formalismo 
jurídico-legal, do moderno, das leis universais e da burocracia. É a dimensão em que se 
tem a impessoalidade, a lealdade ideológica, as classes sociais, o anonimato, a emoção 
disciplinada, a cidadania e a política. É o contexto em que se tem o discurso do Estado, 
que instaura hábitos sociais. “Leituras pelo ângulo da rua são discursos muito mais rígidos 
e instauradores de novos processos sociais” (DAMATTA, 1997, p.18). 

No espaço social da casa ressalta-se a pessoa, as relações mais calorosas, 
a família, a dimensão caseira, a lealdade, a humanidade, as amizades, as tradições, 
os microprocessos, os costumes, as relações pessoais, as emoções, o compadrio, a 
religiosidade popular, o familiar e o doméstico. Entretanto, tais interpretações dualísticas 
não se fazem presentes no cotidiano do país de forma rígida e estanque. O autor chama 
a atenção de que o mais importante ao se pensar e estudar tais categorias é entender 
suas conexões, buscando observar de modo aberto e em movimento para entender suas 
relações e conjugações. “Afirmo, posto que isso é um ensinamento básico da antropologia 
social que pratico, que o estilo brasileiro se define a partir de um “&”, um elo que permite 
batizar duas entidades e que, simultaneamente, inventa o seu próprio espaço” (DAMATTA, 
1997, p. 24).

Ao se pensar na dimensão da casa no contexto do novo coronavírus, precisamos 
lembrar que as condições de moradia da sociedade brasileira variam conforme a classe 
social. Para os moradores dos subúrbios, o interior das residências é dividido com uma 
grande quantidade de pessoas do mesmo grupo familiar, que aumenta a vulnerabilidade 
dos seus membros, sobretudo dos idosos, já que o distanciamento corporal se torna 
inviável pelo reduzido tamanho dos cômodos. Há também os moradores de rua, cuja casa 
está no ambiente público. 

O estabelecimento do isolamento social como forma de contingência fez com 
que as pessoas tivessem que trabalhar em casa ou mesmo suspender suas atividades 
laborais neste contexto. Assim, ficar em casa não significou estar de férias, uma vez que 
as rotinas familiares tiveram que ser adaptadas. Conforme salienta Goulart (2020), tem-se 
com a pandemia uma nova territorialidade do espaço laboral, que passa a incluir a casa, 
intensificando as obrigações cotidianas e domésticas, sobretudo para as mulheres. 

A noção de cuidado passou a ser revista e experimentada diferentemente, exigindo 
maior atenção da sociedade, sobretudo como os grupos mais vulneráveis. A experiência do 
cuidado, que possui a dimensão de gênero e classe social bastante marcados, se tornou 
latente, exposta e revista. Isso porque, ao falarmos de gênero por exemplo, observamos 
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que o cuidar do outro esteve com maior frequência nas mãos das mulheres, como já 
acontecia antes do isolamento social. Além disso, diante do confinamento doméstico, as 
mulheres se tornaram o grupo mais suscetível à violência doméstica, conforme chamou 
atenção o referido autor. É na casa que o público feminino reúne atividades domésticas, 
cuidado com os filhos e atividades laborais. O que resulta em um conjunto de obrigações e 
responsabilidades desproporcionais ao papel masculino, que esteve historicamente pouco 
propenso em dividir as atividades diárias de um lar e de uma família. 

Há uma outra lógica de produção na quarentena com a presença de simulacros da 
vida social, que passaram a se reproduzir e intensificar com a tecnologia. Esta transformou-
se em uma aliada na aproximação virtual substitutiva do distanciamento físico e social de 
diversos grupos. Por outro lado, encampou um intenso fluxo de informações e estímulos 
tecnológicos, por meio de uma enxurrada de lives, vídeos, aulas e visitas virtuais, além de 
tantas outras possibilidades de utilização tecnológica. 

A rua, que para a sociedade contemporânea passou a ser mais experimentada 
rotineiramente que a casa, tornou-se um risco para a convivência humana. A rua também 
passou a ser o espaço do exercício da cidadania com o florescimento de solidariedades 
emergentes. O senso de coletividade foi aguçado por meio de campanhas e ações 
colaborativas em todo o país. Pelo menos durante o início da crise sanitária, o pensar 
coletivo precisou suspender o individualismo do mundo capitalista para se pensar nos mais 
vulneráveis, conforme destaca Žižek (2020, p.44):

A epidemia do coronavírus é uma espécie de ‘técnica de cinco pontos para 
explorar um coração’ destinada ao sistema capitalista global. É um sinal de 
que não podemos continuar no caminho em que temos estado até agora, de 
que é necessária uma mudança radical.

A sociedade mundial passou a exercitar, conforme salienta Bauman (2013) 
retomando as reflexões de Bruno Latour, uma “arte de coabitação humana pacífica”, que 
se constitui como uma nova experiência de convivência em tempos de globalização e 
modernidade líquida. Bauman (2013, p.88) complementa ainda que:

Se a ideia da ‘boa sociedade’ é permanecer relevante no cenário da 
modernidade líquida, ela deve representar uma sociedade devota à noção 
de ‘dar uma chance a todos’, ou seja, remover, um a um, os obstáculos que 
impedem essas chances de se concretizar’.

Para muitas camadas da população brasileira, a rua constitui-se como espaço de 
sobrevivência diária ou moradia precária. Assim, muitos são impossibilitados de estar em 
casa em isolamento devido a necessidade básica de trazer o sustento familiar. Santos 
(2020) recorda e destaca alguns grupos sociais já vulneráveis antes da pandemia, que 
neste contexto de crise vivenciam ainda mais a precariedade de sua cidadania sem ter, 
muitas vezes, a chance de seguir as orientações de prevenção transmitidas pela OMS. São 
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eles: as mulheres; os trabalhadores informais; os trabalhadores de rua; a população de rua; 
os moradores das periferias pobres, os indivíduos situados em campos de internamento 
para refugiados, os deficientes e os idosos.  

Por outro lado, a dimensão da rua também experimenta a redução da degradação 
ambiental. A natureza demonstrou sentir-se mais revigorada distante da presença humana. 
Foi assim visto em mares, rios, espaços públicos que foram revisitados por espécies não 
presentes no cotidiano barulhento e poluído das urbes. No mundo, alguns fatos já foram 
identificados, conforme salientou o escritor e jornalista brasileiro Ruy Castro em matéria 
intitulada “Longe do Centro do Universo”, que foi publicada em 05/04/2020 na Folha de 
São Paulo:

Em meio às estatísticas macabras do coronavírus, leem-se notícias que fazem 
pensar. Pela primeira vez em séculos, os golfinhos voltaram aos canais de 
Veneza. Alguém fotografou pavões nas ruas desertas de Madri. Os gatos 
de Roma passeiam fagueiros pela Via Veneto. Numa Nova York em silêncio, 
ouvem-se rouxinóis na Quinta Avenida. E, no Rio, veem-se raias no Arpoador 
e gaivotas explorando as areias do Leblon (CASTRO, 2020, on-line).

Se por um lado houve um aguçamento do sentido de coletividade em âmbito nacional 
e global, nem sempre tal percepção foi compartilhada por boa parte da população, que 
teimou em circular em espaços públicos em busca de práticas de lazer. As experiências fora 
de casa também evidenciaram a falta de compreensão coletiva em relação ao vírus, quando 
no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto de Galinhas (Pernambuco) a população insistiu 
em circular em parques, praças e praias, negligenciando as orientações da Organização 
Mundial da Saúde, bem como dos governos estaduais e municipais. É o que Turner (1974) 
classifica como a communitas produzindo uma antiestrutura diante das imposições das 
instituições. 

Na matéria “Em Porto de Galinhas, turistas seguem na praia mesmo com pandemia”, 
publicada pelo Diário de Pernambuco de 19/03/2020 podemos intender as reflexões de 
Turner (1974).

Sob a justificativa de ser um ambiente aberto, a praia de Porto segue 
procurada. ‘Na praia a gente entende que dá para se divertir. Dá para 
aproveitar, mas evitando aglomeração’, disse o turista Erivaldo José da 
Rocha, 43, acompanhado da mulher, Jarlene da Rocha, 27, ambos de Cuiabá. 
O transporte de turistas nos buggies também parece normal. ‘Para mim, tudo 
continua a mesma coisa. O passeio não caiu. Não tô com medo da doença. 
Vejo televisão direto e acho que aqui não vai afetar’, disse Eliel Silva, 38 anos, 
há vinte trabalhando na praia (TEIXEIRA, 2020, on-line).

No dia em que a matéria jornalística foi realizada, o principal destino turístico 
pernambucano seguia com o comércio aberto, recebendo turistas em bares e restaurantes. 
A área da praia e da areia também seguiam ocupadas com um intenso fluxo de pessoas. 
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4 | ISOLAMENTO SOCIAL, LAZER E ÓCIO
O lazer teve um intenso desenvolvimento na sociedade contemporânea, por meio de 

uma ampla gama de produtos e serviços destinados ao setor. Constitui-se como atividade 
moderna, que está diretamente ligada ao trabalho, concebido como um tempo de reposição 
da energia, recuperação física e psicológica, bem como possibilidade de usufruto de parte 
do tempo livre fora do período laboral. Desde o advento da modernidade, o lazer teve 
como uma de suas finalidades estimular a recuperação dos trabalhadores para retomarem 
mais produtivos, sendo ainda uma distração vivenciada no tempo livre. Nesse sentido, está 
situado em uma perspectiva mais funcionalista na sociedade (MARTINS, 2018). 

O lazer também integra o mercado capitalista de consumo, sendo ofertado a partir 
de uma gama de possibilidades. Foi, sem dúvida, um dos setores mais atingidos pela 
pandemia. Neste campo podemos evidenciar o turismo e sua cadeia produtiva, cujo usufruto 
ocorre na rua e não em casa. Conforme Harvey (2020, p.20), “este local de acumulação de 
capital está morto: as companhias aéreas estão perto da falência, os hotéis estão vazios e o 
desemprego em massa no setor hoteleiro é iminente. Comer fora não é uma boa ideia e os 
restaurantes e bares fecharam em muitos lugares”. Isso se deu devido a uma queda brusca 
no consumo fora de casa, impulsionando os serviços voltados para vendas online, entregas 
em domicílio e consumo doméstico. Assim, os setores de comercialização e consumo que 
não envolvem o âmbito da casa entraram em situação de crise e retração econômica.

Nesse sentido, o isolamento social trouxe a desaceleração da sociedade 
contemporânea, colocando boa parte da população em confinamento doméstico. Para 
alguns permanecer no lar tornou um grande desafio. Para outros possibilitou um olhar para 
dentro, para si e para a casa, que no cotidiano muitas vezes são pouco acessados pelos 
indivíduos. 

Estamos refletindo um pouco se essa rotina acelerada é de fato necessária, 
se todas as viagens de avião são necessárias, se todo mundo precisa sair de 
casa e voltar no mesmo horário. Se não podemos ser mais flexíveis, menos 
congestionados, com menos poluição (SCHWARCZ, 2020, on-line).

Durante a pandemia o âmbito da casa resgatou e possibilitou práticas, que 
no cotidiano eram desenvolvidas em outros distintos espaços. Estas passaram a ser 
realizadas em âmbito domiciliar em conjunto com a família e com as práticas domésticas. 
Algo presente de forma mais intensa em sociedades tradicionais em que a separação das 
dimensões da casa e da rua não se encontram tão delimitadas. Nesse sentido, tal realidade 
trouxe um processo de humanização dos tempos sociais, rotinas e temporalidades distintas, 
diferenciando-se conforme a nacionalidade, classe social, a raça e gênero (SCHWARCZ, 
2020). O que, de certa forma, distanciou a sociedade da concepção capitalista do lazer, 
aproximando-se da perspectiva clássica de ócio.

O isolamento social convidou ao retorno da vida com menos consumo. Um 
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retorno aos muitos afazeres individuais e familiares, que no cotidiano estavam sobre a 
responsabilidade de outras pessoas ou profissionais domésticos. Nesse contexto, três 
categorias profissionais pouco valorizadas nos tempos atuais passaram a ser lembradas 
e reconhecidas pela presença ou ausência no cotidiano dos brasileiros: os trabalhadores 
domésticos, os professores e os profissionais da saúde. 

Muitas atividades laborais precisaram ser remodeladas para home office, fazendo 
com que diversos profissionais precisassem adaptar seus afazeres profissionais em modo 
remoto, por meio da tecnologia. Os jornalistas, por exemplo, passaram a apresentar suas 
matérias em seus lares, humanizando-os diante do público e trazendo a dimensão da rua 
para a casa, expondo em certa medida sua intimidade doméstica.

Na contemporaneidade, o ócio se fez menos presente na vida dos indivíduos que o 
lazer (MARTINS, 2018). Entretanto, em tempos de pandemia, essa sociedade tão acelerada 
foi obrigada a desacelerar. Isso porque, o processo de isolamento social trouxe para parte 
dos indivíduos, a possibilidade de aprender coisas novas. Aprender a cozinhar, meditar, 
fazer artesanato, atividades artísticas e manuais. Realizar reparos na casa, fazer faxinas, 
cuidar dos membros da família sem a ajuda de funcionários domésticos. 

Houve a ampliação de possibilidades de práticas no contexto da casa passíveis 
de serem experimentadas, envolvendo leitura, música, atividades físicas, filmes e séries, 
culinária, lives e cursos na internet. Algumas famílias puderam vivenciar experiências de 
estar com seus filhos sem a presença da escola e de funcionários da casa, tendo que 
propor diversas possibilidades de usufruto do tempo doméstico disponível. Passou a ser 
um exercício de busca pela autonomia domiciliar que muitos desconheciam, sobretudo os 
grupos pertencentes às classes sociais médias e altas.

A solidão, já presente na sociedade contemporânea, passou a ser experimentada 
de forma mais profunda. Na pandemia constituiu-se como possibilidade de reconexão 
do ser humano consigo mesmo, de emancipação individual e coletiva, bem como de 
desenvolvimento pessoal. O exercício do silêncio, do estar sozinho e do distanciamento 
social transformaram-se em experiências vividas em todas as partes do globo.

Assim, o ócio, já tão combatido pela lógica religiosa e capitalista, passou a ganhar 
espaço como possibilidade de experiência individual subjetiva durante a pandemia. Trata-
se de um fenômeno humano complexo, vivenciado a partir da autonomia dos indivíduos, 
cuja sociedade capitalista desconstruiu e descaracterizou seu sentido clássico. Este 
passou a ser constituído historicamente como algo negativo, a partir do momento em 
que houve a valorização da ocupação produtiva ainda no final da Idade Média e sob a 
influência do protestantismo, sendo pensado desde a modernidade como ociosidade, a 
partir de uma leitura produtivista e funcional (MARTINS, 2018). Na visão grega, o ócio traz 
em seu bojo a apreensão subjetiva do mundo. Traz a busca pelo autoconhecimento. Não 
há a dependência do tempo nem do espaço. Trata-se de uma atitude contemplativa que 
tem um fim em si mesmo. 
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Nesse sentido, enquanto experiência, o ócio precisa de um estado de disponibilidade 
pessoal. Trata-se de uma oportunidade de realizar atividades com significado próprio para 
quem escolhe realizar.  Remete ao livre arbítrio, ao livre pensamento e à contemplação 
estética. É uma fruição em si mesmo do tempo de quem o vivencia. No seu exercício não 
há conotação produtiva ou compensatória do trabalho. O que nos dias atuais torna-se uma 
experiência de resistência diante da hegemonia do lazer e suas dimensões mercantis. 

5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, fui possível observar que a vida moderna paulatinamente 

distanciou a sociedade da vida familiar e comunitária. Por isso, a realidade pandêmica 
trouxe um momento de introspecção coletiva sobre a necessidade de repensar o modelo 
da sociedade atual, sobretudo diante das mobilidades, economias e consumos cotidianos. 
Nessa experiência traumática e globalizada, o individualismo, a economia, o consumo e 
a centralidade do trabalho passaram a ser revistos, transformando-se em um convite a 
pensar sobre temas mais essenciais da vida coletiva, como a solidariedade, os direitos 
humanos e as relações éticas de alteridade (GOULART, 2020). 

A rua como espaço de lazer tornou-se inviável, uma vez que para reduzir o processo 
de transmissão comunitária, o isolamento doméstico passou a ser a principal medida de 
contenção e proteção social. Assim, os indivíduos passaram a conhecer uma infinidade 
de possibilidades de estar consigo mesmo, com a família e em casa. Nesse âmbito, o 
ócio foi recuperado como uma possibilidade de redescoberta individual e de adaptabilidade 
ao confinamento. Tais experiências passaram a ser um meio de exercitar a criatividade 
fora do contexto do mundo competitivo do trabalho, colocando essa dimensão criativa à 
serviço do bem-estar individual. Ou seja, passou a ser uma possibilidade de humanização 
do cotidiano e do ambiente doméstico já carregados de obrigações, conflitos e violências. 

Nesse sentido, o ócio como descanso, nada fazer, relaxamento e desenvolvimento 
pessoal passou a ser uma experiência vivida em âmbito domiciliar, mas apenas por àqueles 
que puderam permanecer em casa. Algo que nem todos os cidadãos tiveram a possibilidade 
de vivenciar, sobretudo pelas próprias desigualdades nas condições sociais e atividades 
laborais existentes no Brasil. Isso porque, conforme salienta Pereiro (2020), vivemos de 
forma desigual e diferente a experiência de isolamento social.
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