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I. INTRODU~AO 

Urn dos factos mais importantes da evoluyao demognifi.ca, econom1ca 
e social do Pais, nas ultimas decadas, foi a dimensao das correntes migra
torias, externas e internas da populat;:ao portuguesa. 

Entre 1950 e 1981 deixaram o Continente 1132986 emigrantes legais e 
estima-se em 617821, o numero de saidas clandestinas para Frant;:a entre 1960 
e 1980 3. 

No que se refere as migrat;:oes inter-regionais, embora nao existam, em 
Portugal, registos de mudant;:a de residencia, a avaliar pelas transformat;:oes 
verificadas na distribuit;:iio da populat;:ao, facilmente nos apercebemos da sua 
importiincia: progrediu o processo de urbanizat;:ao e acentuou-se o fen6-
meno da litoralizat;:iio do povoamento, com a concentrat;:iio da populat;:ao 
nas areas metropolitanas de Lisboa (A.M.L.) e do Porto (A.M.P.), particular
mente na primeira, e, em menor grau, em torno de alguns outros polos urbano
-industriais ou turisticos do Iitoral e, mesmo nas regioes mais repulsivas, as 
localidades principais apresentaram aumentos demognificos ou diminuit;:oes 
bastante inferiores as do restante tenitorio. 

1 0 texto deste artigo e uma adapta~o resumida de alguns aspectos desenvolvidos 
numa disserta9iio de doutoramento em Geografia Humana apresentada a Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa (FoNsECA, 1988) e foi apresentado nas 1"8 Jornadas de 
Geografia Humana realizado pelo Insti tuto de Estudos Geognificos da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra durante os dias 18 e 20 de Abril de 1989. 

2 Professora do Departamento de Geografia e colaboradora do Centro de Estudos 
Geograficos da Universidade de Lisboa. 

3 0 valor da emigra9ao clandestina refere-se ao total do Pais. 
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0 processo de concentra9ao da popula9ao na regiao de Lisboa foi par
ticularmente acentuado no periodo posterior a 1950. No entanto, desde o 
principia do seculo que a percentagem dos seus habitantes em rela91io ao 
total do Continente nao tern parado de crescer: em 1990 a % de popula91io 
residente nos concelhos que actualmente fazern parte da A.M.L. 4 niio ia 
a!em de 11,3%; em 1920 atingia apenas 13,6%; em 1930 subiu para 15,0%; 
em 1970 chegou aos 22,7% e, em 1981, representava ja 26,9%. 

Na decada de oitenta, segundo estirnativas efectuadas pelo Institute 
Nacional de Estatistica (INE) e pe1a Comissao de Coordena9ao da Regiao 
do Alentejo (INE/CCR Alentejo, 1990), a popula9ao da A.M.L. tera cres
cido a urna taxa equivalente a do Paise, por isso, o seu peso relative manteve-se 
estavel, prevendo-se mesmo urna ligeira diminui9ao ate ao fim do milenio. 
Todavia, os dados da Actualiza~iio do Recenseamento Eleitoral indicam urna 
tendencia para a estabiliza91io ou pequeno aurnento do peso da A.M.L. no 
total da popula91io residente em Portugal Continental dado que o numero de 
e1eitores inscritos na aglomera91io de Lisboa representava, em Maio de 1989, 
27,6% dos eleitores registados no territ6rio do Continente. 

0 crescimento populaciona1 da regiao de Lisboa resulta de urn processo 
de desenvolvimento espacialmente concentrado, baseado fundamentalmente 
na industrializa9ao e na tentativa de moderniza9ao da economia portuguesa 
no ap6s-guerra. Assim, as fun9oes de Lisboa como capital de urn vasto 
imperio colonial fizerarn crescer o volume do emprego na administra9ao, 
comercio e servi9os e, juntarnent~ com o desenvolvirnento da industria e da 
constru91io civil e obras publicas, contribuiram para acentuar o desequilibrio 
entre a oferta e a procura de trabalho nesta regiao. 

0 subdesenvolvimento de Portugal em rela9ao aos restantes paises euro
peus, a emergencia de novas fotmas de valoriza9iio do capital e processes de 
trabalho e a reestrutura91io da divisiio internacional do trabalho, determi
naram uma mudan9a do rumo da poUtica econ6mica do Estado Novo. 
A Lei do Condicionarnento Industrial (1945) e o lan9amento do primeiro 
Plano de Fomento (1953-1958) constituem duas referencias importantes do 
esfor9o de industrializa91io deste periodo. 

A hegemonia economica e politica da grande burguesia agraria foi 

4 Em virtude de niio existir uma delimita~ao administrativa do territ6rio da Area 
Metropolitana de Lisboa, considen\mos como fazendo parte dela, nao s6 os concelhos 
nitidamente suburbanos mas tambem aqueles que, embora mais afastados, mantem liga~oes 
frequentes com a Capital e se encontram em expansao urbana: Arruda dos Vinhos, Cascais, 
Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Vila Franca de X ira, Amadora, Benavente, Alcochete, 
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setubal. 
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perdendo terreno em favor do capital industrial e fin an ceil o e acentuou-se 
a opo~ic;:ao cidade-campo. 0 desemprego e subemprego agricola resultantes 
quer do imobilismo, quer da mecanizac;:ao da agricultura, desencadearam 
fortes correntes migrat6rias internas para as areas urbano-industriais do 
Litoral, particularmente para a regiiio de Lisboa e, mais tarde, tambem para 
os pa!ses da Europa Ocidental. 

0 baixo nivel de desenvolvimento da agricultura, a falta de investi
mentos nas regioes do Interior e o escoamento dos recursos dessas areas 
(mao-de-obra e capital) para as regioes mais desenvolvidas, contribuiram 
para acentuar ainda mais a concentrac;:iio da populac;:ao e das actividades 
econ6micas em areas restritas e, por conseguinte, aumentar as diferenc;:as 
inter-regionais. 

Para manter o baixo prec;:o dos produtos agricolas e, consequentemente, 
da forc;:a de trabalho, o Governo, ainda antes da Guerra, lanc;:ou uma politica 
de subvenc;:oes e subsidies variados a agricultura, de que beneficiaram sobre
tudo os latifundiarios. No entanto, na maior parte dos casas, os lucros·do 
sector e os subsidies recebidos foram canalizados para outras actividades, 
nomeadamente para a banca e especulac;:ao imobiliaria nas grandes cidades, 
particularmente em Lisboa. Geraram-se assim grandes excedentes de tra
balhadores agricolas (pequenos camponeses arruinados e assalariados sem 
emprego) que constituiam uma importante reserva de mao-de-obra para as 
industr:as transformadoras, construc;:iio civil e comercio e servic;:os das prin
cipais aglomerac;:oes urbanas e, a partir dos primeiros anos da decada de 
sessenta, correspondendo a escassez de forc;:a de trabalho pouco qualificada 
nos paises ec.onomicamente mais avanc;:ados da Europa Ocidental, passaram 
tambem a abastecer esses novas mercados iniciando-se aquila a que Orlando 
Ribeiro chamou «a grande debandada» (RIBEIRO, 1971 - citado por SAL

GUEIRO, 1983, p. 122). 
0 crescimento da emigrac;:ao para a Franc;:a e R.F.A. acabou por pro

vocar a falta de trabalhadores, sobretudo nos campos e, por conseguinte, o 
aumento dos salaries agricolas, pelo que o Governo tomou fortes medidas 
restritivas a saida de gente para o estrangeho s. No entanto, na pnitica, 
as proibic;:oes oficiais revelaram-se infrutiferas, conduzindo apenas ao desen
volvimento das saidas clandestinas. 

s E importante salientar a contradit;iio existente entre as multiplas proibi9oes oficiais 
e os incentivos para atrair as poupa~was dos emigrantes, engrandecendo-se e dignificando-se 
a figura dos trabalhadores emigrados. 

As remessas dos emigrantes passaram a ter urn papel fundamental no equilibrio da 
balant;a de pagamentos portuguesa, representando, em 1973, 58,6% do valor global das 
exporta9Cies desse ano. 
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0 ciclo emig~atorio para a Europa s6 terminou quando a crise dos anos 
setenta obrigou os pafses de dcstino tradicional dos nossos emigrantes a fechar
-lhes a pot tas ou a limitar-Ihes as entradas. A recessiio economica e as 
transformacoes que dela decorreram iniciaram assim urn novo periodo na 
his to ria da& migracoes europeias: as principais nacoes importadoras de miio-de
-obra impuseram fortes medidas restritivas a imigraciio e comecaram a incen
tivar os movimentos de retorno; a imigrac;iio individual, predominantemente 
masculina, caracteristica dos anos sessenta, deu Iugar a reunificaciio familiar; 
a procura de trabalhadores niio qualificados sofreu uma quebra muito pro
funda e, em contrapartida, aumentaram as migra<;oes de pessoal com altos 
niveis de qualificaciio 6; inverteu-se a orientaciio das principais correntes 
migrat6rias - a emigraciio transformou-se em regresso ao pais de origem 
(WHITE, 1986). 

Ao nivel interno, a A.M.L. constituiu o principal foco de atrac<;iio dos 
emigrantes rurais, e, apesar de ter sido a tegiao do Pais mais afectada pela 
crise econ6mica dos anos setenta, continuou a crescer: nela se fixaram cerca 
de metade dos retornados das ex-col6nias, alberga a maior parte dos tra
balhadores caboverdianos imigrados em Portugal e embora os resultados 
do Recenseamento da Popula~ao de 1981 indiquem ja uma diminuiciio da sua 
capacidade atractiva, entre 1979 e 1981, coube ainda aos distritos de Lis boa 
e Setubal, tornados em conjunto, o maior indice de atraccao demografica. 

A mobilidade geognifica (interna e internacional) da populacao portu
guesa, correspondendo as crescentes necessidades de mao-de-obra na indus
tria, construcao civil e no cometcio e servicos, foi acompanhada por uma 
intensa mobilidade sectorial e socioprofissional de que resultaram importantes 
transformacoes na estrutura do emprego e na composicao social dos habi
tantes das areas de origem e de destino dos emigrantes. 

Grande numero dos assalariados agricolas e dos pequenos camponeses 

6 A reestruturac;ao da divisiio internacional do trabalho, com a crescente interna
cionalizac;iio da produc;iio e a emergencia dos «novos paises industrializados» incrementou 
a emigrac;ao temponiria de pessoal altamente qualificado dos paises do centro para os novos 
paises industrializados e para os produtores de petr61eo. Esta emigrac;ao e radicalmente 
diferente da que se desenvolveu na Europa do p6s-guerra: contrastando com a marginali
dade econ6mica e social dos trabalhadores que partiam da Europa do Sui e do Norte de 
Africa rumo a Franc;a, R.F.A., Suic;a ou qualquer outro pais da Europa desenvolvida a 
procura de urn emprego que lhes permitisse uma vida melhor, os novos emigrantes sao 
frequentemente jovens tecnicos ou operarios qualificados que recorrem a emigrac;iio tem
poraria, no quadro das empresas onde trabalham, como forma de ascensiio econ6mica 
e profissional. (Veja-se, a este prop6sito, OWEN e GREEN, 1989; GouLD, 1988; SALT, 1988; 
FINDLAY, 1988; WHITE, 1988 e THOMAS-HOPE, 1988). 
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que emigraram para a regiao de Lisboa, transformaram-se em operarios da 
industria, da construr;:ao civil ou em empregados subalternos da administrac;ao 
comercio e servic;os (continuos, porteiros, policias, trabalhadores dos ser
vic;os de limpeza, motoristas e cobradores das empresas de transportes, 
empregadas domesticas internas, empregados de balcao e de restaurantes, etc.). 
Simultaneamente, a populac;ao autoctone ou imigrada ba mais tt mpo, mais 
qualificada profissionalmente, transitava para ramos de actividades ou cate
gorias profissionais que exigiam graus de instru9llo ejou qualificac;oes mais 
elevados. 

Os factores estruturais que acabamos de referir traduzem-se, ao nivel 
individual e familiar, por percursos territoriais e socioprofissionais muito 
diferenciados e fortemente dependentes nao so da origem social mas tambem 
do Iugar de nascimento e da idade com que se migra. 

Nao M informac;ao estatistica disponivel que nos permita ver de que 
forma as causas estruturais se articulam com as motivac;oes individuais da 
mobilidade geografica e socioprofissional, ao Iongo da vida de cada individuo 
e entre gerac;oes. No entanto urn inquerito efectuado, em 1987, a 1000 [ami
lias residentes na A.M.L. , embora nao represente todos os tipos de trajectorias 
dos habitantes da regiao de Lisboa, permite concluir que as origens geografica 
e social sao elementos diferenciadores muito importantes dos percursos de 
cada individuo 7. 

2. ORIGEM GEOGRAFICA E LOCAL DE RESIDENCIA - formac;ao 
e desintegrac;ao de comunidades com a mesma base territorial de origem 

Os resultados disponiveis do Recenseamento da Populafiio de 1981 indi
cam, para cada concelho, o numero de habitantes naturais dos diferentes 
distritos do Continente, das Regioes Autonomas dos Ac;ores e da Madeira, 
do territorio de Macau, das ex-col6nias e de outros paises estrangeiros. 
Ora, considerando que os municipios que englobamos na A.M.L. represen
tam 91,9% da populac;ao residente nos distritos de Lisboa e Setubal, podemos 
admitir que o numero de habitantes da A.M.L. nao naturais daqueles dois 
distritos constitui urn born indicador da capacidade de atracc;ao demogra
fica desta regiao. 

7 Efectuaram-se inqueritos em nove !1reas muito diferentes quanto a sua localiza9iio 
na A.M.L., morfologia urbana, estrutura etaria e composi9iio social da popula9iio que 
nelas reside: tres bairros da cidade de Lisboa (Mouraria, Alvalade e Bairro Chines) e seis 
aglomerados suburbanos - tres a norte do Tejo (Pontinha, Santo Antonio dos Cavaleiros 
e Ab6boda) e outros tantos na Margem Sui (Almada, Barreiro e Baixa da Banheira). 
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Segundo o ultimo recenseamento da populayao, dos 2507457 habitantes 
da A.M.L. em 16 de Maryo de 1981, apenas urn pouco mais de metade (53,93%) 
tinha nascido nos distritos de Lis boa e Setubal. 38,31 % eram naturais de 
outras regioes do Continente, 0,70% dos Ayores e da Madeira, 0,04% do 
terri to rio de Macau, 5,65% das ex-col6nias e I ,37% de outros paises estran
geiros, sendo estes ultimos, em parte, emigrantes de segunda gerayao regres
sados a Portugal. 

Dos 46,07% de habitantes nao naturais dos distritos de Lisboa e Setubal, 
38,31 % sao provenientes de outros distritos do Continente. No en tanto, se 
observarmos a contribuiyao de cada um individualmente, damos conta de 
grandes diferenciayoes na A.M.L. (fig. 1). 
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FIG. 1 - .l:'uputa.;:ao tuugraua, restueme na Area !Ytetropomana oe LtsDoa em 1981 , por 
distritos de naturalidade 

1.1.- Residentes nos concelhos da A .M.L. a norte do Tejo 
1.2. - Residentes nos concelhos da A.M.L. a sui do Tejo 

Os maiores fornecedores de imigrantes a regiao da Capital sao OS dis
tritos de Viseu, Beja e Castelo Branco 8 e os menores sao Braganya, Aveiro, 

s A popula.;:ao natural do distrito de Santarem residente na A.M.L. em 1981, e supe
rior a de Viseu. No en tanto, esse facto deriva de o concelho de Benavente pertencer a A.M .L. 
e ao distrito de Santarem. 
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Braga e Porto. Assim, enquanto a popula~Ylio origiml.ria dos primeiros repre
senta 30,79% dos habitantes da A.M.L., em 1981 , naturais do Continente 
(com excep~Ylio dos distritos de Lisboa e Setubal), a dos segundos equivale 
apenas a 12,10%. 

Na figura 1 podemos ainda verificar que mais de 3/4 da popula~Ylio 
da A.M.L. originaria de outras regioes do Continente se concentra na cidade 
de Lisboa e nos concelhos suburbanos a norte do Tejo. No entanto, rela
tivamente ao total de popula<;ao residente ·nos municipios de cada uma das 
margens do rio, existem grandes diferen<;as no peso relative dos imigrantes 
provenientes de cada regiao: a «Outra Banda» atrai sobretudo alentejanos e 
algarvios, enquanto a popula<;ao natural dos distritos do norte e centro do Pais 
e largamente dominante na cidade de Lis boa enos restantes municipios situados 
na margem direita do rio. Ou seja, o Tejo funciona como uma barreira selec
tiva das comunidades originarias do Norte e do Sul de Portugal Continental. 

A cartografia da percentagem da popula<;ao residente em cada concelho 
da A.M.L., por regioes de naturalidade (fig. 2), alem dos contrastes entre a 
Margem Norte e a Margem Sui do Tejo poe ainda em evidencia importantes 
diferencia<;oes interconcelhias. 

A observa~Ylio da figura 2 e a analise dos coeficientes de varia<;ao indicam 
urn nivel de segrega~YliO espacial relativamente elevado para todas as comu
nidades imigrantes, sendo a algarvia e a alentejana as que apresentam res
pectivamente o maior e o menor indice d'e · segrega<;ao espacial. 

Como ja referimos, a popula<;ao originaria do Norte e Centro tern urn 
peso relative maior na cidade de Lisboa e nos suburbios da margem direita 
do rio. Na «Outra Banda» apenas Almada e Seixal registam valores iguais 
ou superiores a media da A.M.L. (fig. 2.1 e 2.2). 

Os alentejanos concentram-se na Moita, Barreiro e Seixal onde, pela 
ordem indicada, representam 20,1, 18,7 e 15,6% do total de pessoas residentes 
nesses concelhos; mas a Norte do Tejo, apenas Vila Franca de Xira e a Ama
dora registam valores superiores a media e, na cidade de Lisboa, a represen
ta<;ao desta comunidade nao vai alem de 5,1%. 

A distribui<;ao espacial dos algarvios, apesar de mais concentrada do que 
a dos restantes grupos, apresenta urn padrao semelhante ao dos alentejanos, 
dado que os maiores valores ocorrem nos concelhos suburbanos da Margem 
Sul (fig. 2.3 e 2.4). 

A percentagem de habitantes naturais dos distritos de Lisboa, Santarem 
e Setubal9 pode considerar-se urn indicador do grau de urbaniza~YliO na 

9 A inclusiio de Santarem neste conjunto deve-se ao facto de Benavente pertencer 
a este distrito. 
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medida em que nas areas mais afectadas pela expansiio de Lisboa, o peso 
da popula~ao natural de outras regioes, tendera a ser muito maior do que 
nas restantes. Assim, na figura 2.5 individualizam-se tres conjuntos de 
concelhos que, se abstrairmos da heterogeneidade no interior do seu terri
t6rio, de forma geral, correspondem a tres coroas com niveis decrescentes 
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FIG. 2 - Popula<;iio residente na Area Metropolitana de Lis boa, em 1981, por regiOes 
de naturalidade 

de urbaniza~ao. 0 primeiro grupo e constituido por Lisboa, Amadora, 
Oeiras, Cascais, Sintra, Loures, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Bar
reiro e Moita ; do segundo fazem parte o Montijo, Alcochete, Palmela e 
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SetuballO e, no terceiro, estao incluidos os territorios mais marginais da Area 
Metropolitana (Mafra, Arruda dos Vinhos, Benavente e Sesimbra), com 
niveis de urbaniza9ao e densidades demognificas muito inferiores aos grupos 
anteriores e menos dependentes de Lisboa em termos de emprego. 

Na figura 2 podemos ainda observar a distribui9ao dos habitantes nas
cidos nas ex-col6nias africanas. Esta popula9ao representa 5,65% dos resi
dentes na A.M.L. em 1981 e corresponde fundamentalmente aos «retor
nados» que, em consequencia da desco1oniza9ao, regressaram a Portugal a 
partir de 1974, e aos trabalhadores imigrados de Cabo Verde. 

Apesar de muitos «retomados» terem regressado a terra de origem, 
42% estabeleceram-se na aglomera9ao de Lisboa 11 e a comunidade. cabo
verdiana concentra-se tambem na cidade e na area suburbana. 

A propor9ao de pessoas naturais das ex-colonias no total da popula9ao 
residente nos 19 concelhos da A.M.L. e, como vemos na figura 2.6, bastante 
desigual. A maior concentra9ao verifica-se, ao longo da linha de Cascais 
e no concelho do Seixal; em contrapartida, nos municfpios mais marginais 
da A.M.L., sobretudo a sul do Tejo, tern uma expressao muito reduzida. 

De entre os factores que estao na origem desta distribui9ao salientam-se 
os seguintes: 1) melhores oportunidades de emprego nas areas mais urba
nizadas, com predominio das actividades do sector terciario, do que nas 
zonas industriais, dado que muitos deles foram integrados nos quadros de 
pessoal da administracao publica, bancos, seguros e outros servicos, ou 
conseguiram uma colocacao no comercio, restaurantes e hoteis, como assa
lariados, trabalhadores por conta propria ou mesmo como patrOes 12; 

2) a concentracao na Linha do Estoril resulta nao s6 de esta area ser conhe
cida como local de ferias, mas tambem de alguns, ja antes do retorno, terem 
feito ai investimentos na compra de andares para rendimento, ou simples
mente por aqueles que foram provisoriamente instalados em hoteis procurarem 
habitacao em areas pr6ximas; 3) na Margem Sui, a relevancia do concelho 
do Seixal deriva de se tratar de uma area com boa acessibilidade a Lisboa, 
onde os precos das habitacoes sao bastante inferiores aos praticados nos 
suburbios da Mar gem Norte. 

10 0 caso de Setubal e diferente dos restantes na medida em que a dimensiio e a rela
tiva autonomia funcional da cidade de Setubal levam a que ele pr6prio funcione tambem 
como polo de atrac9iio para as areas vizinhas. 

11 Veja-se, a este prop6sito, PIRES, et al., 1987. 
12 Segundo o estudo atras referido (PIRES, eta!., 1987, p. 121), em 1981, a %de popu

la((iio que em 31 de Dezembro de 1973 residia nas ex-col6nias e exercia uma profissiio em 
actividades do sector terciario era de 64,74% enquanto para os niio-retornados esse valor 
niio ia alem de 39,85 %. 
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A analise da origem geognifica dos emigrantes residentes na A.M.L. que 
chegaram a Grande Lisboa entre 1965 e 1970 e entre 1974 e 1981, comparada 
com as regioes de naturalidade da popula~ao da A.M.L. em 16 de Mar9o 
de 1981, da-nos conta das transforma<;~es obse1vadas na estrutura regional 
dos fl.uxos migrat6rios para a aglomera9ao urbana de Lisboa nos anos sessenta 
e setenta. 

A principal novidade do periodo compreendido entre 1974 e 1981 em 
rela~ao a segunda metade da decada de sessenta, consiste no refor~o da com
ponente externa no total da popula~ao imigrada. 

Em 1970 a percentagem de habitantes que em 1965 residiam nos antigos 
territories coloniais africanos e em paises estrangeiros equivalia apenas 
a 1,34% do total da popula~ao da A.M.L. nascida antes daquela data; mas, 
os individuos provenientes das ex-col6nias entre 1974 e 1981 representavam, 
s6 por si, 9,38% dos residentes na regiao de Lisboa, em 16 de Marya de 1981, 
com sete ou mais anos de idade. 

No que se refere a mobilidade geognifica interna, refor~ou-se o peso dos 
movimentos no interior da Area Metropolitana em detrimento das migra~oes 
inter-regionais (figs. 3 e 4). Entre 1965 e 1970 os fluxos migrat6rios entre os 
distritos de Lisboa e Setubal representavam apenas 8,0% do total de pessoas 
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Fxo. 3- Popula~ao imigrada, residente na Area Metropolitana de Lisboa em 1970, por 
distritos de residencia em 1965 

3.1.- Residentes nos concelhos da A.M.L. a norte do Tejo 
3.2.- Residentes nos concelhos da A.M.L. a sui do Tejo 
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FIG. 4 - Popular;:ao residente na Area Metropolitana de Lis boa em 1981, por distritos de 
residencia em 31 de Dezembro de 1973 

4.1. - Residentes nos concelhos da A.M.L. a norte do Tejo 
4.2. - Residentes nos concelhos da A.M.L. a sui do Tejo 

residentes na A.M.L. em 1970 e que em 1965 habitavam noutro distrito do 
Continente. Mas, entre 1974 e 1981 as trocas de popula~ao entre aqueles 
dois distritos equivaliam a 31,3% do volume global das mudan~as de resi
dencia interdistritais dos habitantes da A.M.L. em 1981. 

0 crescimento de Lisboa propagou-se essencialmente para a Margem 
Sul do Tejo que, por este facto, entre 1970 e 1981 registou uma taxa de cres
cimento demogra:fico muito superior ao da Margem Norte (45,3% e 33,4% res
pectivamente). 

0 alastramento da suburbaniza~ao para areas cada vez mais distantes, 
resultante da relativa satura~ao demogratica dos suburbios mais pr6ximos 
e dos elevados pre~os das habita~oes na periferia imediata de Lisboa, tradu
ziu-se, entre outros aspectos, por urn grande aumento da distiincia entre os 
locais de resistencia e de emprego e, por conseguinte, introduziu modifica
~oes importante na composi~ao social e etaria da popula~ao residente nas 
areas que, por este processo, vao refor~ando a sua integra~ao na A.M.L .. 

No que se refere a origem dos imigrantes provenientes de outros distritos 
do Continente verificaram-se tambem algumas transformayoes dignas de 
nota (figs. 3 e 4). 
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Os distritos do Norte e Centro, tanto do litoral como do interior, refor-
9aram neste periodo, a sua participa9ao no total de imigrantes da A.M.L. com 
origem noutras regiCSes do Pais. Em contrapartida, o Alentejo diminuiu bas
tante a dimensao absoluta e relativa dos fiuxos migratorios para aquela regiao. 

As restri9CSes oficiais a emigra9lio para a Franr;a e R.F.A. obrigaram 
muitos emigrantes potenciais a procurar «melhor sorte» noutras zonas de 
Portugal, particularmente na A.M.L. que, apesar da crise, continuou a ser o 
principal foco de convergencia dos movimentos intemos da popular;ao. Por 
sua vez, o p6lo industrial de Sines e o Algarve litoral afirmaram-se como 
altemativa a emigrar;ao dos alentejanos para a Capital, sobretudo para OS 

habitantes de Beja. 
As areas residenciais da popular;ao que cbegou a Area Metropolitana 

entre 1974 e 1981, nas suas linbas gerais, apresentam uma distribuir;ao seme
lhante a dos imigrantes que vieram entre 1966 e 1970, (fig. 5 e 6). Os alen
tejanos e algarvios tern maior representa9ao relativa nos subUrbios da Margem 
Sul e a popula9iio odginaria do Norte e Centro continua a fixar-se maiorita
riamente em Lisboa e nos aglomerados suburbanos da Margem Norte. 
No entanto, e interessante notar que o Tejo funciona cada vez menos como 
uma barreira selectiva dos imigrantes do norte e do sui do Pais. 

A diminui9lio da distancia relativa da Margem Sui a cidade de Lisboa, 
com a construr;ao da Ponte sobre o Tejo (1966), intensificou substancialmente 
as relar;CSes entre as duas margens do rio, estimulando a urbaniza9ao (legal 
e clandestina) de extensos teuitorios da «Outra Banda» e, de modo geral, 
de toda a Peninsula de Setubal. Alem disso, a melhoria dos transportes e 
a institui9lio do «passe social» reduziu significativamente o efeito da distancia 
no aumento dos custos de deslocar,:ao e, por isso, fez crescer a mobilidade 
residencial das familias de menores recursos economicos para areas cada vez 
mais afastadas, onde, pelo mesmo pre9o, poderiam beneficiar de melhores 
condi9CSes de habitar,:ao do que na cidade de Lisboa ou nos subUrbios mais 
proximos. 

A confluencia de todos estes factores conduz a integrar,:lio de territories 
cada vez mais vastos, a medida que as «economias» no tempo permitem uma 
maior aproximar,:ao dos espar,:os vencendo-se, de&ta forma, a barreira da 
distiincia geografica. 

· As fronteiras entre as areas residenciais das diferentes comunidades de 
imigrantes, acompanbando este processo de integrar,:ao do territorio, tendem 
tambem a tornar-se mais fluidas. A diminuir,:lio observada nos coeficientes 
de .variar,:ao da percentagem de popular,:ao emigrada de cada regilio, entre 
1965-1970 e 1974-1981, no total de habitantes dos concelhos . da A.M.L. 
em 1970 e 1981 , constitui a prova desta tendencia. . . 
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FIG. 6- Popula~,;ao residente na Area Metropolitana de Lisboa, em 1981, por regioes de 
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Vencida a distancia geogra:tica, numa sociedade cada vez mais segmen
tada e mais m6vel, permanece a distancia social como o principal agente 
diferenciador dos espac;os. 

3. A VINDA PARA LISBOA: o tempo e o modo 

As causas das migrac;oes inter-regionais da populacao activa sao fun
damentalmente de natureza econ6mica: os trabalhadores deslocam-se para 
areas onde pensam que podem ganhar mais, ter mais hip6teses de promocao 
profissional, enfim, ter melhores condicoe!> de vida e de trabalho. 

No entanto, a percepcao das diferencas de oportunidades em cada lugar 
apresenta-se, em muitos casos, afastada da realidade, porque esta fortemente 
dependente da quanti dade e qualidade da informacao que cada migrante 
potencial possui. 

Deste modo, o processo migrat6rio e fortemente influenciado pelos 
contactos pessoais de cada individuo (viagens, cartas de emigrantes ante
riores, conversas com amigos que ja conhecem esses lugares, etc.) e ainda, 
embora em menor grau, por informacoes obtidas atraves dos jornais, da 
radio e da televisao 13. 

As migracoes da populacao sem actividade econ6mica (criancas, estu
dantes, mulheres domesticas e reformados) tern natureza diferente e sao 
induzidas, quase sempre, pelas deslocacoes dos seus familiares que exercem 
uma profissao. 

As criancas e os jovens ate aos 15-16 anos de idade, e mesmo ate mais 
tarde, nao tern papel activo na decisao de migrar; limitam-se a acompanhar 
os pais. 

A mobilidade geografica das mulheres domesticas que sao casadas esta 
tambem muito dependente da migrac;ao dos maridos e, quando os conjuges, 
antes do casamento, residiam em regioes diferentes, a migracao ocone nessa 
altura ou pouco tempo depois. 

Os estudantes, sobretudo os do ensino superior, sao obrigados a emigrar 
temporariamente para o Iugar onde se localiza o estabelecimento de ensino 
que pretendem frequentar. Ap6s a conclusao dos cursos, muitos acabam 
por se fixar nessas Iocalidades, quer por ai poderem encontrar mais facil
mente urn emprego compativel com as suas habilitac;oes escolares e terem 

13 Os contactos pessoais sao sobretudo importantes para a popula<;ao de menores 
recursos econ6micos e com niveis de instru<;ao mais baixos. 
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rnais oportunidades de promo~ao profissional, quer pela maior diversidade 
de equipamentos culturais, recreativos e desportivo& que podem utilizar nos 
seus tempos livres e ainda pela variedade e qualidade do comercio e outros 
servi~os pessoais e colectivos, que nao encontram nas regioes de origem. 

Os reformados, por vezes, regressam a terra de proveniencia ou, os mais 
ricos, estabelecem-se em areas mais atractivas do ponto de vista ambiental 
(climas mais quentes, proximidade de praias, etc.). 

No inquerito que fizemos na A.M.L. tivemos oportunidade de identificar 
alguns dos principais factores de varia9ao dos motivos que influenciaram a 
vinda para a regiao da Capital de tantos milhares de imigrantes que nela 
residem actualmente. 

Como vemos no quadro 1, o motivo principal da vinda para a A.M.L. 
e a procura de trabalho e de melhores condi~oes de vida (27,0/o). Em 
segundo Iugar surge a migta~ao induzida pela vinda de familiares (21,5/o) 
e, em terc~iro, o casamento (18,2/o). 

QUADRO I - Principal motive da migra~ao para a A.M.L. (%) 

Motivos Mulheres Homens Mulheres 
e Homens 

Casamento 23,8 11,6 18,2 
Migrayao de familiares 26,7 15,6 21,5 
Emprego e melhoria cond. vida 19,8 35,2 27,0 
Proximidade do emprego 3,6 8,0 5,7 
Melhor habita~ao 2,8 2,2 2,5 
Compra de casa pr6pria 2,7 1,5 2,1 
Ficar mais perto da familia 3,9 4,1 4,0 
Estudar 2,7 4,4 3,5 
Descoloniza~ao 5,7 6,3 6,0 
Outros motives 8,3 10,9 9,6 

Entre os restantes motivos citados, apenas a descoloniza~ao do& antigos 
territ6rios africanos, a maior proximidade do emprego e o grupo residual 
que designamos por «outros motives» (factores muito diversificados e com 
fraca representar;:ao individual) tern frequencias relativas superiores a 5/o. 
No entanto, verificarn-se grandes diferenc;as nas causas da mobilidade geogra
fica dos homens e das mulheres, particularrnente daquelas que nao exercern 
urna profissao. 

A migrar;:ao de farniliares e o motivo rnais citado pela popular;:ao femi
nina (26,7/o); logo a seguir, vern o casamento (23,8/o); a procura de ernprego 
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e de melhores condi9oes de vida ocupa o terceiro lugat (19,8/o). Pelo con
trario, 35,2/o dos homens apontam como causa da vinda para a A.M.L. a 
procura de trabalho, 15,6% referem a vinda da familiae apenas 11,6% indi
cam o casamento. 

0 grupo socioprofissional e o grau de instru9ao sao tambem impor
tantes factores de varia9ao dos motivos da vinda para a A.M.L .. 

A procura de trabalho e de melhores condi9oes de vida e o factor refe
rido com maior frequencia pelos operarios da constru9ao civil e das indus
trias transfotmadoras, empregados nao qualificados da administra9a0, comer
cia e setvi9os e isolados do sector terciario. 

A migra9ao de familiares e a causa mais importante para os patroes, 
gestores e quadros do terciario, empregados qualificados da administra9ao, 
comercio e servi9os (para estes ultimos, em igualdade de posi9ao com as 
razoes ligadas ao emprego), e quadros e tecnicos da industria. 

0 Casamento e 0 motive mais citado pelas mulheres domesticas (30,7/o dos 
casos); logo a seguir coloca-se a migra9ao de familiares (29,4/o, enquanto 
as razoes ligadas ao trabalho foram responsaveis pela vinda de apenas 11,5/o. 

A localiza9ao do emprego e tambem uma causa de mobilidade geogra
fica relativamente importante para os operarios da constru9ao civil (14,3/o), 
isolados do sector terciario e ainda do grupo que inclui os professores. 

A frequencia de estabelecimentos escolares e urn dos principais factores 
da migra9iio para Lisboa dos quadros medios, profissoes liberais e profes
sores (20,3/o), o que sugere que seja sobretudo importante o acesso aos graus 
superiores de ensino. 

No que se refere as rela9oes entre as habilita9oes academicas e os motivos 
de mudan9a de residencia para a Area Metropolitana, verifica-se que a pro
cura de trabalho e de melhores condi9oes de vida e o factor mais importante 
para as pessoas com niveis de instru9ao mais baixos. 0 prosseguimento 
dos estudos e a causa indicada com maior frequencia pelos individuos com 
curso superior (29,5%) e, nos restantes casos, o motivo mais citado e a migra-
9iio de familiares. 

No grupo das pessoas que tern urn curso medio ou frequentaram o 
ensino superior (16,4%), a descoloniza9ao sobressai entre os motives mais 
importantes da vinda para a A.M.L., facto que constitui urn indicador da 
«sobrequalifica9ao» relativa dos retornados. 

A analise dos motivos da vinda para Lisboa da popula9ao inquirida, 
por grupos socioprofissionais e graus de instrw;ao, permite ainda concluir 
que, nos individuos com niveis socioeconomicos superiotes, (se exceptuarmos 
o caso das mulheres casadas cuja mudan9a de residencia foi motivada pela 
migra9ao anterior do marido), a maior frequencia relativa das migra9oes 
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provocadas pela vinda de familiares, indica que o tempo de residencia 
na A.M.L. e urn importante factor de ascensao social, pois aqueles que se 
fixaram antes da idade activa tern, em media, maiores qualificac;oes e perten
cem a grupos socioprofissionais de nivel mais elevado. 

4. AS TRAJECT6RIAS PROFISSIONAIS 

As transformac;5es na estrutura economica conduzem a mudanc;as na 
composic;ao profissional da populac;lio activa e, por isso, sao importantes 
factores de mobilidade profissional. 

As migrac;5es internas das areas rurais para as areas urbanas e a emi
grac;ao sao importantes agentes de transformac;ao da estrutura sectorial do 
emprego ao nivel nacional e regional, porque a mobilidade geografica e muitas 
vezes determinada por factores ligados ao trabalho e, por isso, encontra-se 
quase sempre associada a uma mudanc;a de actividade ou de profissao. 

A partir dos resultados do inquerito que efectuamos na A.M.L. foi 
possivel identificar algumas das traject6rias profissionais mais importantes 
dos gt upos com maior representac;ao relativa, na passagem da primeira para 
a segunda e da anterior profissao para a actual. 

Em linhas gerais, a transic;ao faz-se sucessivamente da agricultura para 
a industria e construc;ao civil e destas para o sector terciario. No entanto, 
dada a elevada percentagem do emprego nas profissoes subalternas da admi
nistrac;ao, comercio e servic;os, e o baixo nivel de qualifi.cac;ao exigido para o 
desempenho de grande parte destas func;oes, existem muitos fluxos directos 
do sector agricola para o terciario. 

Os actives que iniciaram a sua actividade profissional na agricultura 
(assalariados, campesinato e nao remunerados), sao, na maioria dos casos, 
empregados nao qualificados do comercio e servic;os. 

0 proletariado da construc;ao civil que mudou de actividade trabalha 
actualmente na industria ou, como alguns dos antigos openirios do sector 
industrial, desempenham cargos subalternos no terciario (capatazes, por
teiros, continuos, vigilantes, etc.). 

Entre os trabalhadores dos servic;os, embora existam alguns casos raros 
de passagem a situac;ao de operario, sobretudo para os estratos menos quali
ficados e pior remunerados, as situac;oes mais frequentes correspondem a 
mobilidade dentro do proprio sector: 

1) Transic;ao de assalariado para trabalhar por conta propria ou pequeno 
patrao, fundamentalmente nos ramos do comercio, restaurantes e similares 
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e dos servic;os pessoais - cabeleireiros, modistas, motoristas de taxi, servic;os 
de reparac;ao diversas, etc.. No entanto, deve salientar-se que ha tambem 
percursos no sentido inverso. 

2) Passagem do sector privado para o &ector publico porque a urn 
emprego «no Estado» associa-se maior seguranc;a, estabilidade e mais possi
bilidades de ascensao social atraves de promoc;e>es dentro da carreira. 

3) Mudanc;as de categoria ou de situac;ao profissional dentro do mesmo 
ramo e ate na mesma empresa ou estabelecimento, atraves de promoc;5es 
conseguidas a custa de antiguidade, formacao profissional ou aumento do 
nivel de instruc;ao. Como exemplos podemos referir a transic;ao de traba
Ihador subalterno a empregado qualificado ou com func;Cies de chefia e ainda 
de tecnico a quadro superior. 

4) No caso das mulheres, por raz5es que se prendem com-a organizac;ao 
do trabalho domestico, apos o casamento ou o nascimento dos filhos, muitas, 
vindas de todos OS tipos de actividades, passam a situac;ao de domesticas. 

5. AS GERA<;OES E 0 TERRITORIO 

As estruturas profissionais e sociais vao-se transformando no tempo e 
no espac;o. Os activos agricolas tem vindo a diminuir: na industria, as «pro
fisse>es terciarias» (ligadas a administrac;ao, investigacao, informac;ao, con
trolo de qualidade, publicidade e pesquisa de mercados) sao cada vez mais 
importantes e, dentro dos ramos de actividades tradicionalmente englobadas 
no sector terciario, operam-se tambem grandes adaptac;Cies que se traduzem 
por importantes inovac;oes tecnologico-organizativas e diferentes taxas de 
crescimento dos ramos que o constituem. 

As modificac;oes na composic;ao socioprofissional da populac;ao tern sido 
acompanhadas por urn aumento progressivo dos niveis de escolaridade dado 
que para responder as necessidades de maior qualificac;ao da forca de trabalho, 
ao problema do desemprego dos jovens e a explorac;ao do trabalho infantil 
torna-se necessario aumentar os tempos minimos de escolaridade e alargar 
os caminhos de acesso aos graus de ensino medio e superior. 

Esta evoluc;ao traduz-se, ao nivel individual, pela mobilidade socio
profissional e social entre gerac5es. No entanto, estudos feitos por diversos 
autores, em varios paises 14, concluem que a posic;ao social de urn individuo 

14 A primeira grande obra sobre a mobilidade social e a de SOROKIN, 1927. Recen
temente, salientam-se OS trabalhos de: BERTAUX, 1977; BOUDON, 1979; BOURDIEU e PASSER ON, 

1985 ; GIROD, 1977; COLTHORPE et al., 1986; e THELOT, 1985. 
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esta ainda fortemente dependente da sua origem familiar e, em certa medida, 
da sua origem geografica. 

0 grau de instruyao e, de forma mais generica, o nivel cultural de urn 
individuo e uma componente muito importante para definir a sua posiyao 
social, pois, o desenvolvimento das sociedades economicamente mais avan
yadas conduziu a uma dependencia cada vez maior da actividade profissional 
e do estatuto social em relayao as habilitayoes escolares. Assim sendo, a 
primeira vista, parecia l6gico esperar urn enfraquecimento notavel da relar;:ao 
entre o estatuto adquirido e a origem social. No entanto, deve notar-se, 
que nem todas as pessoas com graus academicos e qua!ificar;:oes profissionais 
semelhantes tern as mesmas oportunidades de acesso a determinadas profis
soes ou cargos. Isto e, apesar de o grau de instruc;:ao ser indiscutivelmente 
urn importante veiculo de ascenc;:ao social, estudos emp1ricos efectuados em 
diferentes pa1ses, nomeadamente em Franca, demonstraram que a teia de 
relac;:oes de amizade e de contactos de um individuo, no dizer de BoURDIEU, 

«podem ajuda-lo a valorizar o seu capital econ6mico ou cultural, mobili
zando os recursos de urn grupo» (BOURDJEU, 1980, citado por GoLLAC e 
LAULHE, 1987, p. 96). Alem disso, a proveniencia de uma familia com urn 
estatuto social elevado, nos casos em que o nivel de instruc;:ao e baixo, exerce 
uma funyao protectora em relacao a mobilidade social descendente. 

No processo de hereditariedade e mobilidade social importa ainda 
salientar a possibilidade de conversao das diferentes componentes do estatuto 
social na passagem de uma gerac;:ao para outra. Ou seja, niveis elevados de 
escolaridade e, por conseguinte, do capital cultural permitem acedet a cargos 
ou actividades melhor remunerados, aumentar os rendimentos e, por essa 
via, transformar o capital escolar em capital econ6rnico - propriedade de 
meios de produc;:ao. Do mesmo modo, embora menos frequentemente, a 
existencia de rendimentos familiares elevados facilita o aumento do grau de 
instruc;:ao e a ascensao social dos filhos. 

A origem geografica, embora intimamente associada com a origem social 
pode tambem exercer alguma infiuencia sobre a carreira profissional e, por 
conseguinte, no estatuto social dos individuos. Desigualdades na oferta 
escolar e diferenc;:as na estrutura do emprego e composic;:ao social dos habi
tantes de cada territ6rio, tern refiexos importantes nas oportunidades de acesso 
a qualificac;:oes medias e superiores e ate mesmo na definic;:ao dos projectos 
e ambir;:oes dos jovens em tetmos escolares e profissionais. 
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5.1. Origem social, grau de instru{:iio e condi~iio sociopro.fissional 

Para ver em que medida a origem familiar constitui factor condicionante 
da posi91io social de cada individuo, construimos tabelas de contingencias 
que relacionam o grau de instrut;ao e o gt upo socioprofissional dos actives 
que constituem a nossa amostra, com o dos respectivos pais. 

Como vemos nos quadros 2 e 3, apesar de ter havido urn aumento geral 
dos niveis de escolaridade, de uma gerat;ao para outra, existem grandes desi
gualdades no acesso aos graus de ensino superior. Isto e, os destines pessoais 
sao fortemente marcados pela origem familiar. 

QUADRO 2 - Graus de instrw;:iio de pais e filhos - os destinos escolares em fum;ao 
da origem (popula91io activa) 

Grau de instrur,:iio do fi/ho ( %) 

Grau de instrur,:iio do pai 2 3 4 5 6 7 Total 

-·----------- ··- ----- ----- --~·--···· . 

1-Sem 4. • cia sse 17,0 61,0 8,6 7,0 3,6 0,6 2,2 100,0 
2-Com 4. • classe 3,4 32,3 15,5 22,5 13,2 5,3 7,9 100,0 
3-Ensino Preparat6rio 0,0 0,0 11,1 33,3 22,2 16,7 16,7 100,0 
4-Ensino Secundario Unificado 0,0 7,4 9,3 24,1 18,5 13,0 27,8 100,0 
5-Ensino Secundario 

Complementar 0,0 3,0 6,1 27,3 24,2 15,2 25,2 100,0 
6-Curso Medio ou freq. 

Ens. Superior 0,0 0,0 4,6 18,2 18,2 22,7 36,4 100,0 
7-Curso Superior 0,0 0,0 0,0 13,0 10,9 19,6 56,5 100,0 

TOTAL 7,67 38,7 11, I 16,8 9,6 5,9 10,3 100,0 

Assim, na nossa amostra, 78% dos filhos de pais sem instrut;ao primaria 
possuem habilitat;oes escolares iguais ou inferiores a quarta classe e ape
nas 2,2% sao licenciados. Em contrapartida, os descendentes de pais com 
urn curso superior tern todos, no rninimo, o ensino secundario unifi.cado, 
19,6% possuem urn curso medio oufrequentaram a Universidade e 56,5% con
cluiram a licenciatura. As situat;oes intermedias sao aquelas que apresentam 
maior mobilidade. 

Todavia, em Portugal, tal como noutros paises da Europa enos E.U.A. 
tem-se registado urn aumento global das taxas de crescimento do numero de 
alunos que frequentam 0 ensino medio e superior, provenientes de grupos 
sociais com niveis de escolaridade mais baixos. A confirmar este facto, no 
quadro 3 pode ver-se que, embora a populat;ao activa com graus de instruyao 

205 



QUADRO 3- Graus de instru9iio de pais e fiJhos: o recrutamento dos diferentes niveis 
de ensino 

G rau de instruf:iio do filho ( %) 

Grau de instruf:iio do pai 2 3 4 5 6 7 Total 
- -·------ ---- -
1-Sem 4." classe 79,2 58,2 27,2 14,8 12,3 3,6 7,6 35,7 
2-Com 4." classe 20,8 40,4 64,0 62,7 58,5 44,6 35,3 46,9 
3-Ensino Prepara t6rio 0,0 0,0 1,8 3,6 3,8 5,4 2,9 1,8 
4-Ensino Secundario Unificado 0,0 1,1 4,4 7,7 9,4 12,5 14,3 5,5 
5-Ensino Secundario 

Complementar 0,0 0,3 1,8 5,3 7,5 8,9 7,6 3,3 

6-Ensino Medio ou freq . 
Ensino Superior 0,0 0,0 0,9 2,4 3,8 8,9 7,6 2,2 

7-Curso Superior 0,0 0,0 0,0 3,6 4,7 16,1 24,8 4,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

mais elementar seja recrutada, na sua maioria, nos grupos sociais mais margi
nais em termos de qualifica91io escolar, 42,9% da popula91io licenciada que 
inquirimos tern urn pai que possui apenas o ensino primario, por vezes incom
pleto, ou e analfabeto. 

0 aumento da taxa de frequencia das escolas secundarias e superiores 
dos alunos provenientes das classes medias e mais debeis do ponto de vista 
econ6mico e social, associado a rela91io entre estatuto social e habilita9oes 
escolares deveria consuzir a diminui91io da in.ftuencia da origem familiar no 
estatuto social. 

No entanto, na pnitica isso nao se verifica, porque, embora baja uma 
melboria gene1alizada do nivel de vida de uma gera91io para outra, as distan
cias entre os diferentes grupos sociais tendern a manter-se. Isto e, urn filbo 
de urn operario analfabeto ou com a quarta classe tern grandes hipoteses de 
ter urn grau de instru91io superior ao do seu pai, mas as probabilidades de 
concluir urn curso universitario, em compara91io com as de urn filbo de urn 
quadro OU tecnico superior, SaO iguais OU pouco diferentes das da gera9a0 
do seu ascendente. Aiem disso, as possibilidades de aceder a uma categoria 
socioprofissional superior a do seu progenitor, na rnaioria dos casos, tambem 
nao diferem muito das dele. 

A perntanencia (ou ligeira diminui9ao) destas desigualdades prende-se 
com tres factores essenciais : 

1) 0 suc<;sso ou insucesso escolar esta intimamente associado com o 
nivel de instru9ao dos pais e, por isso, mesmo que todos os individuos tives-
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sem iguais oportunidades de ingresso nos diferentes niveis de ensino, a varia
((iio das taxas de aproveitamento escolar com o capital cultural da familia 
de origem e, por si s6, urn importante factor de desigualdade. 

Contudo, e importante salientar que a rela((iio entre o suces.,o escolar dos 
filhos e as habilitayoes escolares dos pais diminui fortemente nos niveis de 
ensino mais elevado. Ou seja, a passagem em «filtros» cada vez menos 
«poroses» reduz progressivamente as diferentes de aproveitamento entre os 
individuos provenientes de grupos sociais distintos (BOUDON, 1979 ; BoURDIEU 

e PASSERON, 1985). 
2) 0 aumento medic dos niveis de escolaridade conduz a sua banaliza

((iiofdesvaloriza((iio e, por conseguinte, o grau de instrU((iio exigido para 
desempenhar uma determinada profissiio vai sendo progressivamente maier. 
- :E por isso que habilita9oes academicas superiores as dos pais nao sao 
condi9iio suficiente para aceder a urn cargo ou profissiio mais qualificada ou 
melhor remunerada que a dos seus progenitores. 

3) Alem disso, como ja referimos, a teia de relar;:oes sociais da familia 
e tamb6m urn poderoso agente de desigualdade de oportunidades, niio s6 
para niveis de instru((iio equivalentes, mas tambem pelo efeito de protec((iio 
que exerce nos casos em que as habilita((oes escolares dos filhos siio inferiores 
as dos pais, diminuindo bastante a mobilidade social descendente. 

A analise da rela<;iio entre os grupos socioprofissionais dos pais e o grau 
de instru((iio dos filhos permite verificar que a frequencia relativa das pessoas 
com graus de ensino mais elevados tende a ser substancialmente maior para 
os filhos dos grupos sociais hierarquicamente superiores, sobretudo dos 
quadros e tecnicos e empregados qualificados da administra<;iio, comercio 
e servi((os, do que entre os assalariados da agricultura, camponeses e empre
gados subalternos com profissoes terchirios. 

De igual modo, os filhos de pais com niveis de instru((iio elevados tern 
maior representa((iio relativa nos grupos socioprofissionais com mais prestigio 
social e maior qualifica((iio, enquanto os descendentes de popula((iio com 
habilita((oes escolares iguais ou inferiores a quarta classe siio, na maior parte 
dos cases, operarios ou assalariados niio qualificados do sector terciario. 

Instrumentos de analise importantes nos estudos de mobilidade social, 
siio tamb6m as tabelas de mobilidade socioprofissional. Todavia, e neces
saria tomar em conta que a situa<;iio profissional e social dos individuos vai 
evoluindo ao Iongo da sua vida activa e, por isso, as compara((oes de grupos 
socioprofissionais de gera<;5es diferentes, para terem sentido devem referir-se 
a mementos equivalentes da carreira dos pais e dos filhos. 

Alem disso, na comparar;:iio destas tabelas levantam-se ainda problemas 
resultantes niio s6 de os agrupamentos profissionais considerados terem urn 
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forte grau de heterogeneidade interna (donde resulta que a constitui~ao do 
mesmo grupo apresente varia~oes importantes ao nivel regional), mas tambem 
de a mesma categoria poderem corresponder posic;oes hienl.rquicas diferentes 
nos dois mementos de referencia. 

Apesar destas limita~oes pensamos que a compara~ao da estrutura 
socioprofissional da popula~ao que inquirimos na A.M.L. e dos respectivos 
ascendentes da uma imagem global dos principais canais de comunica~ao 
e das barreiras mais absorventes. 

Antes de mais importa salientar as diferen~as na representa~ao relativa 
de cada grupo socioprofissional na gera~ao dos pais e dos filhos: as classes 
ligadas a agricultura, por se tratar de uma area urbana, nao aparecem repre
sentadas no universe de analise, mas tern grande peso na gera~ao anterior, 
facto que deriva de uma elevada frac~ao dos activos da A.M.L. ser natural 
ou ter raizes em regioes rurais; os operarios da industria e da constru~ao 

civil perdem importancia em favor das profissoes terciarias, e no sector dos 
servi~os ha. tambem modificac;oes importantes. 

A maioria dos descendentes de assalariados e isolados da agricultura 
sao operarios ou trabalhadores subalternos da administra~ao, comercio e 
servi~os; os filhos de operarios desempenham uma fun~lio equivalente a dos 
pais ou exercem uma profissao terciaria com baixo nivel de quali:ficac;lio ; 
os actives provenientes do grupo dos empregados da administra~lio, comercio 
e servi~os apresentam indices de inercia bastante elevados: a percentagem de 
openirios e relativamente fraca e sao frequentes as situa~oes de mobilidade 
ascendente, isto e, passagem de assalariados com fun~oes subalternos a 
empregados qualificados e desta ultima categoria a situa~ao de quadro ou 
tecnico superior. Os descendentes dos patroes, gestores, quadros e tecnicos 
que pertencem a urn grupo socioprofissional diferente do dos pais distribuem-se 
maioritariamente pelas categorias mais qualificadas do sector terciario. 
No entanto, a percentagem de assalariados subalternos da administra~ao, 

comercio e servi~os, sobretudo no caso dos filhos dos tecnicos, professores e 
profissoes liberais, e ainda bastante elevada (19,7%), mas, em contrapartida, 
as situac;oes de passagem a operario sao insignificantes. Finalmente, a popu
lac;ao activa que provem dos trabalhadores por conta propria da industria 
e do terciario apresenta uma distribui~ao socioprofissional semelhante a dos 
descendentes de assalariados do sector dos servi~os. 

Estes resultados, mesmo tomando em conta as limitac;oes da informac;ao 
de base, permitem concluir que, no nosso universe de analise, a mobilidade 
socioprofissional, sobretudo nas classes medias, e relativamente elevada. 

Por se tratar de uma area de forte imigrac;ao com origem em regioes 
rurais, urn dos movimentos mais importantes e com uma ligac;ao muito estreita 
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a mobi!idade geognifica, e a transi9a0 da agricultura, principalmente da 
situa9ao de assalariado ou isolado, a openirio ou a empregado nao qualifi
cado da administra9ao, comercio e servi9os. 

A passagem de open1rio a assalariado do terciario e tambem bastante 
frequente, mas os movimentos em sentido in verso sao relativamente raros: 
nos servi9os, a mobilidade (ascendente e descendente) tende a processar-se 
dentro do mesmo sector e, por conseguinte, a func;ao protectora da familia, 
nos cases de descida na hierarquia socioprofissional, actua principalmente 
como uma barreira que impede a passagem a openirio. 

Na analise da tabela de mobilidade profissional de pais para filhos deve 
ainda salientar-se que a mobilidade descendente esta sobreavaliada, em vir
tude de muitos dos inquiridos, sobretudo do sector terciario, por serem bas
tante jovenr., nao terem ainda uma situa9iio profissional estabilizada. 

Como nota final, importa notar que apesar do aumento dos graus de 
instru9ao, do nivel medic de vida e da intensificac;ao da mobilidade socio
profissional entre gerac;oes, a estrutura social tende tambem a tornar-se cada 
vez mais segmentada e, por isso, o principal factor de mudan9a e de natureza 
estrutural e a expansao ou declinio de deterrninadas situa9oes profissionais 
implica reajustamentos na hierarquia social. 

5.2. Origem geogrtifica e posifiio social 

Alem da origem familiar, o Iugar de nascimento ou de residencia e tam
bern urn factor condicionante do destino pessoal de cada individuo - as dife
renc;as de desenvolvimento regional sao, so por si, geradores de desigualdades. 

Urn filho de urn empregado nao qualificado da administra9iiO, comercio 
e servi9os que resida em Lisboa, Porto ou Coimbra ou qualquer outro centro 
urbano onde exista uma universidade tern muito mais possibilidades de ingres
sar no ensino superior do que teni urn indivfduo em identicas condi9oes que 
habite, por exemplo, em Miranda do Douro, Trancoso ou Barrancos, pois 
os custos adicionais da desloca9ao sao incomportaveis para a maioria das 
famflias nessa situa9ao. Alem disso, mesmo para os niveis de ensino prepa
ratorio e secundario, no nosso Pais, ainda ha menos de vinte anos eram 
raras as sedes de concelho afastadas das areas mais desenvolvidas do litoral 
onde existiam escolas oficiais. 

A estrutura economica e social e, por conseguinte, o mercado de trabalho 
local e a valoriza9ao relativa de cada categoria profissional em cada regiao, 
sao tambem factores de desigualdade, niio so porque Iimitam as oportunidade 
de escolha e a concretizac;ao de algumas carreiras profissionais, como condi
cionaram a partida 0 despontar do interesse por determinados actividades. 
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A distribui<;ao dos 2250 individuos residentes na A.M.L., que consti
tuem a nossa amostra 15, por regioes de naturalidade, graus de instru<;ao e 
grupos socioprofissionais, permite ilustrar os aspectos atnis referidos. 

Os habitantes origimirios da A.M.L., particularmente da cidade de 
Lisboa, e OS das ex-colonias possuem, em media, niveis de instrU<;iiO bastante 
superiores aos restantes. Alem disso, a popula<;ao proveniente das regioes 
mais desenvolvidas do Norte e Centro Literal tern, regra geral, qualifica<;oes 
superiores aos que nasceram no Norte e Centro Interior e no Alentejo. 

A distribui<;ao por grupos socioprofissionais e regioes de origem, dada a 
intensa rela<;ao existente entre qualifica<;ao escolar e profissao apresenta-se 
tambem fortemente contrastada. Os quadros e tecnicos superiores, profes
sores, activos de profissoes liberais e os empregados qualificados da adminis
tra<;ao, comercio e servi<;os, registam as maiores taxas de ocorrencia entre 
os habitantes naturais da A.M.L., sobretudo da cidade de Lisboa, das ex-colo
nias e ainda do Norte e Centro Litoral. Os operarios tern maior represen
ta<;ao relativa no Sui do que no Norte, mas, inversamente, a percentagem de 
imigrantes nortenhos que desempenham fun<;oes subalternas no comercio, e 
servi<;os e bastante superior a dos alentejanos. 

A distribui<;iio dos 2250 inquiridos por territories de naturalidade e o 
grupo socioprofissional do respective pai, mostrou que as diferencia<;oes 
regionais sao ainda mais marcadas: alem dos contrastes ja assinalados, pOde 
ainda verificar-se a forte representa<;ao das profissoes ligadas a agricultura 
nas areas mais marginais do Interior e Sui do Pais, bern como as diferen<;as 
nas estJUturas agcarias daquelr.,s territories, representadas pelo peso desigual 
dos assalariados e dos isolados do sector agricola. 

6. NOTA FINAL 

A analise dos percursos dos 2250 individuos por nos inquiridos, apesar 
de nao abranger todas as situa<;oes existentes, permitiu verificar que as modi
fica<;oes estruturais que estiveram na origem das migra<;oes para Lisboa, se 
traduziram, ao nivel individual, por itineraries geograficos e socioprofissionais 
muito diferenciados. 

A interferencia de factores individuais prende-se fundamentalmente com 
o sucesso escolar, dado que o grau de instru<;ao adquirido e, de forma mais 
ampla, o capital cultural de cada individuo constitui urn dos principais ele-

15 Considerou-se apenas a popula<;ao activa com profissao, as domesticas e os 
reformados. 
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mentos definidores do seu estatuto social e, por esse facto, e urn dos veiculos 
preponderantes de ascensiio ou descida na hierarquia social. Contudo, 
demonstrou-se tambem que os individuos com origens sociais identicas niio 
tern necessariamente o mesmo tipo de percurso. A diferenciayiio, a este 
nivel, relaciona-se nitidame.nte com a origem geografica, associada ao leque 
de oportunidades que os diferentes contextos regionais abrem aos individuos 
e que lhes permite, ou niio, ultrapassar as limitayoes impostas pela sua origem 
social. 
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