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RESUMO 

0 retorno de portugueses das Ex-co16nias, decorrentes do processo de des
co1oniza9ao, eo regresso de emigrantes, fundamentalrnente da Europa, ap6s a 
recessao econ6mica mundial de 1973-1974, foram fen6menos que marcaram a 
sociedade portuguesa das decadas de setenta e oitenta. Embora as conse
quencias imediatas se tenham registado a nfvel demogratico, as altera9Cies sociais; 
cu1turais e econ6micas foram tambem expressivas. 0 seu impacto e sentido em 
todo o territ6rio portugues, se bern que, seja fundamentalmente no interior, 
onde o desenvo1vimento estti muitas vezes comprometido, que ele melhor se 
identifies. Da{ a preocupa9iio em estudar estes dois fen6menos numa tirea peri
ferica em reln9iio ao litoral, mais precisamente nos concelhos de S8tao, Tondela 
e Viseu, atraves da identifica9ao da popula9iio regressada e da popula9io retor
nnda, pela antilise dos seus percursos de vida, das suas caracterfsticas s6cio
-culturais e atraves dos investimentos efectuados depois da stui. fu09iio em Portugal, 
ap6s o encerrar dos ciclos migrat6rios, entendidos tanto a titulo individual como 
co1ectivo. Pretende-se, desta forma, mostrar o papel importante que estas popu
la9Cies desempenharam na altera9iio de comportamentos, no consumo, no modo 
de vida dos habitantes das tireas onde se fixaram, sublinhando, tambem, a sua 
in.flu~ncia na melhoria das condi90es de hnbita9iio e no investimento em espa9os 
perifericos e em tireas rurais. 

• Versao resumida do trabalho de sfntese apresentado t\ Paculdade de Letras da Univer
sidade de Coimbra como Prova de Capacidade Cientlfica. 

*"' Instituto de Estudos Geogrtificos, Paculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 
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RESUME 

Le retour compulsif des portugais des Ex-colonies, dtclencM par le pro
cessus de dtcolonisation, et le retour des emigrants surtout de !'Europe, apres 
Ia recession economique mondiale de 1973-1974, ont ete des phenomenes mar
quants dans la societe portugaise des annees comprises entre 1970 e 1990. Bien 
que les consequences i.mm6iiates aient ete signa16es au niveaux de Ia demogra
phic, les changements sociaux, culturels et economiques ont ete aussi 
expressifs. Leur effet est eprouve dans tout le territoire portugais, bien que 
ce soit surtout a l'interieur ou le developpement est souvent compromis, qu'on 
mieux l'identifie. Ainsi, on s'est occupe a 6tudier ces deux phenomenes dans 
~region periphenque, par rapport au littoral, precisement dans les cconcelhoS» 
de Satiio, Tondela et Viseu, a travers !'identification de Ia population retourne, 
compulsivement ou non, par !'analyse de ses parcours de vie, de ses caracte
ristiques socio-culturelles et a travers les investissements effectues apres sa 
fixation au Portugal, a Ia fin des cicles migratoires, con~ soit indivi
duellement, soit collectivement. On pretend, de cette fa9on, montrer le rOle 
important que ces populations ont joue dans Ia modification de conduites, 
dans Ia consommation, dans Ia fa9on de vivre des habitants aux lieux ou ils se 
soot etablis, en soulignant, encore, leur influence dans !'amelioration des con
ditions d 'habitation dans l'investissement en des espaces peripheriques et aires 
rurales. 

ABSTRACT 

In the seventies and eighties the portuguese society was marked by two 
important phenomena: the return of portuguese citizens from the Ex-colonies, 
Virtue of the process of decolonization, and the return of emigrants, fundamen
tally from Europe, after the economic recession of 1973-1974. Although! the 
imediate consequences were of a demografic nature, the social, cultural and 
economic changes were also very significant. Their impact can be felt through 
out the portuguese territory, but it is in the inland, where development is often 
neglected, that they can be more clearly observed. Thus the need to study these 
two phenomena in an area distanced from the coast, namely the •concelhos» of 
Satio, Tondela and Viseu. This is accomplished through the identification of 
the returned population, the analysis at both the individual and collective level 
of their histories, of their cultural and social caracteristics and of their invest
ments after definitive resettlement in Portugal with the closing of the migratory 
t:ycls. In this way, it is our intention to demonstrate the important role these 
populations played in the altering of behaviour, consumption and the way of life 
in the areas of settlement, underlining their influence in the improvement in hou
sing and investment in pheripherical spaces and rural areas. 



I- INTRODU<;AO 

Em Portugal, a emigracao foi apontada ao Iongo da decada de sessenta 
e setenta como fen6meno controverso de desenvolvimento. 0 efeito de «vcUvula 
de escape» para a falta de postos de trabalho, diversificada fora da agricultura, 
principalmente nos espacos rurais, o peso das remessas dos emigrantes e as 
perspectivas de mobilidade s6cio-profissional, determinam a criacao de uma 
ambiencia favonivel, em torno do fen6meno emigrat6rio. Todavia, os resul
tados negatives fizeram-se tambem sentir' devido a responsabilidade que aquele 
coube no adiar dos problemas de que enfermava a economia portuguesa, debi
litada pela falta de infraestruturas, pela exist~ncia de grandes assimetrias regio
nais, ampliadas, estas, por diferentes velocidades no processo de crescimento 
e desenvolvimento das regioes, e pela incipiencia do investimento industrial, 
s6 ultrapassado pelo que foi efectuado por grandes multinacionais ou por pro
jectos que rufram economicamente no momenta em que eram mais necesscirios 
(caso do centro siden1rgico de Sines). 

0 presente trabalho tern o prop6sito de contribuir para uma ancUise dos 
movimentos da populacao portuguesa, fazendo-a incidir numa cirea amostra 
circunscrita aos concelhos de Satao, Tondela e Viseu, do distrito de Viseu 
(Fig. 1). Referir-se-a sobretudo o «encerrar do ciclo migrat6rio», salien
tando-se a sua importftncia na evolucao populacional e nas variaC(ies s6cio
-econ6micas dos ultimos quinze anos . Novos comportamentos e urn 
grande dinamismo no investimento, fundamentalmente ao nfvel da construcao 
civil, do comercio e dos servicos, caracterizam esta populacao e motivam 
evolucoes responsaveis por urn crescimento econ6mico e uma valorizacao 
social geral. 

Ao Iongo da decada de 1970, marcada pela crise econ6mica mundial e pela 
polftica portuguesa de descolonizacao 1, desencadeou-se o movimento de 

I A safda para as Ex-col6nias nunca foi considerada como um movimento emigra
t6rio, mas como um movimento intemo, relativamente ao territ6rio portugu&. Este facto 
imp&, sistemativamente, a omissao ou a deficiente contabiliza~ao do fen6meno, resultando, 
deste tipo de procedimento, enormes dificuldades para a sua identifica~ao. Os problemas 
ampliam-se precisamente como retorno de milhares de portugueses, ap6s a descoloniza~ao, 

vindo a impossibilitar o conhecimento preciso da popula~o que se manteve nas ex-col6nias 
portuguesas. Por outro !ado, a deficiente abordagem e o menor interesse dado aos pri
meiros contingentes de retomados, em Portugal, originou o mesmo tipo de problemas 
sobre os quantitativos totais de retornados. Embora as estatfsticas oficiais apontem um 
valor ligeiramente superior a 500.000 indivfduos, encontram-se refer!ncias a valores 
de 700.000 e 800.000 indivfduos. 
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retorno t, das Ex-col6nias, de elevado numero de portugueses, atrav6s de pro
cessos nero sempre pacfficos, ainda em desenvolvimento, responsciveis por pres
soos sociais e econ6micas que afectam milhares de pessoas 2. 

A aruUise incidir:i no carcicter econ6mico do fen6meno emigrat6rio, nao 
omitindo a vertente social do mesmo, j:i que o sucesso de uma permite capi
talizar o sucesso da outra, qualquer que seja o aspecto colocado em primeiro 
plano. Os tr~ concelhos aqui apresentados como cirea de estudo colocam-se 
como tr~ situa¢es concretas, dfspares entre si, o que permitir:i uma maior . 
variedade de abordagens perante diferentes tipos de a~Oes associadas ao uni
verso populacional em estudo- o emigrante regressado eo portugues retornado. 

Serno as rela¢es regresso-integra~o-investimento-desenvolvimento local 
e ·regional a que se dedicarci especial aten~o oeste trabalho. Ao apresentar a 
tematica da emigrac~ e do ainda actual fluxo de regresso e de incremento migra
t6rici ou re-emigrat6rio, procura-se questionar se estes fen6menos ·se revelam 
como elementos determinantes para as polfticas de desenvolvimento local, tomar 
em linha de conta , os investimentos empreendidos pelos regressados das 
Ex-col6nias ou de outros pafses e salientar a sua importA.ncia na estrutura s6cio
-economica da cirea de implantacao. 

A independtncia das Ex-col6nias, a recessao econ6mica das sociedades 
industrializadas e a crise· s6cio-econ6mica brasileira determinaram urn fen6-
meno singular no plano demogrcifico, num pafs caracterizado pela exist~ncia 
de vastos e seculares movimentos emigrat6rios,. (PIREs, R. Pena et al- 1984, 
p. 15). Tais circunstAn.cias sao, pois, excepcionais numa sociedade pouco babi
tuada a receber no seu seio populacoes imigrantes. Embora estas sejam ori
gincirias, na sua maioria, dessa mesma sociedade, adquiriram comportamentos 
diversos e foram respons<iveis por urn avolumar de pressoos sociais, que facul
taram, tambem, urn crescimento assente num investimento que permitiu uma 
melhoria sensfvel do nfvel de vida das populacoes e urn desenvolvimento resul
tante da sua capacidade de empreendimento. 

A cirea que serviu de base a este estudo 6 representativa dos empreendi
mentos feitos pela popula~o retornada. Assim, este facto e a importAncia 

I 0 retorno corresponde a uma situa~o de imigra~iio compulsiva, enquanto o termo 
regresso se destin& a defmir uma situac;iio de imigra~o voluntana. Ao Iongo de todo o texto 
respeitaremos sempre criterio. A compulsiio ao regresso fez-se sentir mais junto dos por
tugueses que residiam nas Ex-col6nias ultramarinas. Junto dos portugueses emigrados em 
pafses europeus, ela fa:z;-se tambCm sentir, mas sempre em menor escala. 

2 Esta referencia, embora implique quest5es mais vastas, em termos de movimentos 
espaciais em Africa, por parte das populac;Oes negras, apresenta-se como a realidade em varia
dos paises africanos e especialmente em Angola e M~bique. 
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Concelho de S;l!tM 
1 -Fortes 
2 - Aguas Boas 
3 - Ferreira de Aves 
4 -Satao 
5 -Moma 
6 - Avelal 
7 - Decermilo 
8 - Romas 
9 - .\fila Longa 
1 0 - S. Miguel Vila Boa 
11 - Rio de Moinhos 
12 -Silva de Cima 

16 

Concelho de Tondela 
' 1 - Silvares 

2 - Caparrosa 
3 - S. Joao do Monte 
4 - Guardao 
5 - Santiago de Besteiros 
6 - Vilar de Besteiros 
7 - Mosteiro de Fraguas 
8 - S. Miguel de Outeiro 
9 - Parada de Gonta 
1 0 - Mosteirinho 
11 - Casteloes 
12 - Campo de Besteiros 
13- Nandufe 
14- Canas de Santa Maria 
15 - Sabugosa 
16 - Barreiro de Besteiros 
17 - Molelos 
18 - Tondela 
19- Lobao da Beira 
20- Lageosa 
21 - Dardavaz 
22 - Vila Nova da Rainha 
23 - Dardavaz 
24- Tonda 
25 - Ferreir6s do Dao 

Concelho de Vjseu 
1 - Ribafeita 
2 - Calde 
3 -Cota 
4 - Bodiosa 
5 - Lordosa 
6 -CepOes 
7 - Barreiros 
8 - Campo 
9 - Mundao 
1 0 - Caveroaes 
11 - S. Pedro de France 
12 - Couto de Cima 
13 - Vii de Souto 
14- Organs 
15 - Abraveses 
16 - Cora~o de Jesus 
17 - s. Jose 
18 - Santa Maria 
19- Rio de Leba 
20 - Santos Eves 
21 - Povolide 
22 - Couto de Baixo 
23 - Torredeita 
24 - S. Cipriano 
25 - S. Salvador 
26 - Ranhados 
27 - Fragosela 
28- Boa Aldeia 
29 - Farminh:l.o 
30- Fail 
31 -Vila CM de Sa 
32 - S. Jo:l.o de Lourosa 
33 - Loureiro de Silgueiros 

FIG. 1 -Identifica9iio das freguesias dos concelhos de Satiio, Tondela e Viseu. 
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deste fen6meno migrat6rio no nosso Pafs foram determinantes na escolha da 
tem<itica que fundamenta este trabalho . 

1. 0 MOVIMENTO DE REGRESSO E RETORNO DOS MIGRANTES 

PORTUGUESES. CARACTERIZA<;AO GERAL 

0 movimento de regresso resulta de urn conjunto de factores a referir e 
salientando-se OS que dizem respeitO as altera~OeS verificadas nas areas do des
tina da emigracao portuguesa- Ex-col6nias Africanas. Brasil e Europa. 

Se, ate a decada de cinquenta, o grande fluxo emigrat6rio portugues se 
fazia sentir em dir~ao ao Continente Americana- sendo os principais des
tinos o Brasil, os Estados Unidos, o Canada e a Venezuela-, a partir dessa 
altura ha uma a1tera~ao do interesse geografico dos emigrantes. A rota da 
America cede Iugar a Europa Ocidental e Central, fen6meno cujas causas sao 
exp1oradas em toda a bibliografia sobre emigracao portuguesa 1. Esta altera~ao 
de dir~ao do fluxo emigrat6rio vai-se mostrar de primordial importAncia, de 
tal forma que, em momentos precisos da evolu~ao destes movimentos inter
nacionais, a emigra~ao legal se sobrep6e uma outra, a clandestina 2. Mas este 
tipo de emigra~ao oao e recente, nem sequer se encontra unicamente vinculado 
a emigra~ao europeia. 1<1 durante o final do seculo XIX, perfodo que coincide 
com a lei brasileira de aboli~o da escravatura (a par de urna «rnaior actividade 
na alicia~ao de emigrantes; daf as facilidades concedidas, a passagem gratuita, 
os c6modos a chegada, a seguran~ de sal<irios»; (MARTINS, Oliveira- 1898, 
p. 217) ) , existe urn importante contingente de emigrantes clandestinos. Mas, 
«e apenas ap6s 1949 que notamos o aparecimento ou o desenvolvimento de v<irios 
fen6menos ate entao inexistentes, nomeadamente o recrutamento de mao-de
-obra clandestina e da emigra~ao temporaria, que acompanha o impressionante 
acrescimo do expatriamento anual» (ALMEIDA, C. ; BARRETO, A.- 1976, p. 194). 

A alteracao de dir~ao no fluxo emigrat6rio determina urn menor espa~o 
ffsico a percorrer e, ainda, uma muito maior facilidade de liga~ao entre as areas 
de safda e a <irea de rece~ao . Daf, o poder-se apontar como furnlamental, na 
varia~ao do mimero regressados, a <irea de aco1himento. Factor interveniente 

1 Saliente-se as obras de ARROTEIA, Jorge Carvalho (1983) (1984), NAYADE, Anido; 
FREIRE, Rubens (1978) POINARD, Michel (1971) (1984), ROCHA-TRINDADE, Maria Beatriz 
(1973) (1984) (1988), SERRAO, Joel (1972). 

2 Durante os anos de 1969, 1970 e 1971 os valores de emigractiio clandestina por
tuguesa ultrapassam os referentes a ernigra9iio legal. Tal situa9iio de ilegalidade, imp(>s enor
mes condicionalismos a miio-de-obra portuguesa imigrada, que muitas vezes se viu perante 
situa90es flagrantes de injusti9as que niio podia contestar, porque colocada perante a pos
sibilidade de regresso for9ado pelas autoridades do pais de acolhimento. 
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nesta varia<;ao foi, tambem, a crise econ6mica mundial, centrada no infcio da 
decada de 70 1 que provocou urn aumento do referido numero. Isto veio a 
acontecer a par do acentuar da divisao internacional do trabalho que tern con
duzido a conversao industrial do Velbo Mundo, de igual forma responscivel pelo 
regresso de grande numero de portugueses. A ambiencia econ6mica desen
volvida entretanto, para solucionar a crise, reflecte-se de forma negativa no 
tecido produtivo. Criam-se pressoes sociais que incidem directamente nos paf
ses de imigrantes e especialmente sobre estes 2, atraves dos habitantes aut6c
tones. Procuram, entao, os governos fazer com que os postos de trabalho 
ocupados por imigrantes sejam libertos, atrav~s da concessao de subsfdios espe
cfficos: forma de resolver um grave problema, desde sempre social, mas 
que adquiriu, entretanto, implica<;oes econ6micas nefastas para os pafses 
de acolhimento. Os postos de trabalho dos imigrantes seriam a forma mafs 
simples de resolu<;ao do grave problema de desemprego das populacres dos 
pafses de acolbimento 3. Tal facto influenciou o regresso de alguns 
imigrantes ao Iongo da decada de setenta, mas com quantitativos inferiores 
aqueles que se tinham estimado (C6NIM, Cust6dio- 1986, p<igs. 139 a 182), 
como ali<is podemos comprovar pelas refer~ncias de P. GEORGE (1986, p. 279), 
ao afinnar que o nt1mero de portugueses em Fran~a. praticamente nao se alterou 
de 1975 (759 000 imigrantes) para 1982 (764 800 irnigrantes), tendo mesmo aumen
tado ligeiramente. 

Outro movirnento migrat6rib, mas com quantitativos muito mais elevados por 
se tratar de urn fen6meno temporalmente mais localizado, foi a independencia das 
Ex-col6nias, ap6s 1975. Compulsivamente, milhares de portugueses foram con-

I 0 Grupe de Roma mostrou a necessidade premente de redu9io de qualquer tipo 
de consumo, quer energetico, quer de materias-primas. Esta associac;:iio intemacional de 
homens da ciencia e da industria, que deve o seu nome; Clube ou Grupo de Roma, ao facto 
de ter sido fundado nessa cidade, pretende fazer uma caracterizac;:iio da situac;:iio material 
da Humanidade (reservas de materias-primas, levantamento de recursos e reservas energe
ticas, desenvolvimento da popula9ao). As posi90es assumidas pelo Clube tem, contudo, con
duzido a cenanos muito negativistas da evolu9io da sociedade modems e sua adapta9iio aos 
recursos existentes, segw1do os parametres estipulados nos nossos dias. 

2 0 racismo pungente em muitas sociedades de implantac;:iio de imigrantes viu as suas 
for9as redobradas e estimuladas pelas press5es intemacionais que nelas se repercutiam, atra
ves da restric;:iio do nlimero de postos de trabalho e foi, ainda, ampliado pela altera9io, que 
se com~ava a fazer sentir, de uma hierarquia de trabalho, cujo topo foi «assaltado• pelo 
esfor90 e competencia de muitos imigrantes. 

3 Esta polftica niio surtiu os efeitos pretendidos, vista grande parte dos trabalhos efec
tuados pelos emigrantes serem considerados pelos aut6ctones de csujoS» ou muito cduros
e, muitas vezes, as vagas conseguidas continuaram em aberto. 
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frontados com urn retorno, sobretudo porque o ftzeram sem grande parte dos 
seus bens acumulados ao Iongo dos anos em que se mantiveram fora de Por
tugal, ou compensa<;ao equivalente, e, tamb~m. porque o processo representou 
o fun abrupto de urn conjunto de rela<;oes s6cio-culturais que tinham rafzes 
profundas e se expandiam por vastas Areas desses territ6rio. Alias, tudo se pode 
resumir ao facto de existir, com frequencia e qesde logo, a partida de Portugal, 
a intencao de se processar uma emigra<;ao definitiva, com fixacao efectiva no 
territ6rio do destino e, por outro l~do, a mesma intencao de fixacao definitiva 
assumida depois de uma integracao s6cio-econ6mica bern sucedida. 

Ocorreram, ainda, regressos que sao consequencia directa da iniciativa e 
vontade do emigrante. Af, o perfodo de emigracao mMio e a disposi<;ao de 
regresso que preside a partida da maior parte dos emigrantes continua a ter enorme 
influencia. A grande corrente emigrat6ria europeia a fazer-se sentir em finais 
da dOCada de cinquenta e o infcio do grande perfodo de regresso comecava a 
verificar-se, com alguma importa.ncia, dez a vinte anos passados. Esse inter
valo de tempo, de dez a vinte anos, e, em termos mMios, o tempo de estadia 
do emigrante europeu fora de Portugal. Por. a partida, existir a disposicao de 
regresso, constata-se uma coincidencia de factores do mesmo sinal, favoravel 
em relacao a disposi<;ao de regresso, num mesnio perfodo de tempo- a 
segunda metade da decada de setenta. 

Naturalmente, a emigracao para a America envolve outra predisposicao. 
assumida ap6s a implantacao do emigrante no pafs de destino ou, mesmo, logo 
a partida de Portugal. A vontade de permanencia definitiv> originou perfodos 
de estadia mais alargados do que na Europa, por parte da populacao agora 
regressada. Mas, as convulsoes· e a instabilidade social, a inflacao e a inse
guranca da decada de oitenta foram a motivacao para urn regresso tardio, 
enquanto o fluxo das decadas de cinquenta e sessenta constituem urn r()gresso 
muitas vezes associado a reforma 1. 

A problematica do regresso, visto apenas como tal, incide, na importftncia 
dos factores referidos, apontados como primordiais, e no efeito somat6rio dos 
mesmos. Todavia, o regresso de portugueses emigrados nao se verificou ape
nas· a partir da decada de setenta: j<i antes se registava urn regresso em bora de 
valor ~rcentual reduzido e identico ao Iongo ~os anos. 

Os cdncelhos de Viseu, Tondela e Satao sao, simultaneamente, concelhos 
fornecedores de emigrantes, areas de implantacao de emigrantes regressados 

1 Alias, em termos de investimento actual, este fluxo e muito pouco representativo, 
visto os indivfduos que o efectuaram se encontrarem presentemente inactivos ou terem 
falecido . 
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definitivamente (ressalvando sempre a contingencia de tal classifica~o) e locais · 
escolhidos por muitos dos regressados das antigas col6nias portuguesas para 
a sua reintegra~o. sao, tambem, por isso mesmo, foco de informacoes per
tinentes e vcllidas dentro do tema que agora comecamos a explorar. Encontramos 
oeste espaco a possibilidade de contrapor situaC()es de desenvolvimento dife
renciado (este salientado ao nfvel do potencial populacional), na constru~o de 
infreestruturas (das quais con vern sublinhar, para alem das consideradas Msi
cas, as vias-de-comunicacao, solo urbanizado destinado a industria, as tele
comunicac0es), na implanta~o industrial e comercial, na prestacao de servi
cos e na evolucao das tendencias de consumo e de producao. Tal diferenciacao 
sera usada como forma de mostrar as consequencias (cujas formas sao variadas 
e par vezes ins61itas) que o emigrante regressado provoca sobre a sociedade 
em que se pretende integrar. 

2. ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO 

0 espaco definido, tern em considera~o as areas administrativas exis
tentes - freguesias, concelhos e distritos. A comodidade desta divisao resulta 
da natureza da referenda espacial e assenta, fundamentalmente; na facilidade 
de tratamento estatfstico que faculta 1. 

0 distrito de Viseu insere-se num territ6rio mais vasto, geralmente refe
rido como Beiras, este, por sua vez, dividido em Beira Litoral e em Beira Inte
rior, de que Viseu faz parte integrante. Na realidade, as caracterfsticas 
diferenciadas entre o litoral e o interior justificam esta delimita~o fomentada 
pelo aspecto implosivo do crescimento e desenvolvimento, originando assi
metrias que se incrementam, acentuando as disparidades existentes. Todavia, 
a realidade actual da delimita~o espacial portuguesa, integrada recentemente 
na Europa das Regi0es, altera substancialmente o panorama descrito . A orga
nizacao do territ6rio, tendo por base as Comiss0es de Coordenacao Regionais, 
salienta novas espacos, relegando para segundo plano os limites distritais e valo
rizando os agrupamentos de concelhos. A nossa area de estudo inscreve-se na 
parte sui do distrito de Viseu integrada na regiao Centro do Pafs 2 e constitui 

1 0 Instituto Nacional de Estat!stica t!m apresentado os resultados dos seus traba
lhos e levantamentos efectuados partindo da divisilo administrativa nacional. Outros tra
balhos importantes t!m sido elaborados pelas CCR's com base numa divisao adm.inistrativa 
que parte de · grandes unidades - •regi5es» - e nlio de distritos. 

2 A nova organiza~iio territorial veio alterar os limites administrativos de ordem supe
rior, provocando subdivis5es de distritos. Este foi precisamente o caso de Viseu. Enquanto 
os concelhos de Armamar, Cinfiies, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, 
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uma lirea que estabelece uma separa<;ao espacialmente contfnua entre os con
celhos do Dao, a Sul, e os concelhos serranos e do Douro, a Norte I (Fig. 2). 

Assim, enquanto Tondela faz fronteira a Ocidente com o concelho de 
Agueda, distrito de Aveiro, o concelho de Satao, a Nordeste relativamente aos 

FIG. 2 - Enquadramento ad.ministrativo da area de incidencia do presente traba.lho. 

S. Joiio da Pesqueira, Sernancelhe, Tabua9o e Tarouca se enquadram na Comissao de Coor
denayiio da Regiiio Norte, os restantes concelhos, entre os quais, S!l.tiio, Tondela e Viseu, 
estiio sob a al~ da Comissao de Coordenayiio da Regiiio Centro. 

I 0 concelho de S!l.tiio representa o limite norte da Regiiio Demarcada dos Vinhos 
do Dao, provocando a altitude a interrupyiio do cultivo da vinha, enquanto a maior parte 
do territ6rio dos concelhos de Viseu e Tondela se integram nesta Regiiio Demarcada, con
finando com a Regiao Demarcada de Vinhos Verdes a que o noroeste do concelho de Viseu 
ainda pertence. 
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outros dois concelhos, faz fronteira a Oriente com o concelho de Aguiar da 
Beira, distrito da Guarda. 

Este conjunto de concelhos e envolvido, ainda, a Sul (e de Oeste para Leste), 
pelos concelhos de Mortagua, S. Comba Dao, Carregal do Sal, Nelas, Man
gualde e Penalva do Castelo, onde encontramos as cooperativas mais presti
giadas do Vinho do Dao, e a Norte, pelos concelhos de Oliveira de Frades, 
Vouzela, S. Pedro do Sui, Castro Daire, Vila Nova de Paiva, Moirnenta da 
Beira e Semancelhe, estes dois ultirnos integrados na regiao Norte do Pafs. Os 
limites dos concelhos de Satlio, Tondela e Viseu correspondern ao limite do 
territ6rio que definimos para base do nosso trabalho. Se bern que a divisao 
concelhia adoptada nao tenha sofrido alteracoes durante o nosso o seculo, a 
divisao por freguesias sofreu, na decada de trinta, urn reajustamento que se reflec
tiu nos dados do Recenseamento de 1940, e no concelho de Viseu, com a divisao 
da area urbana nas freguesias do Coracao de Jesus, de Santa Maria e deS. Jose, 
substituindo as anteriores de Viseu Oriental e de Viseu Ocidental. 

3. METODOLOGIA 

A abordagem realizada inscreve-se dentro das teorias que estudam as influ
encias dos locais de origem e de destino conjuntamente com os irnpactos nos 
pr6prios emigrantes (Wooos, Robert- 1982, p. 131). 0 estudo centra-se 
sobre o impacto desses movimeiltos no ponto de partida, sobre o pais de natu
ralidade, na comparacao entre a situacao anterior a safda e a posterior ao 
regresso. 

E inegavel que a importfulcia da emigracao, em termos de equilfurio ou 
desequilfbrio demografico, reserva para si urn espaco muito concreto de inter
vencao. Mas, ao Iongo dos tempos, o papel da emigracao na sociedade por
tuguesa vern reflectindo, tambem, o seu mal-estar cr6nico, os problemas 
econ6micos constantes, as confrontac6es ideol6gicas e polfticas- quer de carac
ter passivo, quer de caracter activo- as assimetrias regionais, tantas vezes resul
tado da segregacao funcional de regioes, o subdesenvolvimento camuflado pelo 
desenvolvimento casual ou externpodneo. Tern sido a emigracao a resposta 
de milhares de portugueses, perante as mais diversas contrariedades, que nao 
veem resolvidas de forma concreta e atempada. Por isso, optam e partem em 
busca de uma solucao mais rapida e eficaz, embora, muitas vezes, pouco 
dignificante. 

Todavia, todo este panorama se encontra em mutacao no Portugal de hoje. 
Esta evolucao depende do regresso de milhares de emigrantes, principalmente 
da Europa, e do retorno de milhares de portu_gueses, em funcao de alterac6es 
radicais nos territ6rios onde habitualmente residiam. De facto, tais movi-

317 



mentos, de regresso e de retorno, vieram permitir uma diminuicao do dese
quilfbrio demogrMico t, resultante dos saldos migrat6rios negativos dos .anos 
sessenta; no entanto, vieram tambem, e contrariamente ao que se pensou poder 
vir a acontecer2, permitir urn desenvolvimento econ6mico que se salienta, 
principalmente a nfvellocal e regional, atrav~s do investimento dos portugue
ses regressados e retornados. 

Qualquer proposta de estudo do fechar deste ciclo migrat6rio, implicando 
o conhecimento de . todo o processo de desenvolvimento do mesmo - perfodo 
pr~-migrat6rio, emigrat6rio e p6s emigrat6rio 3 -, apresenta-se condicionado 
pela obrigatoriedade de uma analise interdisciplinar. Daqui resultam com
preensfveis dificuldades no delinear de situac5es precisas ou perfeitamente 
definidas. A analise orienta-se para o estudo dos movimentos dos indivfduos, 
expressos por maior ou menor mobilidade, das motivacoes que determinam a 
sua concretizacao e das alteracoos espaciais impostas por estes. A realidade 
do fen6meno, s6 poderia ser captada alargando as consideracoes a temciticas 
de cariz econ6mico, sociol6gico e demogn1fico. 

Os dados sobre emigracao foram recolhidos . de fontes varladas 4. As esta
tfsticas da Comissao Interministerial de Financiamento a Retoinados, o Minis
t~rio da Habitacao e Urbanismo. (atrav~s do Fundo de Fomento da Habitacao) 
e a «Cmtas» portuguesa incidem sobre quantitativos muito resttitos do total 
de retornados 5. 0 .numero de regressos e contabilizado atrav~s dos Anuarios 

I Bmbora, essencialmente, em termos·.quantitativos e menos na pnitica devido, entre 
outras causas, A manuten~o do centralismo e dos canais de escoamento de populayao e divi
sas para o literal, devido A inexistencia de uma poHtica efectiva de regionaliza~o. 

2 As estimativas de regresso maci90 de· emigrantes portugueses da Europa revela
ram-se exageradas em rela~o ao que realmente ocorreu. 0 grave problema de reinser9ii.o 
de todos estes indivfduos (a que se associam os portugueses retomados das Ex-co16nias) nesta 
sociedade que se deparava ja com problemas muito profundos, era antevisto com serias 
apreellSOes. No entanto, analisan~o o fen6meno agora, A distancia, pode afrrmar-se que a 
integrayao foi efectiva e feita de forma mais rl{pida do que aquela que as melhores esti
mativas previram. 

3 Forma como o •ciclo inigrat6rio,. e referido por Isabel Boura, Rui Jacinto et al 
(Emigra~o e Retorno na Regiao. Centro, 1984). 

4 Salientam-se os trabalhos de R. Pena .Pires, M. Jose Maranhao et al- Os Retor
nados Um Estudo Sociografico, elaborado com base no XII Recenseamento da Popula9ii.o 
e de Manuela Silva et al- Retorno, Emigrayii.o e Desenvolvimento Regional em Portugal. 

5 Efectivamente, a •Cmtas» portuguesa financiou um total de 1 091 empreendimen
tos, que permitiram a cria9iio de 2 149 postos de trabalho, objective pnncipal deste pro
grama. 0 programs conjunto do Comissariado e de Ministerio da Habita9iio e Urbanismo 
concluiu 906 emprestimos de construyiio ou resoluyii.o de problemas de habita9iio dos retor
nados, enquanto o •programs de credito aos desalojados contemplou 8 350 pedidos de fman
ciamento em todo o pafs,. (PIRES, R. Pena et al- 1987, p. 161 e 162). 
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Estatfsticos do I.N .E . , do Boletim da Secretaria de Estado da Emigr~o e das 
Comunidades Portuguesas e dos Recenseamentos da Popula~o de 1950, 1960, 
1970 e 1981, embora com hiatos de informacao. principalmente em termos de 
emigra~ao clandestina. 

Optou-se, desde o primeiro momento, pela elaboracao de inqueritos direc
tos ao universo em estudo - os regressados e retornados que tivessem efectuado 
urn investimento. Tal pretensao seria invi~vel no caso de urn estudo exautivo 
do universo em questao. Em funcao disso, tornava-se conveniente o estudo 
de populacoos amostra que, posteriormente, permitissem a generalizacao das 
informa~oos obtidas a toda a Mea. A escolha de ~eas de inquerito tentou abar
car as vmas situa~oos em termos espaciais, em funcao do grau de desenvol
vimento das localidades, do tipo de actividade predominante, da hierarquia 
administrativa e tendo sempre em atencao informacoos dadas pelas popula~6es 
e institui~oos da area, quer pelo an6nimo, quer pela imprensa, quer pelo autarca 
local ou, ainda, pelos organismos regionais da Administra~o Central no que 
dizia respeito a investimentos de portugueses que tiveram uma actividade pro
fissional fora de Portugal Continental e Meas de implanta~o dos mesmos. 
Utilizam-se, tambem, os dados fornecidos pelas seccoos de Financas, pelas 
Juntas de Freguesia, pela Rede de Extensao Industrial de Viseu, actualmente 
j~ extinta, pelas CAmaras Municipais, entre outras . . 

Os inqueritos abrangeram duas popula~oes distintas, que pontualmente, 
concerteza, se ·sobrepuseram: os regressados e retornados que investiram 
e a populacao estudantil de algumas escolas I destes tr~ concelhos 2. Urn 
inquerito, foi efectuado ao investimento de retornados e regressados tentando 
auscultar o seu impacto no desenvolvimento da area onde se implantaram ou 
re-implantaram ap6s o regresso. Este foi estruturado em duas partes, de forma 
a salientar as caracterfsticas do emigrante regressado, por urn lado, eo seu papel 
no desenvolvimento regional e local (atraves das caracterfsticas e dos quanti
tativos do seu l.nves~mento), por outro. 0 inquerito pretende trathr compa
rativamente as tres. _(ases 9ue preenchem a vivencia de todo o emigrante 
regressado: a experienGia pre-emigrat6ria, a experiencia emigrat6ria e a expe
riencia p6s-emigrat6ria, j~ referida. A primeira parte, visou a obtencao de infor
macoes acerca da vida do emigrante regressado, procurando-se contrapor os 
tres momentos de ciclo migrat6rio e salientando aspectos qu~ possibilitam 

I Escolas Secundarias Alves Martins de Viseu, Secundaria de Tondela e Secundaria 
de satao. 

2 Foi conveniente verificar qual a importAncia da emigra~ii.o junto das camadas 
jovens , em termos de rela~5es familiares com emigrantes, nascimento fora de Portugal e 
desloca~5es a pafses estrangeiros. 
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tra~r o trajecto do indivfduo ate ao momenta presente (as vertentes preferen
ciais sao as relacionadas com a actividade profissional, vida familiar, integracao 
social, educac;ao, situacao s6cio-econ6mica); na segunda parte procede-se ao 
levantamento das caracterfsticas do investimento feito e a verificacao de eventuais 
rel~6es com a anterior situacao do emigrado ou residente nas Ex-col6nias, antes 
e durante o perfodo de estadia fora de Portugal, em termos de tipo de inves
timento, produtos vendidos, escoamento da produc;ao. 

A par deste, urn segundo inquerito foi elaborado, muito sucinto e de estru
tura simples, com a intencao de auscultar a influ~ncia da emigrac;ao na popu
lac;ao estudantil de algumas Escolas Secundarias do territ6rio em estudo. 
Efectuou-se, tambem, urn levantamento de forma a estimar os quantitativos de 
emigrantes que investiram de forma produtiva ou promotora de urn rendimento 
atraves da exploracao de urn mercado. 

4. AREA INQUIRIDA 

0 inquerito incidiu, sobretudo, sobre as sedes concelhias. Foram as cida
des de Viseu e Tondela e avila de Satao que contribuiram com o maior m1mero 
de inquiridos, ja que sao as areas preferencialmente escolhidas pela populacao 
retornada e por grande parte dos ex-emigrantes na realizacao dos seus inves
timentos. Embora eles se encontrem disseminados por todo o territ6rio em 
questao, as grandes concentrac;Oes de investimentos ocorrem nos locais que apre
sentam as melhores clientelas potenciais, geralmente coincidente com as melho
res infraestruturas de servic;os e vias-de-comunicacao. Tal circunstAncia esta 
relacionada com o facto de grande parte desses investimentos serem na sua maio
ria aplicados no comercio ou servic;os, sendo menos frequentes os investimen
tos na agricultura e na industria transformadora. 

Os inqueritos foram efectuados, ainda nas freguesias de Romas, Ferreira 
de Alves e Decermilo, no concelho de Satao; Abraveses , Rio de Loba, 
Fragosela, no concelho de Viseu, e Campo de Besteiros, Casteloes e Molelos, 
no concelho de Tondela, resultando a escolha da importAncia do fen6meno em 
estudo nestas freguesias. 
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II- 0 MOVIMENTO DE REFLUXO DAS POPULACOES MIGRANTES 
PORTUGUESES 

1. 0 ULTIMO CICLO EMIGRATORIO 

1.1. A emigra~ao na area em estudo: o distrito de Viseu no contexto 
da emigra~iio portuguesa 

A emigra~o e urn fen6meno estrutural na popula~o portuguesa. Como 
afirma A. NAYADE e R. FREIRE (1978, pp. 11 e 12) «a emigracao portuguesa 
nao e urn facto novo; ( ... ) para a maioria dos historiadores e para alguns dos 
investigadores portugueses, e urn fen6meno tipicamente portugu~s. ( ... ) Che
gam a considerar a emigracao portuguesa como um facto habitual , absoluta
mente normal ; para eles a emigracao e uma coisa naturale urn modo de sen•. 
Esta forma de considerar o problema, para alem de pouco abonat6ria da m.aneira 
de ser dos portugueses , evidencia uma clara predisposicao acientffica, queM 
que evitar. 

A tematica da emigracao no distrito de Viseu integra-se na problematica 
emigrat6ria da globalidade do territ6rio, embora as suas caracterfsticas se 
adequem de modo mais perfeito ao conjunto de distritos da Regiao Centro. 
Durante as decadas de cinquenta, sessenta e setenta, os quantitativos de emi
gracao 1 da Regiao Centro representam 41,67% do total do pafs, o que ilustra 
bern a importAncia do numero de safdas. 

Quando se procede a uma analise anual comparando o Continente e a RegHio 
Centro, verifica-se que o valor desta, em percentagem, veio a decrescer, grosso 
modo, de 1950 ate aos primeiros anos do decenio de 1980. 0 movimento imi
grat6rio intra-europeu, ao ser incrementado, veio provocar uma generalizacao 
da emigra~o a todo o territ6rio portugues, enquanto o movimento transoceAnico 
abrangia regi6es de recrutamento de emigrantes mais circunscritas. Uma des
sas regioes foi , sem duvida, a RegHio Centro e, concretamente, o distri.to de 
Viseu, (Fig. 3). 

Salienta-se a importAncia da mobilidade migrat6ria externa no distrito de 

1 Consideram-se apena.s valores legais, embora a clandesti.oidade seja, na Regiilo 
Centro, muito significativa. 
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Viseu e tambem a forma como o Brasil foi fundamental!, eoquanto pafs de des
tina preferencial, no distrito de Viseu e, de maneira geral, em toda a Regiao 
Centro2. 

25.0 

(Valores ml!dios 1955-1984) 
9.00 

7.00 

5.00 

///.11'/////,//////,//./////////,////////// 
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FIG. 3 - Taxa emigrat6ria. Comparaciio entre os concelhos cia area em estudo, o distrito 
de Viseu e Portugal Continental. 

Fontes: Recenseamentos cia Populaciio de 1950, 1960, 1970 e 1981; Boletins da Emi
graciio 1955 a 1984). 

A evolucao do fluxo migrat6rio do distrito de Viseu ~ algo diferente daquela 
que•se encontra, salvaguardando a sua identidade de caracterfsticas, nos res
tantes distritos da Regiao Centro. Esta singularidade de evolu~ao assenta na 
compara~ao entre o perfodo predominantemente transocefulico e o perfodo de 
maior import1ncia do destino Europa. Note-se que, enquanto de 1960 a 1969 
todos os distritos da Regiao Centro registam urn aumento espectacular no 
do m1mero de emigrantes, o mesmo nao veio a acontecer em Viseu. Este dis
trito apresenta uma certa regularidade, permitindo uma equipara~ao de quanti-

Na base do nllmero e1evado de emigrantes que tinham como destino o Brasil, estava 
o sucesso dos •mineiros- e do •brasileiro», embora os casos de insucesso oiio tenham sido 
poucos. •Ant6nio Jose da Silva mete a ridiculo o •mi.Qeiro» de torna-viagem; Correia Garcao, 
numa ode, evoca os trabalhos sofridos na roca em •ignotos sert5es-, para o •mineiro» vir 
exibir na terra natal o ouro acumulado e os •brasileiros-, nota Camilo, passam agruras, labu
tam como negros e trazem por frm A Pl!.tria, que lhes foi madastra, o capital com que se 
activam indlistrias e fundam escolas e fomentam obras de assistencia». 

2 0 mesmo se verifica quando se relaciona o distrito de Viseu com o continente. Os 
princ!pios do seculo XX foram um periodo de grandes contrastes migrat6rios para Portugal. 
o Brasil foi , sem duvida, o pais que maior numero de emigrantes portugueses, e niio s6, 
atraiu neste periodo, representando aproximadarnente 70% do valor total registado. 
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tativos entre o movimento transoce!nico eo intraeuropeu. 0 distrito de Viseu 
revela uma maior predisposi~ao emigratoria, anterior a do restante territ6rio 
da Regiao Centro, nao sendo tao radicais, as modifica~oes da docada de ses
senta, em termos de emigra~o. 

0 distrito de Viseu contribui com o maior quantitative de emigrados para 
o Brasil. Este pafs de destino, torna-se pois, fundamental na evolucao emi
grat6ria distrital , exercendo assim uma influ~ncia profunda na sua situa~ao 
econ6mica, social e cultural. Desde 1950 ate ao final da docada de sessenta, 
emigraram para terras de Vera Cruz 43.655 viseenses, valor que nao e alcan
~ado por nenhum outro distrito (RIBEIRO, Cassola- 1986, pp. 77, 78 e 79). 

Se bern que a emig~o para Franca tenha sido importante durante o perfodo 
de 1955 a 1984 (23 .860 indivfduos), Viseu ocupa a decima posi~o no con
junto dos distritos do pafs. Todos os distritos do Centro do Pafs, a exce~o 
de Coimbra, e ainda Braga, Porto, Viana do Castelo, Santarem e Lisboa apre
sentam maiores valores de totais emigrat6rios para este destino, o qual e, sem 
dtivida alguma, o principal de todos quantos foram escolhidos pelos portu
gueses no seu movimento intraeuropeu. Todavia, surge urn outro destino que 
e muito importante para os viseenses: a Republica Federal da Alemanha. 
0 distrito de Viseu (14.445 indivfduos emigrados) ocupa um Iugar importante, 
imediatamente ap6s os distritos de Lisboa (23.423) e Porto (16.290), contraba
Iancando assim o menor significado da Fran~a na sua emigracao, quando 
comparado com os nfveis dos diferentes distritos de Portugal. 

Os valores registados permitem delimitar dois perfodos distintos dentro 
dos 35 anos referidos. Na realidade, a partir do perfodo 1960-1964, as safdas 
invertem-se em termos de destino geografico. 0 Brasil perde import!ncia, 
enquanto a Fran~a e a Alemanha se imp()em como destinos da populacao 
migrante 1. 

Tal como para a maioria dos distritos portugueses, Brasil, Fran~a e Ale
manha sao os tr~s principais pafses de destino da emigra~ao viseense. Contudo, 
para alem destes, surgem tambem os Estados Unidos e o Canada atraindo a 
si ntimeros significativos de emigrantes (Fig. 4). 

A decada de sessenta foi, para o distrito de Viseu e para Portugal em geral, 
o perfodo em que o fluxo emigrat6rio atingiu valores nunca antes registados. 

I 0 exito deste apelo A miio-de-obra estrangeira assentou na capacidade atractiva dos 
palses da Europa Central, que se materialize principalmente no pagamento de sal~os muito 
mais elevados do que os praticados nos pa{ses de origem e na pr6.tica de uma polftica de 
assistencia social. 0 indivlduo era confrontado, por wn lado, com a pobreza e dificuldades 
v6.rias na regiiio em que vivia , por outro lado, com a certeza de bons sal~os e beneficios 
sociais. 
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Contudo, toroa-se indispensavel referir urn fen6meno, que tambem oeste perfodo 
e no infcio da decada de setenta alcan~ a sua maxima expressao: a emi
gra<;ao clandestina 1. Como foi dito, esta e superior a emigra<;ao legal no 
perfodo em considera<;ao. cOs camponeses do norte, do centro e das zonas 
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Legenda: AI - Alemanha, Br- Brasil, Fr • Franc;a. Eua • Estados Unidos da America, Ras - Republica da 
Alrica do Sui, Ve - Vonozuola, Eu- Outros parses da Europa, As - Parses asi~ticos, Ou - Outros parses. 

F 

FIG. 4- Total de emigrantes do distrito de Viseu, per pa!ses de destine (1955-1984). 

Fonte: B01etins da Emigra9il.o, 1955 a 1984. 

fronteiri~s com Espanha que sempre foram desprezados pelo centralismo 
de Lisboa nao podiam e j<i nao queriam aceitar passivamente ·a miseria, o sofri
mento e a repressao. 0 falhanco da polftica econ6mica de Salazar, que fechou 
o pais sabre si mesmo eo infcio da luta armada pelos povos de Angola e M~m

bique,. (CLAP, 1978, p. 22) sao factores fundamentais para os elevados valo
res de clandestinidade atingida 2. 

Independentemente dos motivos que levam a emigracao (sejam eles sociais, 
econ6micos, poHticos, ideol6gicos), quando esta e assumida clandestinamente, 
constitui-se como a maior dificuldade do emigrante portugu~s. onde quer que 
ele se encontre. Esta situacao de irregularidade vai ser respons<ivel pela explo-

1 Sil.o considerados clandestinos os portugueses que vil.o trabalhar. para fora de 
Portugal sem um contrato de trabalho. Neste grupo, devem-se englobar aqueles que passam 
a fronteira ilegalmente, «a sillto•, e aqueles que, utilizando um passaporte de turismo, per
manecem depois no pa!s de acolhimento como mao-de-obra assalariada. 

2 Neste perlodo, 160.000 jovens deixam Portugal clandestinamente. 
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racao do trabalho do emigrante que se maniresta sob a forma de baixas remu
nerac<>es t . trabalho incerto e canaliz~o para tarefas rejeitadas pelos nacio
nais dos pafses de acolhimento 2 . 

Foi a Franca o pafs que maior mimero de clandestinos recebeu, nao 
s6 do distrito de Viseu, mas tambem em termos nacionais, tal como foi 
o que maior numero de emigrantes legais portugueses acolheu. Tambem o 
governo portugues se apercebe da importancia da emigracao na economia . 
.. Em 1973. as economias dos imigrados enviadas para Portugal elevam-se a 
26.452 mil hOes de escudos, correspondentes a 47% do orcamento nacional, sen
sivelmente o equivalente tis despesas com as guerras coloniais• (CLAP, 1978, 
p. 23). As remessas dos emigrantes passam a desempenhar um papel deter
minante na Balanca de Pagamentos e o Estado Novo cria condicres especiais 
para fixacao dessas divisas, a par de acordos de emigracao assinados com v<irios 
pafses 3. 

Ao Iongo de toda a decada de sessenta, o fmpeto emigrat6rio para Franca 
s6 e abalado pela crise de Maio-Junho de 1968. No entanto, imediatamente 
a seguir, no anode 1969, o numero de safdas aumentou com a emigracao daque
les «que nao tinham ousado partir em 1968 e daqueles que tinham regressado 
temporariamente,. (POINARD, Michel- 1971, p. 296) (Figs. 4 e 5). 

1.2. Destino da emigra~ao na area em estudo 

Em termos absolutos, o concelho de Viseu destaca-se claramente nos valo
res de emigracao em relacao a todos os outros concelhos do distrito. A seriacao 
dos dados identifica grupos de concelhos, cujo escalonamento evidencia o 
diferente peso da emigracao em cada um deles. Representando 18,2% do 
total de emigrantes do distrito, encontra-se destacado o concelho de Viseu. Num 
segundo plano, aparece Tondela (7,5%) e Mangualde (7%), destacados tam
bern dos valores relativos aos outros concelhos. Os restantes apresentam valo
res muito aproximados. De entre eles, refiram-se os casas de Oliveira de 
Frades (1.3%) eo de Tarouca (1.3%) como aqueles que menor quantitativa 

I As baixas remunera¢es usufru!das pelo emigrante po~, pelo menos nos pri
meiros tempos de estadia no estrangeiro , eram substancialmente alargadas pelas transa~ 
cambiais entre a moeda forte dos pafses de acolhimento e o escudo. 

2 Esta nio e uma situa9ilo generalizada. 0 emigrante portu~ conseguia, normal
mente, alcan9ar uma melhoria substancial do seu estatuto dentro da sociedade em que aca
bava por se cintegrar», e da sua situa9ilo profissional pelas suas caracter!sticas de trablllh.ador 
diligente e grande sociabilidade (segundo relatos de emigrantes regressados). 

3 Esses acordos foram efectuados com os Pa!ses Baixos em 22-11-63; com a Franya 
em 31-12-63; com a Alemanha em 17-3-64, como Luxemburgo em 20-5-70. 
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de emigrantes fornecem no perfodo de 1955 a 1984. Podemos ainda identi
ficar outros concelhos, cujos valores aproximados nos permitem o seu 
agrupamento. Eocaso de Castro Daire (4.8%), Mortagua (4.6%), Nelas (4.6%), 
Penalva do Castelo (4.7%) e S<Hiio (4 .8%), com quantitativos de emigrantes 
oscilando entre os tr~ e quatro mil indivfduos. Outras considerac<>es podem 
ser feitas de forma a salientar diferenc;as de pormenor, nao deixando, todavia, 
de ser relevantes. Veja-se o facto de, no concelho de Satao, o Canada, os 
Estados Unidos e a Venezuela nao exercerem, junto da popula~ao . emigrante, 

influencia que mere~ referencia '· Por outro lado, em Tondela, o destino 
Africa do Sui apresenta valores ja significativos, enquanto no Satao, a 
Alemanha e preterida como pafs de destino, sendo os quantitativos de emi
grantes que para af se dirigem relativamente escassos 2. 

No conjunto, porem, tal como se verifica na Regiao Centro, no distrito 
de Viseu e na area em estudo os pafses de destino sao o Brasil, a Franc;a e a 
Alemanha (Fig. 5). Todavia, nem sempre a importancia relativa destes tres 
pafses, como destinos de emigrac;ao, e igual. Se, no concelho de Satao, a Franc;a 
apresentou , de .1955 a 1984, os maiores quantitativos de emigra~o. a Ale
manha vai desempenhar urn papel semelhante nos casos de Viseu e de Tondela. 
Por seu turno, o Brasil ocupa sempre o segundo Iugar em qualquer urn dos tres 
distritos 3. 

Reflectindo a dinamica geral de movimenta~ao da popula~o nacional, 
de 1960 a 1969, o movimento intraeuropeu e declaradamente superior ao movi
mento transbcefulico, embora este se continue a fazer sentir. Enquanto a Fran~a 
e a Alemanha sao os principais destinos europeus, os Estados Unidos, o Brasil 
e o Canada tern o mesmo estatuto no continente arnericano. Esta tendencia vai 
ser continuada nos anos seguintes, visto que, de 1970 a 1974, a Franc;a e 
a Alemanha continuam a receber os maiores quantitativos de emigrantes 
portugueses. 

I 0 Brasil parece ter determinado decisivamente o destioo dos emigrantes deste con
celho no movimento transoceAnico. 

2 0 destino dos emigrantes parece estar ligado ao nfvel de desenvolvimento s6cio
-econ6mico do pr6prio concelho. 0 concelho de Viseu fez canalizar uma percentagem impor
tante dos seus emigrantes para a Alemanha, tal como Tondela, enquanto no concelho de 
Stitiio, como foi referido, esse valor 6 extremamente reduzido. 0 inverso sucede como 
numero de safdas para Franc;a. As exig8ncias dos pafses de acolhimento estiveram na base 
destas diferenciac;5es. 

3 Resultam estes valores do facto de o movimento transoceB.nico ter perdido difmi
tivamente a sua forc;a apenas na d&ada de sessenta. Se, contudo, os anos em ~ise 

remetessem para datas anteriores, o mimero de indivfduos safdos para o Brasil seria 
significativamente maior. 
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2. NOVA DINAMICA EMIGRATORIA 

Este ciclo migrat6rio nao encontra no regresso o seu termino. 
A re-emigra~o e a emigracao parecem ganhar novo fulgor a medida que os 
anos da decada de oitenta vao decorrendo. 0 destino preferencial e agora a 
Sufca, a America do Norte eo Media Oriente. Novas dados permitem con
cluir que, brevemente, o fluxo emigrat6rio poden1 ser incrementado, na 
sequ~ncia do envelhecimento da popula~o europeia, em especial ada Europa 
Central e do Norte, e da entrada de Portugal na Comunidade Econ6mica 
Europeia. Oeste modo, surgirao canais alternativos para o escoamento da 
mao-de-obra portuguesa na Europa t. Sinal desta altera~o e o facto de, 
em 1985, estarem inscritos nos Centros de Emprego 112.283 «candidatos a 
emigracao•, enquanto que, em finais de 1984, esse numero era de 111.775, 
como nos afirma Rita GoMES (1986, p. 5). 

Com a resolucao dos problemas s6cio-econ6micos e politicos de Angola 
e Mocambique, que agora se vislumbra, alguns estudiosos apontam estes paf
ses como receptores da emigracao portuguesa na ultima decada do seculo XX 
e no infcio do seculo XXI, ja existente ao nfvel de quadros superiores. 
Deve-se, todavia, analisar com alguma pondera~o a emigracao para a Europa. 
Efectivamente, apesar das medidas desencadeadas pelos pafses da Europa Cen
tral receptores de emigrantes, «OS trabalhadores mediterranicos nao interrom
peram completamente a emigracao do Sui em direccao ao Norte 2 ( •• • ) e no 
final de 1985, o potencial de partidas nesta regiao da OCDE permanece ainda 
importante e nao deve ser subestimada. (SIMON, Gildas- 1986, p. 10). 

A importancia do regresso a Portugal de milhares de portugueses, ap6s 
o anode 1974, facto primacial dos movimentos migrat6rios que afectaram o 
nosso territ6rio nos Ultimos quinze anos, nao deve, contudo, ofuscar a reali
dade da persist~ncia de urn fluxo de safdas com quantitativos importantes. Esta 
situa~o originou alteracoes assaz not6rias tarnbem no que diz respeito ao des
tina dos emigrantes. A Alemanha, destino preferencial da emigracao portu
guesa ate 1974, tern como alternativa, pafses C..')mo a Sufca. a Belgica e o 
Luxemburgo. 

1 Restara apenas saber se, na realidade, o re-iniciar de tal •sangria. de miio-de-obra 
portuguesa sera actualmente benefica para a economia, que se pretende em expansio ace
lerada. Juntando a isto um envelhecimento concreto da popula~iio, toma-se necessAria ten
tar alcan~ar uma situa~iio de comprometimento, que vinl: a surgir naturalmente e em fun~iio 
do grau de sucesso da pol!tica de desenvolvimento s6cio-econ6m.ico em que o pais esta 
envolvido. 

2 Siio as casas de Espanha, Greda, It8lia, Portugal, Turquia e Jugoslavia. 
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A par destas modifica~oes, ocorrem outras tambem relevantes. E o caso 
das safdas sazonais de uma parte importante da popula~o portuguesa para diver
sos pafses. De salientar as comissoes de trabalho cumpridas durante urn, dois, 
ou tr~s anos nos pafses do Pr6ximo Oriente, forma de emigracao predominan
temente individual e associada ao sector secundario. Registam-se ainda, 
migr~oes sazonais de perfodo mais curto, tr~s a seis meses, direccionadas para 
a Fran~a e ligadas ao sector primario (colheitas e sementeiras) aos servi~os pes
soais, a hotelaria e a construcao civil. Na area em estudo, salienta-se a acti
vidade da apanha do ¢ssego e do morango, efectuadas em Fran~ e Espanha. 

2.1. A re-emigr~o, realidade ou o saudosismo das situa~Oes pasudas? 

A 're-emigra~ao' surge da relacao de forcas entre duas areas especial
mente caras ao emigrante: o seu pafs, como seu concelho de naturalidade ou 
resid~ncia, e a area de resid~ncia do pafs de acolhimento. 0 esbatimento da 
relacao atra~ao-repulsao, que pode ter sido fundamental na o~o de regresso, 
pode ser, tambem, significativa na vontade de, novamente, deixar Portugal. 
Ela adapta-se facilmente a urn grande m1mero de emigrantes que, perante as 
condicoes encontradas em Portugal (dificuldade no investimento das poupan
~as, dificuldades de adaptacao social, fracas rendimentos) retomam o ciclo 
migrat6rio. 

A maioria dos retomados nao voltou, ate ao momento, a sair de Portugal. 
Todavia, o re-iniciar do ciclo migrat6rio foi, tambem, uma opeao para alguns, 
confrontados com not6rias dificuldades na area de emprego, sendo os seus des
tinos principais o Canada e a Sufca. A ' re-emigracao' de retomados foi espe
cialmente importante no perfodo imediatamente seguinte ao seu regresso 
compulsivo e julgamos que uma parte importante dessas 're-emigra~6es ' foram 
definitivas, nao s6 por motivos econ6micos, mas tambem por razCies polfticas, 
perante a instabilidade que caracterizou o p6s 25 de Abril, em Portugal. 
Assim, embora se tome extremamente diffcil uma an~ise da 're-emigracao', 
e por demais evidente que ela se efectua e e, mesmo, desejda por uma parte 
da populacao ex-migrante. 

0 impacto da sociedade estrangeira sobre o imigrante e mensur~vel atra
ves da sua opinH1o sobre uma possfvel desloca~ao dos filhos para o exterior. 
como emigrantes. 

As variacres sao evidentes e demonstrativas das dificuldades vividas no 
estrangeiro. Apenas os retomados de Mocambique e Angola afirmam, em 37% 
e 36% dos casos (Fig. 6), que aconselhariam os seus filhos a emigrar, o que 
se torna sintom~tico das facilidades de integracao sentidas por estas popula~oes. 
Todos os outros apresentam, tambem, respostas afirmativas, mas nunca se atin-
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gem valores superiores a 20%, expressando-se desta forma uma dificuldade de 
enraizamento nas sociedades receptoras que corrobora as afirmacoes efectua
das relativamente a participac;ao dos emigrantes como membros de associac;6es 
no inqutrito lanc;ado junto destes. 

Para alguns dos inquiridos o ciclo em.igrat6rio nao se encontra ainda fechado 
e a mobilidade geognifica e profissional pode ainda vir a sofrer grandes 
a1 terac;6es . 

Para al~m da descolonizacao, ~a «educacao dos filhos,. e as «saudades da 
familia e da terra» que se colocam num plano de consideravel importAncia. 
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FIG. 6- Predisposi9iio do ex-emigrante a nova emigra9ao. 0 reflexo desse comportamento 
na orienta9iio dada aos fllbos . 

E sea oceducacao dos filhos» foi urn motivo real, que veio a coarctar frequen
temente o perfodo de estadia fora de Portugal, as «saudades da famflia e da terra» 
foram uma razao «mascarada», encrustada de significac;6es bern mais profun
das ligadas ao facto de a vida ser muito dura (no caso dos regressados), as relac;Oes 
sociais diminufrem drasticamente, o modo de vida de espac;os abertos passar 
a uma vida em clausura, de casa para o trabalho e deste para casa. De igual 
forma, os «problemas de saude» representam uma outra maneira de rnostrar quao 
diffcil ~a integrac;ao, expressa claramente quando afirrnam que «nao se adap
taram a vida de lei». 

Todavia, esta interpretac;ao dos fen6menos descritos nao pretende com
provar urn insucesso social em terras estrangeiras, mas evidencia apenas a grande 
dificuldade na integracao, porque, nem sempre sao os mais capazes que emi
gram, nem sempre a teoria centro-periferia e apliclvel as migrac;6es: muitas 
vezes, sao os mais marginalizados e os menos qualificados que se v~m na neces
sidade de emigrar, porque qualquer outra opeao seria extremamente diffcil de 
negociar. 
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2.2. A .. Segunda Gera~o .. de emigrantes ou os desintegrados com 
duas patrias 

A emigracao portuguesa para a Europa esta associado urn outro fen6meno 
sociol6gico importante: o impacto da e na segunda gera<;ao de emigrantes. 

No infcio da sua grande expansao (1963-1964), os movimentos intra
europeus dos portugueses revestiram-se de uma particularidade que, entre mui
tas outras caracterfsticas, importa salientar: a emigr~ao era urn fen6meno indi
vidual assumido geralmente pelo homem, chefe do agregado familiar. que partia 
sozinho para urn dos pafses receptores de mao-<le-obra. Todavia, a sua inte
gracao profissional e ate social na sociedade adoptiva, conjuntamente com uma 
remuneracao que u1trapassava as suas expectativas ou a necessidade de a aumen
tar, pennitiram-lhe ou obrigaram-no a pensar num reagrupamento familiar. Com
pensacao das saudades e da solidao, e possibilidade de duplica<;ao do rendimento 
atraves da introducao da mulher na populac;Ao activa, o reagrupamento fami
liar e encetado num segundo memento da emigracao intraeuropeia portuguesa 
tomando-se responsavel pela safda, de Portugal, de urn grande quantitativo de 
crianc;as. A estas juntam-se tambem importantes con tin gentes de criancas nas
cidas no estrangeiro, filhas de pais portugueses. 

Durante a decada de setenta, o pafs, como encerrar do ciclo europeu de 
emigracao, do p6s 2. a Guerra Mundial recebe «Urn grande mimero de jovens 
provenientes do estrangeiro que, apesar da sua origem portuguesa, se apresen
tavam como uma populacao muito diversificada, quer pela experiencia vivida 
anteriormente, quer pelas atitudes assumidas quanto ao regresso e permanen
cia no pafs de origem dos seus pais» (ROCHA-TRINDADE, M. Beatriz 
et al- 1988, p. 159). 

E a primeira geracao que se apresenta disponfve1 e incentivada para efec
tuar urn investimento no pafs de onde Manos atras partiu. A segunda gerac;ao, 
ou mesmo uma terceira gera<;ao 1, nao encontra o estfmulo necessaria a sua 
integracao, numa sociedade que, ou lhe coloca frequentemente imensos obs
taculos, ou e diametralmente oposta aquela onde habitualmente se integrava. 
Na realidade, as dificuldades burocraticas •. a falta de informac;ao e de apoio tec
nico, assim como de incentivos ao investimento, geralmente mais publicitados 
do que efectivamente usufrufdos, somente sao suplantados por urn ainda grande 
enraizamento do indivfduo na sociedade de onde partiu, motivo deter
minante na escolha da area de implantacao de urn qualquer investimento p<)r 

I Esta Ultima desiganc;iio 6, ja a partida, alga discutlvel pela dificuldade de separa91iO 

dos dois universos . 
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parte dos ex-emigrantes . Este cenario pouco atraente funciona como factor repul
sivo para urn grupo de regressados que nao sentem as «arnarras,. das recor
da~oes de uma vida, anterior ao momento de safda do pafs . Sao os filhos dos 
emigrantes, nascidos em Portugal ou nao, que, perante uma situa~o de maio
ridade, abandonam, assaz vulgarmente, a terra de pais e av6s, deslocando-se 
para areas onde o ritmo de vida se coaduna com o que anteriormente experi
mentavam: «muitos jovens fogem para as praias e para os grandes centros, 

90 . . . ...... . .. . . 
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FIG. 7- Participa(j:iio dos descendentes no ciclo emigrat6rio. 

(Fonte: Inquerito). 

recusando a 'outra sociedade' rural, tradicionalista, com forte controlo inter
-familiar e inter-grupal», (MARTINHO, Alberto- 1984, p. 118) acabando mesmo 
por 're-emigrar', agora possive1mente de forma definitiva '· E assim que «as 
instfulcias melhores conhecedoras do problema, designadamente internacionais, 
reconhecem na segunda gera~ao uma identidade e urn estatuto cultural que 
nao ~ apenas o prolongarnento dos seus ascendentes» (RocHA-TRINDADE, 
M. Beatriz eta/- 1988, p. 36). Este facto permite que, cada vez mais, se 
encontrem estruturadas, nos pafses que servirarn de grandes receptores de emi
grantes nos anos sessenta e setenta, as condi~Oes para uma integra~ao concreta 
e efectiva dessas popula~oes . 

Os dados do inqu~rito sintetizados na Fig. 7 sa1ientam imediatamente a 
importfulcia da popula~o jovem nascida fora de Portugal e que se v~ confron
tada com a necessidade de para af se deslocar quando os pais resolvem, por 
o~o pr6pria ou compulsivamente, regressar. 

Qualquer que seja a area de destino, a importfulcia percentual dos 
filhos de emigrantes nascidos fora de Portugal ultrapassa ou iguala os 60%. 

1 Em alguns casos, o que sucede na realidade 6 que alguns regressam ao pafs 
de origem. 
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Da descend~ncia total da popula~o inquirida, 73.8% nasceu no estrangeiro, 
15.5% tiveram urn contacto directo com a emigra~ao, pela sua participacao no 
ciclo migrat6rio e apenas 10.5% manteve urn contacto indirecto com a emi
gra~ao pelo facto de terem permanecido em Portugal durante o perfodo de 
emigracao dos pais. 

Sao os inquiridos de Angola e de Mo<;ambique que detem os valores m<ixi
mos de filhos nascidos fora de Portugal, 78% e 84%. por influencia do perfodo 
de estadia mais alargado, da manutencao da uniao da famflia ou, como sucedeu 
frequentemente, da formacao da famflia apenas no territ6rio receptor'· Por 
outro lado, somente dois destinos apresentam participa<;ao directa dos filhos 
no ciclo migrat6rio iniciado pelos pais: a Franca e o Resto de Africa. 

Formulou-se urn inquerito a popula<;ao estudantil de tres escolas da area 
em estudo de forma a avaliar. segundo uma perspectiva diferente, a importAncia 
da emigra<;ao na popula~ao mais jovem, directa ou indirectamente relacionada 
com a emigracao. Verificou-se que a nossa sociedade se encontra impregnada 
de jovens que estiveram directamente ligados a emigra~ao (Quadro 1). 

Dos concelhos analisados o de Satao apresenta-se especialmente identi
ficado com a emigra~ao. com 41.6% da popula~ao da sua Escola Secundaria 
ligada a emigra~ao, tendo, metade desses alunos, nascido ou vivido no estran-

QUADRO 1 - Percentagem de popula~iio ligada A emigra9Ao em re1ayao ao total de 
popula~iio escolar 

Alunos que Alunos ligadcs %Alunos que % Alunos 
Escola viveram no a emigr~IJa viveram no ligados 

estrangeiro (familiares) estrangeiro ~ emigra~IJa 

Secundaria A. Martins (Viseu) 242 425 11.3 19.8 

Secundaria de Sl!.tiio 92 188 20.4 41.6 

Secundaria de Tondela 179 283 13.7 21.7 

(Fonte: inqu6rito directo elaborado nas Esco1as Secundl!.rias acima nomeadas) 2. 

I Esta Ultima circunstAncia mostra-se muito irnportante vista determinar menores per
centagens de fllhos niio emigrados ou de ftlhos nascidos em Portugal que emigram com os 
pais, perroitindo um aumento percentual dos ftlhos nascidos fora de Portugal . 

2 As discrepAncias entre os dais conjuntos de dados advem da diferen~a existente 
entre os totais de alunos inquiridos e de uma interpretayao diferenciada para cada uma das 
popula~5es em anl!.lise. Os dados obtidos pelo nosso inqu6rito pretenderam, para alem de 
defm.ir o total de popula~iio directs e indirectamenle ligada A emigra~iio, identificar tambem 
o total de alunos que, durante um periodo das suas vidas,•tiveram residencia no estrangeiro 
conjuntamente com os que nasceram fora de Portugal, sendo ftlhos de pais portugueses. 
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geiro. Assim mesmo, tambem os concelhos de Viseu e Tondela apresentam 
valores muito expressivos de popula~ao estudantil ligada a emigra~ao, sendo 
os valores de alunos que viveram ou nasceram no estrangeiro sempre superior 
a lO% e, no caso de Sa tao, superior a 20%. 

3. 0 REGRESSO E 0 RETORNO. CONSIDERACOES GERAIS 

A partir do ano de 1974, a evolu~o migrat6ria portuguesa vai sofrer 
profundas altera~6es. A crise econ6mica mundial vai ser o pretexto para 
que os pafses receptores de imigrantes estabel~am medidas restritivas a 
novas entradas e promovam o regresso destes aos respectivos pafses de 
origem. A polftica de concessao de subsfdio ao regresso definitive foi 
primeiramente adoptada pela Alemanha, em N ovembro de 1973 , e pel a Fran~a. 
emJulhode 19741. 

0 movimento de regresso evidencia motiva~6es diversas. A diminui~ao 
das facilidades de sucesso ou a deteriora~ao das condi~5es econ6mico
-profissionais no pafs de acolhimento, ocasionadas pela recessao econ6mica mun
dial (com os consequentes problemas de desemprego e press6es da popula<;ao 
aut6ctone), por imposi~ao do pafs de acolhimento ou o~ao pelo subsfdio ao 
regresso e, muitas vezes, pelas diffceis condi~6es de vida, assumem-se como 
factores incentivadores do movimento. Tambem a altera<;ao da situa~o s6cio
-polftica, o implemento do desenvolvimento s6cio-econ6mico, as saudades da 
famflia, a vontade de regressar definitivamente e a necessidade de materializar 
o seu sucesso. de preferencia na sociedade de origem, funcionam como fac
tores atractivos no pafs de origem. 

Os portugueses que regressaram definitivamente de Fran~a atingiram, 
ate 1978, os 15.361 (31.898 indivfduos com familiares), valor que nao foi alcan
~ado por mais nenhum pafs de emigra~ao. 0 pafs que mais similaridades apre
senta com Portugal e a Espanha, com 7.815 regressados (THOMAS, Eric
-Jean - 1982, p. 54). A maior parte dos activos que optaram pelo Subsfdio 
de Ajuda ao Retorno estavam, na altura em que o aceitaram, empregados, 

I Ap6s aceitar a ajuda ao regresso do Govemo Frances o imigrante tinha que deixar 
o pafs no penodo de dois meses, sendo o subsfdio depositado num banco do seu pafs de 
origem. 0 quantitative recebido ascendia a 10.000 francos franceses para o chefe de 
familia e 5. 000 francos franceses para a esposa com igual quantitative a ser despositado por 
cada filho e ainda uma indemnizac;ao para a viagem de regresso. Po!NARD (1979, p. 511) 
refere uma totalidade de 23 300 processes apresentados para a obtenc;iio da Ajuda so 
Retorno. 
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demonstrando isso que urn grande m1mero apenas aproveitou a motivacao para 
fazer algo que sempre pensara fazer, regressar a Portugal. Para Portugal , isto 
redundou na reducao do fluxo emigrat6rio para os pafses da Europa e num incre
mento relativo deste movimento para os Estados Unidos, Canada e Venezuela, 
com tendencia para o reagrupamento familiar. Como refere Rita GoMES (1986, 
pags . 4 e 5) , surge a emigra~ao de trabalhadores temporarios para a Europa, 
a emigra~ao recrutada (Suf~a . Holanda, Fran~a e Irao), e a emigra~ao de 
«qualificados» ou de especializados em iridustrias pesadas: metalomecanicas. 
constru~ao civil e obras publicas . para a Venezuela, MCdio Oriente e Africa 
(Ex-<.:ol6nias portugueses). 

Ern termos de desenvolvimento das estruturas capitalistas, e crucial a trans
forma~ao que se opera na actividade produtiva destas popula~5es: predomi
nantemente ligadas, no seu pafs de naturalidade, ao campesinato ou ao 
proletariado rural , tais cidadaos passam a identificar-se, no pafs de acolhimento, 
embora mantendo , alguns deles, uma actividade agrfcola, com urn proletariado 
industrial urbano ou com actividades comerciais e de servi~os onde se inte
gram como assalariados 1• Daf que o sistema capitalista se imponha como 
for~a fundamental em toda a tematica evolutiva das migra~oes, conduzindo a 
uma organiza~ao espacial onde se identificam territ6rios cujas caracterfsticas 
nos permitem definir uma complementaridade comparavel a rela~ao regional 
de ceniro-periferia. 

A responsabilidade do sistema capitalista e de tal forma evidente que se 
pode afirrnar que os fluxos e refluxos de indivfduos estao dependentes da exis
tencia de circunstfulcias positivas ou negativas na economia mundial, usando 
os pafses capitalistas a mobilidade da for~a de trabalho dos pafses fornecedores 
de mao-de-obra, da forma que julgarem mais conveniente para manterem urn 
equilfbrio mfnimo na sua pr6pria economia interna, ou seja, sustentaram os pro
cessos de acumulacao que !he sao pr6prios. 

3.1. Tipologia do retorno 2 

As circunstancias que envolvem o retorno das popula~5es portuguesas emi
gradas nao sao. como e natural , identicas para todos os indivfduos envolvidos. 
Salientam-se tipos fundamentais de retorno. 0 tipo de retorno que maior 

I A afirmac;:ii.o transcrita no texto deve ser enteodida de forma generica. Isto par
que, no Brasil o imigrante portugues asswne frequentemente uma situac;:ii.o de patrii.o perante 
a actividade econ6mica. 

2 Ao tonga deste ponto o termo retorno pretende englobar simultanearnente as noc;:6es 
de regresso e retorno. 
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quantitativa de indivfduos envolveu no mais curto espa~o de tempo foi o repa
triamento dos portugueses de Angola e Mo<;arnbique e das restantes Ex-col6nias 
portuguesas. Tratou-se de urn 'retorno compulsivo' orientado pelas press0es 
de uma guerra e de uma instabilidade social extrema, com a consequente inse
guran~a no que diz respeito a salvaguarda de bens e da integr idade ffsica das 
popula~oes, assim obrigadas a urn regresso maci~o. 

Outro tipo de retorno, que foi especialmente importante no conjunto dos 
portugueses regressados, foi o «retorno conjuntural, que ocorre quando a 
economia da area de origem apresenta melhorias suficientemente importantes 
para levar os emigrantes a regressar ou. mais frequentemente, quando a 
economia dos pafses de destino se atola, conduzindo a uma redu~o do tempo 
de trabalho, eventualmente ao desemprego (KING, Russell- 1988, pp. 75 e 76). 
Para os regressados portugueses, a recessao dos pafses de destino foi decisiva, 
sobretudo durante os anos setenta, quando a pressao demografica se fez sentir 
de maneira pouco usual em fun~o de urn acrescimo populacional que atingiu 
os 6% e de uma agudiza~ao da recessao econ6mica entre 1974 e 1977 (perfodo 
em que a OPEP conseguiu manter elevados os pr~os do petr6leo). Contudo, 
oao e diffcil aceitar que urn m1mero considenivel de portugueses, ap6s 1980, 
tenha regressado atrafdo por uma conjuntura s6cio-econ6mica que reflectia urn 
certo equilfbrio e permitia antever o futuro pr6ximo com alguma confian~a. 
Parece, pois, que o retorno conjuntural eo resultado de urn conjunto de con
dic6es extemas (crises econ6micas, incompatibilidades polfticas, guerras). 

Este tipo de retorno apresenta, por vezes, como resposta, a re-emigracao, 
apresentando-se como motivo planeado de retorno (KING, Russell- 1988, 
pp. 76) (return for re-emigration). Neste trabalho, nao se entende este tipo 
de retorno como decisivo. Alicis, e extremamente diffcil determinar ate que 
ponto urn emigrante regressado terc1 optado por esse regresso para voltar a 
emigrar. As circunstftncias de re-emigracao estarao mais relacionadas com a 
oao realizacao pessoal ou com dificuldade de integracao do indivfduo do que 
com urn retorno planeado para nova emigracao. De facto, uma coisa sao as 
tendencias gerais que sao marcadas por uma mentalidade colectiva, outra sao 
as decisoes individualmente expressas . 

0 regresso de portugueses envolve ainda outros tipos de retorno: urn, inte
grado no 'retorno conjuntural', que pode apresentar caracterfsticas especfficas, 
de 'retorno por incentivo financeiro', outro, o 'retorno cfclico' relacionado com 
a migracao que nao tenha expectativas de fixacao permanente. 

0 ' retorno por incentivo financeiro' como tipo de 'retorno conjuntural', 
foi bastante aproveitado pelos emigrantes portugueses, possivelmente devido 
a urn esbatimento importante dos efeitos atractivos por parte do pafs de 
acolhimento. Tal f6rmula de retorno foi o resultado de polfticas governamen-
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tais de ajuda a este fen6meno, polfticas essas que envolviam a compra das car
tas de residencia e de trabalho do imigrante, e que culminavam na sua safda 
obrigat6ria do pafs como atras ficou referido. 

0 'retorno cfclico' ou ' imigrac;ao cfclica' ~ muito importante nas areas onde 
o fen6meno migrat6rio se imp6e como fundamental na evolu~ populacional. 
A area de estudo deste trabalho apresenta caractensticas deste tipo. Na rea
lidade, e perante as restric;oes imigrat6rias. urn numero cada vez maior de indi
vfduos. aproyeitando os conhecimentos e contactos estabelecidos nos pa!ses de 
imigrac;ao , iniciam urn processo migrat6rio que os leva a estadia de meio ano 
ou nove meses fora de Portugal e dos restantes meses em casa, com a famtlia. 
No concelho de S<itao, onde o fen6meno ~ frequente, os indivfduos deslo
cam-se para Fran<;a, numa pr<itica que se verifica com mais frequencia a partir 
do momenta em que surgem as restric;oes a emigra~o pelos pafses receptores. 
Oaf que, o retorno cfclico possa ser de tres tipos : de tempo de vida (reforma 
ou tempo Iongo), como fechar do ciclo emigrat6rio ap6s o regresso; de tempo 
curta, com a possibilidade de varios ciclos por pessoa, com diferentes desti
nos; e sazonal, tamMm com varios ciclos por pessoa, mas por per!odo muito 
curtos . 

A valoriza<;ao econ6mica do fen6meno migrat6rio, afirmada como forma 
de resolu<;ao dos problemas, sucessivamente de emprego e desemprego 
(fundamentalmente nas sociedades capitalistas desenvolvidas e bern menos nas 
sociedades de fomecimento de emigrantes), origina urn comportamento popu
lacional «descrevendo urn movimento altemante, ou seja, ascendendo primei
ramente e descendendo logo, mostrando, duma maneira aparente, um movimento 
de tipo sinusoidal• I (ANIDO, Nayade e FREIRE, Rubens - 1976, p. 180). 
0 movimento de regresso, subestimado ou nao contabilizado pelas estatlsticas 
portuguesas , oferece-nos a possibilidade de melhor identificar os ciclos de emi
grac;ao portuguesa existentes. Na realidade, «todos os fen6menos econ6micos 
sao dclicos» (ANIDo. Nayade e FREIRE Rubens - 1976, p. 181), e as mi~Oes, 

como fen6menos eminentemente econ6micos, expressam-se temporalmente pela 
materializa<;iio de movimentos de safda e regresso a partir de urn territ6rio de 
naturalidade ou residencia. A dial~tica entre estes dois tipos de movimentos, 
de direcc;oes opostas. assume relac;oes que genericamente se identificam com 
uma alternAncia entre per!odos de grande numero de safdas conjuntamente com 
pequeno numero de regressos e per!odos de pequeno numero de safdas asso-

I Carlos Al..MEroA e Ant6nio BARRETO (1976, p. 192) afirmam, contudo que a 
•hip6tese de um movimento d clico e de rejeitar. Na realidade, a oscil~Oes r4pidas suce
dem-se mais coerentes e dur4veis». 

337 

22 



ciados a urn grande m1mero de regressos. Desta forma, exceptuando os inter
regnos conjunturais da migracao portuguesa, o numero de regressos varia na 
razao inversa do m1mero de safdas. 

3.2. 0 retorno de portugueses das Ex-Col6nias 

E f1cil sentir, ainda hoje, no comportamento, nas palavras, no relata dos 
act0s e receios dos retornados das Ex-col6nias uma ansiedade pungente. Para 
a grande maioria, a polftica de autonomia e independ~ncia das col6nias afri
canas ~ urn fantasma que os continua a perseguir. Se bern que os primeiros 
registos dos conflitos remontem a 1961, ano em que foi despoletada a guerra 
de guerrilha nos territ6rios sob a tutela portuguesa em Africa, o perfodo 
mais conturbado da estadia dos «Colonos• portugueses situou-se entre os anos 
de 1974 e 1975 1. 

Elevado numero de portugueses europeus que residiam nesses territ6rios, 
antes de 1975, sentiam-se obrigados a abandonar o territ6rio durante urn perfodo 
muito curta de tempo, entre 1974 e 1976, e de uma forma compulsiva e ca6-
tica, ap6s a descolonizacao. As excepe6es ocorridas, traduzindo uma movi
mentacao nao compulsiva, concentram-se principalmente em perfodos 
posteriores. Os anos q1;1e se seguem a 1976, compreendem contingentes muito 
menores de retornos e, facto a salientar, uma parte deles representa j1 uma forma 
volunt1ria de regresso, conforme podemos constactar atrav~s de depoimentos 
de alguns retornados. 

Contudo este movimento de retorno efectuado pelos portugueses europeus 
nao acontece historicamente isolado. Quer 0 continente africano, quer 0 

continente asi1tico, fomeceram grandes contingentes de retornados, geralmente 
associados tambem a processos de independ~ncia de territ6rios que, ate entao, 
ti.nham o estatuto de col6nias de pafses europeus. 0 caso dos franceses na Arge
lia e dos holandeses na Indon~sia, bel gas no Zaire, constituem os exemplos mais 
elucidativos. A Franca acolhe aproximadamente 1.000.000 de retornados, antes 
-residentes na Arg~lia, enquanto a Holanda acolhe, provenientes da Indonesia, 
cerca de 250.000. Mas, ao Iongo das d~adas do p6s-guerra, tambem a Gra
-Bretanha recebe populacao residente no Quenia e nas fndias, assim como a 
It1lia a recebe oriunda da Som1!ia e da Eritreia (BoRGES, A. M. Costa - 1989). 

I Este perlodo coincidiu (ou, melhor dizendo, foi wna sua consequencia) com as con
vulsOc:s sociais e poHticaSI ocorridas em Portugal Continental no anode 1974, convuls5es 
essas que se projectariam nas Ex-col6nias portuguesas de uma forma algo incontrolada. 
0 processo de descolonizac;iio iniciou urn ciclo na vida desses pa!ses, ainda hoje niio com
pletamente superado e que os transportou para uma guerra civil . 
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Dos movimentos compulsivos de populacao ligados a descolonizacao do 
p6s II Guerra Mundial, o efectuado pelos portugueses e, sem margem para duvi
das, urn dos mais importantes em termos numericos. Saliente-se, ainda, a coin
cid~ncia do fen6meno de retorno com «um perfodo de crise econ6mica 
internacional e nacional, ao contn1rio da con juntura de expansao e pleno emprego 
das economias europeias, durante as decadas de cinquenta e sessenta, que de 
forma decisiva concorrem para a integracao dos repatriados» (PIREs, R. Pena 
et al.- 1987, p. 21) que vieram a fazer parte da populacao residente de dife
rentes pafses europeus. Tais circunst:tncias permitem avaliar mais concreta
mente o esforco que foi efectuado no processo de integracao na sociedade 
portuguesa dos retornados das Ex-col6nias. 

0 Pafs debatia-se tambem com outros problemas ao nfvel da mobilidade 
populacional. E o caso do encerramento do ciclo migrat6rio europeu que se 
processara nas decadas de cinqm!nta, sessen~ e infcio da de setenta. A pres
sao demogn1fica, com o inerente impacto econ6mico, financeiro e social, em 
termos da dialectica entre as oportunidades de emprego e o aumento do desem
prego, levou a sobrevalorizacao do fen6meno de retorno que, para alem das 
razoes apontadas, nunca tinha sido experimentado pela populacao portuguesa 
residente. 

Entretanto, o menor numero de safdas, o regresso de emigrantes eo retorno 
de portugueses das Ex-col6nias permitiram o infcio de urn equilfbrio demo
gr<ifico que tinha sido, durante a decada de sessenta, perfeitamente desarti
culado. Nao se conclua, todavia, que o processo foi pacffico ou inconsequente 
para o Pafs. A criacao do Instituto de Apoio aos Retornados Nacionais (IARN), 
do Alto Comissariado para os Desalojados e da Comissao Interministerial de 
Financiamento a Retornados (CIFRE) evidenciam as dificuldades encontradas 
mas tambem a preocupacao em resolver os problemas. 

3.2.1. Consequencias regionais provocadas pela popula~tlo retomada 

0 quantitativo estatfstico de retomados e, segundo o recenseamento de 1981, 
de 505.087. E certo que este valor se podeni encontrar algo deformado por 
circunstfulcias varias como «OS retornados que entretanto emigraram e falece
ram, os portugueses que emigraram para as Ex-col6nias ja durante o qDO 

de 1974, bern como os nascidos nas Ex-col6nias depois de 1973, os indivfduos 
nao recenseados e aqueles que, como e habitual nos processos de inquiricao 
de natureza retrospectiva, nao responderam correctamente a questao sobre o 
local de resid~ncia em 31-12-1973» (PIREs, R. Pena et al. -1987, p. 35). 
Mas outras caracterfsticas merecem urn atencao especial. Uma delas e, sem 
duvida, o facto de nem toda a populac;ao ser, na realidade, propriamente 
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retornada. 0 retorno apresenta-se, em alguns casas, apenas e exclusivamente 
como uma imigra~ao. 

Os contingentes de popula~ao retorna.da representaram para Portugal um 
fen6meno ins6lito e definido por Maria Jose MARANHAO (1989) como de 
«contra-corrente». 0 seu impacto regional 6 perceptfvel de forma variada, embor.i 
se imponha s6cio-economicamente de forma suficientemente expressiva, mesmo 
em territ6rios onde o seu papel se restringe a prom~ao de um aumento popu
lacional diminuto. 

Em Portugal Continental, o seu impacto a nfvel distrital ~ variado, per
mitindo identificar algumas das caracteristicas da populacao retomada e 
simultAneamente fundamentar urn conjunto de teorias intimamente relaciona
das com a distribui~ao e fixacao regional dessa mesma populacao. 

Urn conjunto de dados considerados determinante foi a fixacao distrital 
dos retomados. Uma tal arufiise, e numa visualizacao generalista, faculta de 
imediato a constata~ao de uma separa~ao que tantas vezes se identifica no con
junto do territ6rio de Portugal Continental, independentemente do fen6meno 
que se focaliza . Diz respeito ao contraponto entre o litoral eo interior, con
juntamente com aquele que se faz entre o Norte e 9 Sul do Pafs. 

A Fig. 8 permite constatar que o distrito de Lisboa ~ aquele que origina 
uma maior fixa~ao de retornados. S6 por si- fundamentalmente nos conce
lhos de Amadora, Loures, V. F. Xira, Cascais, Oeiras e Sintra- ret6m 
166.872 indivfduos, que af encontram condi~oes favoniveis a sua integracao 1. 

Dos distritos do interior, apenas Viseu, atraiu urn quantitativa de retor
nados superior a vinte mil indivfduos. Mas a fixa~~o dos seus naturais coloca 
o distrito numa posi~ao de fomecedor de contingentes de populacao retomada 
para outros distritos (22.052). 

A popula~ao retomada funcionou como bar6metro de desenvolvimento 
(associado a prolifera~ao de oportunidade de emprego ou investimento) no seio 
do territ6rio portugues, ao procurar as regi5es que lhes facultavam a plena inte
gra~ao e lhes concediam a hip6tese de sucesso. Por isso, caracterizou-se por 
uma fixacao especialmente urbana. Todos os distritos raianos apresentam 

1 Fundamentalmente, e a facilidade de integrayao profiBSional a m.aior afinidade de 
actividades relativamente as .que desempenhavam ou possufam nas Ex-col6nias que justifi
cam a preferencia dos retornados. E, alias, tambem o que acontece com outros distritos 
como o do Porto e de Sen1bal. Na realidade, o quantitative de retornados nestes tr& dis
tritos ascende a 272.648 indiv!duos, o que corresponde a 53.98% do seu total. Daqui se 
extrai que o litoral exerceu, contando com os quantitative; de distritos como Aveiro (27.597), 
Coimbra (22.745), Leiria (19.224) e Braga (16.040), uma import4ncia decisiva na fix~o 
da populac;iio retomada. 
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uma pequena capacidade de atraccao. assumindo-se mesmo como repulsao, 
quando comparados com os distritos do litoral 1, especialmente com os distri-

A 

mrrrn ;?. 1 < 2.5 
IIllilliiiiiii ..: 2.5< 5 
mun ..:5<7.5 
-- ;?. 7.5 

B 

ITITIID< 1o.ooo 
IIllliillDIIIJ ;?. 10.000 a < 20.000 
IDDD ;?. 20.000 a< 40.000 
DIJ;?. 40.000 a< 80.000 
-~ 80.000 

c 
[SSSJ Manos de 40 % 
!;SSSl 40 a menos de 50 % 
~ 50a menosde60% 
riL.iill mais de 60% 

A. Percon!agem de Relornados na Populac;ao Residenle. B- Ouanlitalivo do rolornados por distri!o do lixac;ao. 
c- Popula<;oo Re!Ornada Na!Ural do Dis!ri!o de Fixac;ao. 

FIG. 8- Popula~ao retomada, por distritos. 

tos alentejanos. 0 Alto-Douro, no entanto, apresenta uma taxa de retorno espe
cial mente elevada. 

Considerou-se, por isso, pertinente ter em consideracao a importAncia da 
populacao retornada no conjunto geral da populacao residente. A apreciacao 
da relacao entre estes dois conjuntos populacionais faculta-nos resultados algo 
diversos dos que encontnimos na an~lise absoluta apresentada. 

Este estado de coisas bipolariza, desde logo, as situa~5es possfveis: a flxa~ao dos 
retornados no distrito de naturalidade ou a sua flxa~ao fora do distrito de naturalidade. 
A analise destes parlimetros possibilita indici8r situ8~5es de atrac~ao-repulsiio. Em termos 
praticos, quanto m8ior for 8 percentagem de naturais no seio da popula~ao retomada que 
se fixou, maior e 8 capacidade atractiva desse distrito. Assim sendo, destacam-se pel8 sua 
c8p8cidade de 8tr8~ao os distritos do litoral , salient8ndo-se os de Lisboa e SetUbal, a Sui, 
e os de Aveiro e Porto , a Norte, no seu conjwlto com mais de 60% dos retomados, nascidos 
em Portugal, naturais ·dos respectivos distritos. Pela sua posi~iio de muito repulsivos para 
a popula~iio retornada, salientam-se outros tres tipos de distritos muito bern defi.nidos. 
E o caso de Beja, Castelo Branco, Evora e Portalegre , visto que dos indivfduos retornados 
seus naturais e cuja fixa~iio seria de esperar, apenas 40% aJ' reside actualmente. Segue-se 
o 8grupamento formado pelos distritos de Bragan~8, Guarda, Vila Real e Viseu, tambem 
repulsivos, embora de forma menos expressiva, retendo entre 40 a 50% da popula~ao retor
nada deles natural. 0 grupo de distritos nao referido inclui Braga, Coimbra, Faro, Leiria, 
Santarem e Viana do Castelo, a! se tendo fix ado 50 a 60% de popula~ao retomada sua natu
ral, e de localiza~iio predominantemente litoral. 
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Se Lisboa e Serubal continuam a apresentar valores maximos de populac;ao 
retornada no seio da populacao residente- mais de 7.5% 1 -tal j<i nao acon
tece no distrito do Porto, mas volta a verificar-se no distrito de Braganc;a. Alicis, 
todo o Nordeste e Centro Interior de Portugal evidenciam uma importAncia de 
populacao retornada no total da populacao residente- os seus valores 
situam-se entre 5 e 7.5%. 

As considerac;6es anteriormente feitas devem, pois, ser ponderadas com 
este novo indicador, uma vez que, se os quantitativos totais e a percentagem 
de'retornados de naturalidade local6 relativamente baixa no Nordeste e Centro 
Interior, territ6rio onde se integra a nossa area de estudo, a importAncia da popu
Iacao retornada nao pode ser menosprezada, dada a sua importAncia no total 
da populacao residente, o seu diferente modo de vida e a sua capacidade de 
investimento e produc;ao. Assim, este contingente populacional, torna-se fac
tor de crescimento pela sua actuac;ao eminentemente activa e portadora de urn 
forte espfrito de iniciativa, em territ6rios que, de outro modo, veriam consi
deravelmente retardado o seu desenvolvimento. Isto acontece, fundamental
mente, devido ao facto de uma parte da implantacao do investimento dos retor
nados se inserir em espac;os perifericos, ou mesmo marginais, de Portugal, apro
veitando as suas potencialidades. 

3.2.2. A importfincia da popula9ilo retornada na Regiilo Centro 

Ao analisar-se a distribuicao por concelhos, observa-se que os maiores quan
titativos de retornados permanecem naqueles com caracterfsticas predominan
temente urbanas (Fig. 9): Viseu e Coimbra (com m<iximos de fixac;ao na Regiao 
Centro, com mais de 6000 indivfduos), Leiria, Figueira da Foz, Aveiro, 
Castelo Branco, Guarda, Agueda, Tondela e Covilha. Deste modo, e-se, mais 
uma vez, confrontado com a relac;ao, ja expressa, entre o retornado e as opor
tunidades de emprego, investimento e mercado, salientando-se, no con junto dos 
concelhos de maior atra~ao de retornados na regiao Centro, os de Viseu e 
Tondela, em oposicao ao concelho de Satao, distante dos valores encontrados 
para aqueles. Estas circunst~ncias que se manterao ao Iongo da anc1lise efec
tuada, sao bern a demonstrac;ao das disparid~es existentes a nfvel local. 

Identifica-se, tambem, na Regiao Centro uma subdivisao de orientacao Este
-Oeste (Fig. 10), visivelmente singular se comparada com outros indicadores 
ja tratados. Na verdade, verifica-se uma divergencia que e definida a partir dos 

I Relembra-se aqui que o valor medio de aumento populacional, para Portugal, 
foi de 6% . 
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limites sui dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda (exceptuando o concelho 
de Sabugal): para norte, obtem-se urn valor acrescido e, para sui , verifica-se 

- maisde6000 

111111111 de 4000 a 5999 

c:::J de 3000 a 3999 

h::::::::::J de 2000 a 2999 

[::::::::::j de 1500 a 1999 

1::::::1 de 1000 a1499 

c:::J de 500 a 999 

I=:J menos de 500 

FIG. 9 - Retomados por concelho de fixa9iio na Regiiio Centro. 

uma diminuicao da importAncia da populacao retornada no total de populacao. 
A sul daquele limite, apenas Figueira da Foz, Figueir6 dos Vinhos e Alvai<i-

c=J de 1 a menos de 3% 

r:zz2 de 3 a menos de 5% 

~ de5a menos de7% 

- de7 amenosde9% 

- mais de 9% 

FIG. 10- Percentagem de retomados na popula9iio residente, por concelhos. 

zere, apresentam uma taxa de retorno superior a 7%. Em termos m&lios, 
enquanto o sector norte se apresenta acima da media nacional (6%) o sector 
sul mantem-se abaixo deste valor. 
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Outro indicador utilizatlo foi o da mobilidade populacional com base na 
naturalidade do indivfduo e na sua actual resid~ncia (Quadro 2), atrav~s dos 
verbetes do recenseamento eleitoral 1• 

A quantidade de freguesias a contactar criou algumas dificuldades. 
Optou-se, por isso mesmo, por fazer o levantamento exaustivo das freguesias 
que integram as sedes de concelho. Desta forma, a recolha de dados efec
tuou-se nas freguesias de Coracao de Jesus, Santa Maria e Sao Jose de Viseu, 
S~t.ao e Tondela. 

QUADRO 2 - Retornados na popula<;io residente (J/00) (valores m6dios) 

C. de Jesus S. Maria S. Jose Sdttlo Tondela 

10 11,1 8,9 2,4 11 

Fonte: Extrapo1a9iio feita a partir dos verbetes de Recenseamento Eleitoral nas freguesias 
sedes de Concelho da Area em Estudo) . 

Salienta-se, de imediato, o valor da freguesia de S~tao, muito baixo, onde 
o modo de vida rural ~ predominante, em oposicao aos das restantes quatro 
freguesias, elevados, onde o modo de vida urbano ~ dominante, corroborando 
aquilo que at~ aqui foi dito. 

3.3. 0 Regresso de emigrantes 

0 perfodo entre 1955 e 1973, definido aqui por imposicao das estatfsticas 
consultadas, possibilita, contudo, levar a an1lise ao ano em que o XII Recen
seamento da Populacao Portuguesa compensa falhas importantes das esta
tfsticas sobre a populacao regressada, fazendo uma abordagem concelhia 
exaustiva da populacao que em 1973 e 1979 se encontrava fora do territ6rio 
portugu~s. 

As entradas de indivfduos por via maritima representam quantitativos 
que alcancam expressao m~xima nos distritos de A veiro e Porto, cada urn com 
mais de 4 000 indivfduos regressados, e no de Viseu, com valores superiores 
a 3 500 indivfduos. 

I Este tipo de abordagem foi efectuada porque se tomou invilivel contabilizar a glo
balidade da popu!a9iio residente que manteve residencia nas Ex-col6nias portuguesas. Os 
verbetes referidos apenas facultam informa9iio sobre o local de residencia actual, niio cons
tando destes qualquer refe~ncia a outras anteriores residencias. 

344 



Entre 1955 e 1959 o numero de regressados defmitivos. por via maritima, 
nao ultrapassa, em nenhum distrito, os mil indivfduos. Os distritos do Norte 
e Centro recebem grandes quantitativos de popula~o. mostrando af a 
importllncia da emigra~ao para o Brasil , mantendo-se um fluxo de regresso 
contfnuo, mesmo em momentos de menor pressao sobre os emigrados nos paf
ses de acolhimento. Na realidade a situa~ao s6cio-econ6mica brasileira apre
senta-se ainda suficientemente atractiva para a imigra~ao e a popula~o por
tuguesa continua sem uma alternativa que canalize urn numero importante de 
migrantes, exce~o feita aos Estados Unidos da America. Por isso, os regres
sos assinalados tern que ser interpretados apenas como o resultado da o~o 
da popula~ao que deseja regressar ao seu pafs de naturalidade, onde mantem 
grande parte dos seus la~os afectivos, nao obstante a emigra~o para o Brasil 
se caracterizar pel a existencia de importantes ligac<>es familiares no pr6prio pafs 
de acolhimento. 

Entre 1960 e 1964, pode-se identificar o encerramento do ciclo migrat6-
rio brasileiro coincidente com o perfodo de maior numero de regressos. 
As altera~oes s6cio-econ6micas que se com~am a fazer sentir de forma mais 
premente no Brasil sao responsaveis por estas circunstllncias, embora, como 
sabemos, o aumento dos fluxos emigrat6rios com os pafses europeus sejam 
tambem determinantes no encerrar deste ciclo . Sao ainda os distritos do Norte 
e Centro que se destacam; sao os casos de A veiro, Porto e Viseu, cada urn deles 
com mais de 1 800 indivfduos regressados , e tambem de Braga, Lisboa, Viana 
do Castelo, Vila Real, Coimbra e Guarda, com urn numero de regressados que 
se situa entre os 500 e os 1 000 indivfduos. 

No perfodo que medeia entre 1965 e 1973, regista-se a diminui~ao do fluxo 
de regresso, sintomatico do infcio da estabiliza~ao da mobilidade populacional 
entre Portugal e o Brasil, mais visfvel entre 1970 e 1973 em que os quanti
tativos distritais de regressos nunca atingem os 300 indivfduos. A comunidade 
portuguesa no Brasil nao perde a sua importllncia, pois muitos portugueses opta
ram pela emigra~o definitiva, resultando desta decisao a estabiliza~ao dos flu
xos entre os dois pafses. Contudo, estes fluxos foram retomados na decada 
de oitenta, em fun~ao das importantes convulsoes sociais, polfticas e econ6-
micas, responsaveis pela instabilidade que motivou a reconsidera~ao da decisao 
anteriormente tomada levando os indivfduos emigrados a urn regresso, agora 
relacionado com causas compulsivas, tal como aconteceu com os alguns dos 
portugueses regressados da Europa. 

Os quantitativos de regresso podem ainda ser mensurados atraves da inter
preta~ao das questoes retrospectivas dos X, XI e XII Recenseamentos da Popu
la~o Portuguesa sobre as areas de residencia num dado momento, anteriormente 
ao pr6prio censo, verificando-se isso para os anos de 1959, 1965, 1969, 1973 

345 



e 1979, elaborada por C6NIM, Cust6dio (1983-1984, pp. 73 a 126) a nfvel 
distrital. 

Os tres cartogramas em presenca. (Fig. 11) salientam o fen6rneno de 
regresso ligado aos anos de 1960, 1970 e 1981, verificando-se urn aurnento do 
nurnero de regressados coincidente com a evolucao cronol6gica. 

1960 1970 1981 

D menos da 250 

[LIJ 251 a 500 

[J]ll] 501 a 1 000 

IIIIIliillll 1001 a 1500 

IIIIIIl 1501 a 300 

mm mais de 3000 

FIG. ll- Nll.mero de regressos entre os anos de 1960, 1970, 1981. 

(Ponte: C6NIM, Cust6dio- 1986). 

Assim, ~ perf~itamente visfvel urn numero de regressos elevado quando 
fazemos umacomparacao corn os anos de 1960 e 1981. A nfvel distrital, Viseu, 
necessariamente focado de forma especial, apresenta urn acr~imo rnuito expres
sivo. Na realidade, ~ o unico distrito nao litoral que regista valores de regresso 
superiores a 3 000 indivfduos, facto que permite defender a irnportftncia da 
influencia desta populacao na sociedade viseense. Esta foi j<l aqui referida e 
expressa-se na paisagern principalmente atrav~s de uma construcao inovadora 
e, por vezes, excessivamente marcante. 

3.3.1. Analise concelhia do regresso I 

As Figs. 12 e 13 perrnitem identificar urn conjunto de concelhos corn urn 
numero de regressos muito expressivo. Efectivarnente, embora em 1970 o 

I Houve a preocupac;iio de analisar urn conjunto de concelbos intimamente relacio
nados com a area de estudo, tendo-se utilizado como delimitac;iio o distrito de Viseu e a 
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concelho de Tondela evidencie urn regresso muito baixo (~50 indivfduos), os 
concelhos de Viseu e Slitao apresentam valores que variam entre os 100 e meno
res ou iguais a 200 indivfduos, integrando-se numa classe apenas ultrapassada, 
na Regiao Centro, pelo concelho de Leiria. 

Sao as sedes de distrito e os concelhos industrializados que atraiem os maio
res quantitativos de regressados, numa situacao de similitude como que se pas
sou, ap6s 1975, com os retornados das Ex-col6nias . 

No distrito de Viseu, o numero de indivfduos residentes fora de Portugal 
em 1973, e depois regressados em 1981, distribui-se por uma grande variedade 
de destinos. Devem assinalar-se, todavia, a Fran9a e a Alemanha como os prin
cipais pafses de origem dos regressos efectivados. 

Note-se, no entanto que, os concelhos em analise constituem 81.9% do 
total de emigrantes regressados do distrito de Viseu, correspondendo a area em 
estudo, parte integrante daqueles, a 35.75% desse mesmo total. Como seria 
de esperar, o concelho de Viseu contribui como maior quantitativo de regres
sos (22.91% do total distrital) devido l'l sua situacao de p6lo organizador de 
todo o distrito, e, ate mesmo, de urn territ6rio mais vasto que abrange areas 
dos distritos da Guarda e Coimbra, muito atractivo para a popula~ao regres
sada, embora em menor percentagem do que para a populacao retomada. 

Todavia, os emigrantes regressados de Fran~ atingem urn elevado numero 
de efectivos em Mortagua, Santa Comba Dao, Sao Pedro do Sui, S:itao, Ton
dela e Vila Nova de Paiva (valores superiores a 200 indivfduos). Por outro 
lado, os emigrantes regressados da Alemanha apresentam uma distribuicao con
celhia com muito maior amplitude de valores, sendo os concelhos de Tondela, 
Nelas e Mangualde, para alem do de Viseu, os que maior numero de regressos 
exibem. Ainda, referente ao nUm.ero de indiv!duos regressados, verifica-se que 
Tondela patenteia urn quantitativa importante de regressados provenientes do 
Resto do Mundo (Figs. 4 e 5) como acontece em Viseu . Tale uma prova evi
dente da existencia de outros destinos preferenciais para alem da Fran~. 
Alemanha, Estados Unidos da America ou Canada, sendo eles, no caso espe
cffico de Tondela, a Africa do Sui e o Luxemburgo. 

A organizacao relativa dos dados com base nas percentagens obtidas 
por pafses de imigracao fomece conclus5es complementares que M que 

Regiiio Centro de Portugal. Tal sobreposi~iio de limites defmiu uma 4.rea que integra os 
concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortligua, Nelas, Oliveira de 
Frades, Santa Comba Diio, Siio Pedro do Sui, Slit!o, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu 
e Vouzela . 0 interesse da sua utiliza~iio resulta da integra~o dos tr~s concelhos sobre que 
se efectua este estudo e ainda da possibilidade de compai'a~iio com o espa~ envolvente que 
e, consequentemente, caracterizado. 
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mencionar. No referente aos regressados de Fran~. os concelhos que apre
sentam maior percentagem sao, por ordem de importfulcia, Vila Nova de Paiva, 

1970 

- >500 
lllllllll > 200 '500 
Ia ) 100 '200 

c:::::J ) 50 ' 100 
c:::J 'so 

1981 

PIG. 12- Qua.ntitativo de popul~iio emigrada que regressou a Portugal (1970 e 1981). 

l.'S."S.1 2.50 &.6 .24 

~ 6 .25 a 9.99 - 10.00 a 13.74 - 13 .75 a 17.49 

FIG. 13 - Populayiio emigrada que regressou a Portugal, relativamente 
a popu!a9ii0 residente ( 1981) . 

Slitao, Sao Pedro do Sui, todos a norte de Viseu , concelhos com elevada taxa 
emigrat6ria, com mais de 60% de regressados provenientes de Franca, e ainda 
Mortigua, com 53% . Em comum, nestes concelhos, existe a predominl\ncia 
de uma economia eminentemente agricola intimamente relacionada primeiro 
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com a emigra~ao para aquele pafs e, posteriormente, com urn regresso pre
dominantemente efectuado deste pafs de imigra~ao. 

· 0 valor percentual dos regressados da Alemanha nao alcan~ a represen
tatividade dos valores dos emigrantes regressados de Fran~. Os concelhos 
com maiores quantitativos sao os de Nelas, Viseu, Mangualde e Tondela 
com 55.8%, 47.6%, 39.4% e 38.2%, respectivamente. Os concelhos que rece
bem o maior numero de emigrantes regressados da Alemanba coincidem com 
aqueles que tern maiores quantitativos de popula~o ligada ao sector secunda
rio ou terciario: Viseu, centro comercial e de servicos e de industria em for
talecimento; Nelas, centro mineiro e siderurgico, embora em crise; Mangualde, 
centro industrial propulsionado por uma grande empresa de transformacao e 
montagem de autom6veis; e Tondela, com actividades produtivas diversifica
das ligadas a produ~ao de galinaceos e ra~aes, redes de frio e metalomecAnica. 
A_ssim, esta diferenciacao mostra-se extremamente proffcua indicando quais os 
concelhos que apresentam maior •atraso)O- social, cultural e de n!vel de 
vida - indissociavel do facto desenvolvimento econ6mico, e quais os que se 
revelam capazes de usufruir das suas potencialidades de desenvolvimento. De 
qualquer modo, imp6e-se salientar que os concelhos definidos como area de 
incidencia preferencial deste estudo , evidenciam uma realidade demografica, 
e mais especificamente de mobilidade populacional, extremamente importante, 
embora, com caracterfsticas dfspares, genericamente pelo nfvel de desenvol
vimento e dependenci~ externa dos pr6pios concelhos. 

3.4. Motiva~oes para o regresso 

As razoes de regresso da popula~ao emigrante sao variadas. Conforme 
refere Manuela SILVA eta/ (1984, p. 103) •a plena satisfacao dos objectivos 
econ6micos apenas e referida por 6.% dos inquiridos», correspondendo os res
tantes 94% a raz6es que frequentemente redundam nos motivos familiares, 
embora possam nao ser aceites como motivos reais, mas ser apenas uma 
forma de mascarar raz6es mais comprometedoras ou embara~antes (KING, 
Russell - 1988, p. 88). Na realidade, a divisa dos emigrantes que agora regres
sam pareceu ser sempre ganhar «O maximo de dinheiro no menor tempo pos
sfvel» e esse peculio serviu primordialmente para construir casa pr6pria ou 
comprar terras» (EXPRESSO, Revista- 3 de Dez. 1988, p. 6), demonstrando, 
estes indivfduos, como preocupa~ao fundamental, a forma~ao de uma imagem 
de sucesso, quantas vezes o factor determinante na o~o de regresso definitivo. 

As raz6es de ordem familiar e de ordem econ6mica, estas intimamente 
associadas ao sucesso da emigracao, sao preponderantes. Todavia, olio se deve 
refutar urn outro grupo de raz6es, por vezes camuflado, mas significativo «tal 
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como a diminuicao do trabalho extraordinario, num mercado de trabalho em 
contraccao. ou o excesso de familiares dependentes emigrados, ou o stress acumu
lado devido a urn trabalho duro e desagrad41vel» (KING, Russell- 1988, p. 86). 
Portanto, a saturacao. onde se podem tambem integrar as situacoes de falta de 
saudel, quantas vezes escondendo outros motivos, e tambem razao de regresso 
que merece ser sublinhada e express6es como «acabou-se o trabalho» , trabalhava 
muito e ganhava pouco», «em Portugal podia trabalhar melhor», confirmam urn 
certo enfado e «aparecem como racionalizacao de urn sentimento subjectivo da 
vontade de regressar» (ROCHA-TRINDADE. M. Beatriz - 1988, p. 60). 

Mas, para alem das raz6es focadas, e para alem da discussao, ja aprofun
dada, da opeao pelos subsfdio de regresso. «a razao especffica mais importante 
para 0 regresso e o problema da educacao das criancas» 2 (KING, 

Russell- 1988, p . 87). De facto, a segunda geracao, assunto tambem ja aqui 
abordado, constitui urn factor determinante no comportamento e, por vezes, 
no sucesso da pr6pria emigracao. Este grupo geracional da azo a urn conjunto 
de circunstAncias que redundam num regresso antecipado. Nao M o total apro
veitamento da mao-de-obra familiar ou perspectiva-se a divisao da familia com 
os problemas que isso acarreta. 0 momento crucial deste conflito de interes
ses e ~ idade de integracao das criancas nos programas de ensino basico , fre
quentemente urn momento de separacao familiar ou de regresso, definitivo ou 
nao, do agregado familiar ou da mae e filhos a Portugal. 

A alteracao da conjuntura da decada de sessenta e infcio de setenta ori
ginou o movimento de regresso de urn quantitativa importante de portugueses 
emigrados ao Iongo do Ultimo quinquenio dos anos setenta e infcio dos de oitenta, 
muito inferior, cotttudo, ao numero daqueles que safram de Portugal em anos 
anteriores. Os factores atractivos dos pafses de imigracao mant~m-se suficien
temente fortes para reter grande quantidade de emigrantes atraves de uma con
fortavel situacao econ6mica, do rendimento elevado, da integracao social 
alcancada e de um nfvel de vida substancialmente superior ao que possufam 
em Portugal . 

De acordo como as estimativas feitas para a ·populacao retornada ate ao 
anode 1990, aponta-se para quantitativos que, entre 1971 e 1990, variam entre 
os 36.200 (SILVA, M.) e os 44.800 indivfdu"os (DELORME, J .) de regressos 

I Intimamente relacionado com a questiio da saUde aparecem os acidentes de traba
lho, compensados com indemniza~5es monet!U-ias , e as reformas, de igual modo represen
tativos de um atribui9iio m onet!U-ia que, contudo, permite um regresso defmitivo ao pais de 
emigra~iio. 

2 Embora a cita~iio tnmscrita seja :-eita .1Uma obra que faz uma arullise do regresso 
em Iullia, a sua aplicabilidade a situa~iio portuguesa e evidente , como se pode constatar pelas 
respostas da popula9iio regressada que td interpelada. 
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anuais. Mas, estes mimeros mostram-se excessivamente elevados. Com efeito, 
o Recenseamento de 1981 apresenta 701 582 indivfduos regressados do estran
geiro, depois de 1973. Tendo em consideracao os 505.078 retornados das 
Ex-col6nias, o numero de regressados cifra-se em 196.504. A compara~o dos 
dados em conferencia permite-nos observar uma discrepAncia assinalavel: 
enquanto Manuela SILVA (1984) apresenta urn valor de 297.600, com urn valor 
anual medio de 42.514 indivfduos regressados, o Recenseamento de 1981 
oferece urn quantitativo de 28.072 regressos por ano. A diferenc;.a anual de 
14.442 regressados e suficientemente expressiva para se poder afirmar que os 
dados prospectivos alcanc;.ados pecam por excesso, embora a re-emigra~o nao 
se encontre contabilizada. 

3.4.1. Os pa(ses de destino 

A popula~ao regressada que investiu sugere outro tipo de ordenamento, 
em termos de import:ancia quantitativa, relativamente aos totais dos contingen
tes por areas de destino. Os regressados da Europa tern uma menor importAncia 
no investimento do que a popula~ao regressada do Brasil e do que a retornada 
das Ex-col6nias . Assim, e com base no levantamento efectuado nos concelhos 
de Satao, Tondela e Viseu, verifica-se uma distribuicao de investidores por area 
de destino da emigracao (Quadro 3). 

A maioria dos investidores sao retornados de Angola (27.59%) e 
M~ambique (16.90%) e concentram-se especialmente em Tondela e Viseu. 
Seguem-se-lhe os regressados de Franc;.a (15.52%), estes instalados sobretudo 
no concelho de Satao. Os regressados do Brasil (12.41 %) procuram, 
quase exclusivamente, o concelho de Viseu, enquanto os regressados da 

QUADRO 3- Distribui~iio por lireas de destino da popula~iio retornada e regressada 
que efectuou um investimento produtivo 

&ittlo Tondela Viseu Total 

Alemanha 10 2 9 21 
Angola 3 33 44 80 

Brasil 2 5 29 36 

Fran~a 38 1 6 45 
M~ambique 2 26 21 49 
Africa 2 11 2 15 
Europa 5 6 5 16 
Ex-col6nias 7 7 

Outros Dest. 2 6 8 
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Alemanha (7 .24%), com importantes con tingentes de emigrantes nos conce
lhos de Tondela e Viseu, nao se apresentam como grandes investidores. 

3.4.2. Razoes de regresso 

Decorrentes de uma situa~ao de desgaste, do desafogo econ6mico que 
finalmente se alcan~ ou de situa~oes compulsivas, as motiva~6es ao regresso 
imp6em-se como condicionantes da pr6pria actividade dos indivfduos envol
vidos no movimento (Fig. 14), resultando, desta forma, em factor de mobi-
lidade geografica e profissional. ' 

i\0 ·•·· ··•···••••• •••• •··•··••·••••••·••·•·•·••••• ••••••· 

30 •••· •· •·· •••••··•••·••••• ••• ••••• •• 

20 

10 

50 

40 

30 

20 

10 

0~~~~~~~~~~~4 

rl]Viseu ~ stnao 121 Tondela 

Legenda: nav- niio se adaptou i\ vida de hi, p6- problemas de saude e acidentes e trabalho, 
aof- alc~u objectivo financeiro, sf- saudades da familia, ef- educayiio dos filhos , 
tpf- trabalho mais favonivel em Portugal, de- descoloni~iio, is- instabilidade social, 
ou - outros motivos. 

PIG. 14- Raz5es de regresso apontadas pela popula<;iio inquirida. 

As situa~oes de regresso compulsivo ou retorno caracterizam-se pela sua 
liga<;ao a uma maior mobilidade profissional, originando esta urn acrescimo con
sideravel da mobilidade geografica, que, todavia, se imp0e, s6 por si, pelo facto 
de a instabilidade s6cio-econ6mica e a dificuldade de integra~ao serem respon
saveis pela procura de mercados de trabalho numa area bastante ampla, com 
a possibilidade de surgirem oportunidades de emprego a dist~cias considera
veis do ponto de fixa~ao inicial. 

As condi~oes de trabalho e a tentativa de maximiza~ao dos rendimentos 
desencadeiam situa~6es de grande pressao sabre o emigrante, que v~ a sua von
tade de regressar estimulada tambem pelo caracter intermitente das suas relac6es 
de amizade e, por vezes mesmo, por urn certo isolamento que o pr6prio emi
grante provoca com vista a prossecu~o dos objectivos que se comprometeu 
a alcan~r: ganhar o maxlmo de dinheiro no mfnimo tempo possfvel. A ampli
tude deste isolamento pode ser verificada pela compara~ao da integra~o dos 
emigrantes em associac<>es de Ambito variado enquanto no pafs receptor e depois 
do seu regresso. 
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3.5. Percurso s6cio-econ6mico dos emigrantes 

3.5.1 . 0 percurso de vida afecto ao ciclo emigrat6rio 

Conforme referido, a emigracao portuguesa envolve, ao Iongo do 
seculo XX, quatro perfodos bern delineados: urn primeiro, ate ao infcio dadecada 
de cinquenta; urn segundo, de transicao, durante a dOCada de cinquenta e prin
cfpio da de sessenta; urn terceiro, de 1963-1964 a 1974-1975; e urn quarto, 
que se demarca desde 1975 ate aos nossos dias. Esta delimitacao de perfodos 
comprova o, ja citado, caracter cfclico da emigra~o. e definido matematica
mente por NAYADE, Anido e FREIRE, Rubens (1976), segundo os quais, os 
movimentos de entradas e safdas alternam a sua importa.ncia em funcao de 
factores intemos e extemos ao pafses de fomecimento e acolhimento da 
mao-de-obra t. A determina~o destes perfodos toma-se pertinente, ja que os 
diferentes ciclos se caracterizam por perfodos diversos de estadia em terras estran
geiras. Assim, enquanto o ciclo transoceftnico corresponde ao encerramento 
da experiencia emigrat6ria vivida durante vinte e mais anos que culmina com a 
situ~ao de reforma, o ciclo intraeuropeu caracteriza-se por urn perfodo de esta
dia no estrangeiro que raramente alcanca os 20 anos e que, usualmente, varia 
entre os 8 e os 15 anos consoante os diferentes autores que se ocupam do tema. 
Entretanto, o perfodo de transicao, resultante de uma sobreposicao de ciclos, 
corresponde a uma situacao intermedia diferenciada e diffcil de delimitar. 

Ap6s 1975, o tempo de estadia no estrangeiro e relegado para urn segundo 
plano e adquirem especial importfulcia os problemas de regresso, retorno e inte
gracao. Todavia, e visfvel uma miscelfulia de influencias e e muito variado 
o tempo de pem1anencia da populacao emigrada nos diversos pafses de 
acolhimento. Do Brasil regressam alguns daqueles que af tinham decidido 
radicar-se e tambem urn mimero importante de emigrantes jovens que para Ia 
se tinham deslocado , seguindo os passos de familiares ja instalados nesse pais. 
Enquanto os primeiros podem ter estadias que ultrapassam os 30 anos, os 
segundos, tendo emigrado ao Iongo da decada de sessenta e setenta, regressam 
ap6s dez a quinze anos de permanencia no Brasil. Por outro lado, surge a popu
lacao retomada de Africa, com perfodos de permanencia neste continente 
que ultrapassam frequentemente os 20 anos, e ainda os regressados da Europa. 
Estes assumem-se muitas vezes como emigrantes temporarios e, como tal, os 
seus perfodos de estadia no estrangeiro sao inferiores a urn ano , embora 

I A referencia a popula<;iio emigrada como sendo miio-de-obra pretende representar 
a i.mportancia do factor econ6mico nas emigra<;Cies, entendidas como fen6meno ciclico . 
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os emigrantes permanentes, em muito menor mimero que entre 1964 e 1975, 
se integrem no esquema normal da emigracao do perfodo anterior, pressu
pondo-se, por isso, tempos de estadia no estrangeiro que variam entre os 8 e 
os 15 anos. Contudo, diferentes pafses de destino e diferentes ciclos emigra-

. t6rios correspondem a tempos de estadia tambem diferentes. 
Procurou-se estabelecer um trajecto geografico-espacial do universo em 

estudo atraves da relacao de respostas especificamente crono16gicas: o ano de 
partida para o estrangeiro, o anode regresso eo anode formacao da firma que 
permitiram definir a idade de partida e a idade de chegada, o tempo de estadia 
no pais receptor e a maior ou menor relacao cronol6gica entre o regresso ou 
retorno e a criacao de urn empreendimento por conta pr6pria (Fig. 15). 
Desde logo se constata a exist~ncia de uma emig~ de jovens adultos ou jovens, 
cuja idade ao regressarem geralmente leva a uma diminuicao da relacao de subs
tituicao da populacao activa 1, mas aumenta o valor da taxa de actividade geral. 

A globalidade dos inquiridos apresenta como valor medio para o ano de 
nascimento, 1941. Em funcao deste valor, identificam-se dois grupos distin
tos: porum lado, os provenientes de Angola e Mocambique, nascidos em 1937 
e 1938, respectivamente; por outro lado, todos os restantes, variando a data 
do seu nascimento, entre 1944 e 1945. Excepcionalmente, a Franca apre
senta 1949 como ano medio de nascimento dos emigrantes regressados. 

A relacao entre estes valores e os anos de partida de Portugal Continental 
evidencia claramente a mesma diferenciacao: Angola e Mocambique, com anos 
de partida situados na decada de cinquenta ( 1957, 1956), distinguem-se do Bra
sil, pafs receptor dos nossos emigrantes no infcio da decada de sessenta (1962), 
e da Franca, Alenianha e Outros Destinos, procurados no fmal da decada de 
sessenta e infcio dade setenta (1969, 1971 , 1968). 

0 tempo medio de estadia (Fig. 16) e tambem variavel como o pafs de 
destino. Identificam-se, de novo, dois grupos, agora diferentemente com
postos. Angola, Mocambique e Brasil apresentam valores muito pr6ximos entre 
si (24, 21 e 20 anos), enquanto o mesmo sucede com a Franca a Alemanha 
e Outros Destinos (11, 15 e 13 anos) . 

I Tal situa98o acontece tambem relativamente 8. popula98o retornada das Ex-col6nias. 
Relativamente 8. popula~iio activa, hli uma diminui~iio da rela~iio de substitui.~iio, visto que, 
se niio se tivesse concretizado o retorno , o seu valor seria de 1.29 e como retorno esse valor 
e de 1.03 (PIREs, R . Pena et al. - 1987, pp. 104). Todavia, as circunstB.ncias positivas 
suplantam a negatividade do anterior valor. Na realidade, verifica-se urn aumento da taxa 
de actividade potencial e uma diminui~iio do coeficiente de dependencia e do !ndice de enve
lhecimento, factores demogrlificos positives, perante uma anlilise das potencialidades popu
lacionais no seu contribute para o desenvolvimento econ6mico de urn espa~o. 
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Os destines Angola e M~ambique individualizam-se claramente: o ano 
de partida e anterior ao fluxo emigrat6rio intraeuropeu e coincide com o fluxo 
transoceAnico de que esses pafses fazem parte. A idade de partida dos que para 
af se dirigem e bastante reduzida, pois ronda os 19 anos, o que ~ indicador de 
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FIG. 15- Percurso de vida da popula'OiiO emigrada (valores medios) . 

urn grande numero de partidas de popula~o muito jovem, (normalmente inte
grada numa emigracao familiar e numa posicao de descend~ncia) . Apesar do 
caracter compulsive do regresso, o perfodo de estadia e superior a de qualquer 
urn dos outros diferentes destinos individualizados. Desta forma, os 22 anos 
de estada m~ia seriam mais alargados , caso nao·se tivessem exercidos as pres
soes sociais e polfticas que caracterizam a segunda metade da dOCada de setenta 
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nesses territ6rios. Pode afirmar-se, pois, que, embora a maior parte da popu
l~ao retornada afirmasse a sua vontade de regressar, urn dia, definitivamente, a 
Portugal, a sua integra~ao, os investimentos efectuados e as relac<>es estabe
lecidas, eram indfcios claros da inten~ao de «imigra~ao• definitiva». 

Por outro lado, o Brasil apresenta uma posi~o intermedia no con junto dos 
destinos individualizados, em termos de idade media de partida, ano medio de 
partida, tempo medio de estadia e ano medio de regresso. Todavia, as carac
terfsticas individualizadoras nao coincidem com as que usualmente sao asso
ciadas a emigra~o para o Brasil. Tem-se a impressao de estar, quanto ao 
conjunto dos inquiridos regressados do Brasil, perante uma segunda vaga de 
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FIG. 16- Tempo m6dio de estadia no pafs de destine. 

emigra~ao posterior aquela onde se registaram maiores quantitativos e que 
abrange os anos de partida situados entre o final da Segunda Guerra Mundial 
eo final da d6cada de cinquenta. Os inquiridos constituem uma segunda gera~ao 
de emigrantes, ligada por la~os familiares a uma primeira gera~ao e que teve 
o seu perfodo de estada perturbado tambem pela instabilidade social e pelos 
problemas polfticos que afectaram o Brasil durante a decada de oitenta. Tal 
analise permite afmnar que sao os emigrantes regressados mais jovens que apre
sentam maior propensao ao investimento. 

Finalmente, a Fran~. a Alemanha e Outros Destines agrupam-se tam
hem, formando um conjunto em que tanto o ano de nascimento, como o ano 
de partida, assim como o ano de regresso, sao posteriores aos dos anterior
mente referidos. Estas circunstAncias dependem directamente das caracterfs
ticas da emigra~o efectuada para aqueles pafses. S6 ap6s 1964 se criam canais 
legais de emigr~ao e isso explica o facto de os anos medios de partida serem, 
neste caso, 1968, 1969 e 1971 , assim com a menor dura~ao do perfodo de 
estada. A situa~o da Alemanha ~ paradigmatica e ~ o resultado das polfticas 
d~ imigra~o deste pafs. A idade superior (26 anos) ~ consequencia do grau 
de especializa~o exigido a mao-de-obra requisitada, o perfodo medio de 
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estada de onze anos depende de urn curto perfodo de abertura de emigrac;ao 
legal, que foi especialmente breve na Alemanha- dez anos apenas, entre 1965 
e 1975. A situa~o francesa t identica, embora com parfunetros cronol6gicos 
ligeiramente mais alargados, especialmente pela importAncia de que se reves
tiu a emigra~o clandestina, respons:ivel pela amplia~o dos perfodos legais de 
permanencia no estrangeiro. 

3.5.2. Situa~iJo perante a actividade econ6mica 

A populac;ao a trabalhar por conta de outrem e muito importante, mas em 
alguns ramos de actividade, a popula~o que trabalha por conta pr6pria e, tam
bern muito significativa. Em alguns casos, os retornados funcionaram, e fun
cionam, mesmo, como empregadores, fomentando urn aumento das ofertas de 
em pre go nas suas areas de fixac;ao. 

0 inquerito realizado incidiu sobre as suas actividades profissionais de uma 
forma mais ou menos exaustiva e permitiu evidenciar grandes disparidades entre 
os dois grupos em analise, os regressados e os retornados. Os emigrantes regres
sados apresentam uma mobilidade profissional assinal:ivel . Urn numero impor
tante de situac;6es de assalariado permanente e emprego familiar, com ou sem 
vencimento, antes da emigrac;ao, e continuada por urn numero, tambem impor
tante, de indivfduos em situac;ao de assalariados, embora abrangendo urn leque 
mais vasto de actividade e dirninuern substancialmente os quantitativos daque
les que se dedicam a agricultura. A construc;ao civil, a rnetalomecAnica e os 
servi~s sao rarnos de actividade a que a popula~o ernigrada na Europa se dedica 
em maior nfunero. Por outro lado , a emigracao transoceAnica abarca uma rnaior 
variedade de actividades. Sea emigrac;ao europeia raramente permite ascen
der a situac;6es de lideranc;a profissional, pelo contrmo, a irnigrac;ao transo
cefulica, frequentemente , est:i na origem de actividades por conta pr6pria. Esta 
circunstfulcia est:i intimamente conectada as caracteristicas do pafs de destino, 
aos ciclos emigrat6rios, temporalmente desfasados, e as pr6prias motivac;6es 
do ernigrado ' · As diferenciac;oes podem tambem reiacionar-se com a fase de 
desenvolvirnento em que o pafs de destino se encontra. Realrnente, os meca
nismos de troca capitalistas, como ja aqui foi referido, sao o principal propul
sos da mobilidade intemacional da mao-de-obra. Ora, a Europa, fazendo parte 
do conjunto de pafses capitalistas mais desenvolvidos, a popula~o emigrada 

I Enquanto o emigrante que teve como destino a Europa tern como intuito principal 
num futuro, relativamente pr6ximo, o regresso a Portugal , no emigrante que partiu para ter
ras americanas esse intuito estti muito mais esbatido e, por vez.es mesmo, prevalece a ideia 
de se radicar deflnitivamente no pafs de acolhimento . 
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reserva os trabalhos menos remunerados. Ao inves, imp5e o salvaguardar das 
actividades melhor remuneradas e mais prestigiantes para a popula~ao autoc
tone. Por outro Iado, os emigrantes para a America do Sui e Africa tinha pos
sibilidade de uma integra~o diferente nos respectivos mercados de trabalho. 
Contudo, e em particular a America do Sui apresenta uma situa~ao de cres
"cimento que obriga, em perfodos da sua hist6ria recente, a tomada de medidas 
restrictivas que visam a entrada de activos especializados ou potenciais inves
tidores 1. Daf que as diferencia~oes surjam ampliadas pelos pr6prios poderes 
m'stitufdos, promotores da satisfa~o das necessidades nos domfnios econ6-
mico e social, e que, para isso, utilizam os meios ao seu alcance, nem sempre 
coincidentes com os interesses dos pafses fomecedores de mao-de-obra. 

Pelo conjunto de quest5es levantadas, toma-se pertinente avaliar qual a 
situa~o dos emigrantes perante a actividade econ6mica e organizar essa apre
cia~ao sob a forma de evolu~o temporal. 0 ponto de referenda desta evo
lucao sofre uma bifurca~ao imediatamente ap6s o momento de partida. 
Efectivamente, se uma parte dos emigrantes consegue uma carta de trabalho 
que posteriormente lhe faculta o acesso a uma carta de residencia e a regalias 
sociais imediatas, outra parte, nao menos importante, dessa populacao ve-se 
confrontada com a necessidade de efectuar a sua safda atraves de processos ile
gais ou para-legais, individual mente. ou atraves da contrata~;ao dos servicos dos 
«engajadores». Os indivfduos safdos clandestinamente do pafs vao ser alvo de 
press5es, acrescidas que se manifestam importantes tanto na procura de emprego 
como nas condi~5es oferecidas pelo contratador. Convem, contudo, nao esque
cer que o facto de a famflia ou amigos se encontrarem jci emigrados e esta
belecidos, pode determinar de forma decisiva uma evolucao diversificada da 
situa~o perante a actividade econ6mica. Esta diferencia~o assinalcivel no 
momento da partida de Portugal, com grandes repercussoes na integra~ao do 
indivfduo na sociedade adoptiva, foi nao raramente ultrapassada com alterac5es 
frequentes da situa~ao de ilegalidade na sequencia de acordos entre os gover
nos do pafs de acolhimento e do pafs de origem 2. 

Ap6s o regresso, o emigrante assume a maioria das vezes, perante a acti
vidade econ6mica, uma posi~ao diversa daquela que ocupava antes da partida 

1 0 Brasil restringiu as entradas de portugueses que tinham como ll.nico produto de 
oferta a sua for~a de trabalho, visto que tal circWlSlancia apenas provocava o aumento do 
numero de desempregados, jti extremamente elevado. 

2 A legalizac,;iio da situac,;iio do emigrante perante a autoridade em questiio niio repre
senta uma altera~iio substancial do seu modo de vida. 0 seu desejo de regresso ~ sociedade 
que o viu partir, agora com as marcas de um sucesso que ele se preocupa em fazer notar, 
levam-no a sofrer grandes privac,;Oes para poder amealhar os francos ou os marcos.desejados 
no nais curto per!odo de tempo possfvel. 
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e tam bern daquela que tinba enquanto se manteve emigrado. Tal altera~o 6 
urn factor de desenvolvimento que deve ser explorado. Muitos dos emigrantes 
regressados tomam-se proprietmos e passam a viver de investimentos vmos, 
muitas vezes nao directamente produtivos, feitos enquantos emigrados. Outros 
assumem-se como investidores produtivos e contribuem de forma importante 
para o crescimento da sua terra. Mas para al6m do investimento ser ou nao 
produtivo, a verdade e que contribuem com o seu novo modo de vida, apre
endido enquanto emigrantes, para novas ofertas de bens e servi~os em comu
nidades que de las careciam. 

A Ieitura dos dados do inquerito permite constatar que (Fig. 17) pra
ticamente 50% dos inquiridos declaram trabalhar por conta de outr6m antes 
da sua emigra~ao. A este valor podemos ainda acrescentar 22.35% de indi
vfduos sem ocupacao I, 2 .35% que trabalham em empresas familiares sem 
remunera~ao e 15.29% que exercem a sua actividade profissional em empresas 
individuais com remuneracao. Apenas 10.59% da populacao regressada ou retor
nada inquirida declara trabalhar por conta pr6pria no memento anterior ~ sua 
partida para o exterior. Podemos, entao, concluir que a cria~o de autonomia 
pro fissional exerceu uma influ~ncia decisiva nesta popula~o. particularmente 
pelo facto deter concretizado urn investimento produtivo. Este investimento, 
embora em alguns casos, efectuado enquanto ainda no estrangeiro, foi feito, 
na sua quase totalidade, ap6s o regresso. 

De forma similar, a mesma relacao (trabalhador por conta pr6pria
-trabalhador por conta de outrem) num primeiro momento de integrac;ao pro
fissional da populacao emigrada no pafs de destino, apresenta uma varia~o com 
diminuicao da popula~o a trabalhar por conta pr6pria (9,30%), como seria 
de esperar 2 . Para este valor colaboraram de modo significative, os emigran
tes que se deslocaram para o Brasil e Angola (Fig. 17) estimulados nesse tra
jecto pelo que poderiam beneficiar por parte da famflia 3 jc1 instalada. Por 
outro lado, o grande quantitative de trabalhadores por conta de outr6m resulta 
do impacto da integracao numa sociedade desconhecida ou mal conhecida e da 
falta de capital para urn investimento imediato. To&via, o perfodo de estadia 
no estrangeiro vern alterar substancialmente esta situacao. Num segundo perfcxlo, 

1 Este valor e directamente dependente do facto de a legisl~o portuguesa ter impe
dido a safda de alguns grupos profissionais, provocando um aumento consideravel daqueles 
que niio declararam exercer qualquer tipo de profiss!o. 

2 .Relembre-se que o inquerito foi efectuado aos regressados e retoma.dos que, ap6s 
o regresso, investiram de forma produtiva. 

3 Referem-se a la~s directos, particularmente aos eais que, tendo a sua vida ja estru
turado no pais de destine, lhes facilitaram a imediata integrayiio na actividade econ6mica 
por conta pr6pria, atraves da sua associa9iio a uma firma ja existente. 
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e possfvel verificar que o numero de emigrantes a trabalharem por conta pr6-
pria ascende ja a 59.18% (Fig . 17), evidenciando-se desta forma uma tend~n
cia que se viria a reflectir na sua atitude perante a actividade econ6mica depois 
do regresso ou do retorno. 

A amplitude e importAncia deste fen6meno variam consideravelmente de 
acordo com a area de destino. Enquanto a Alemanha e a Franca patenteiam 
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FIG. 17- Situa9iio perante a actividade econ6mica ao Iongo do ciclo emigrat6rio. 

os valores mfnimos de investimento produtivo fora de Portugal, apenas veri
ficavel na construcao civil ou nos servicos, Angola e Mocambique evidenciam 
uma situacao diversa qu~ abrange a quase globalidade dos inquiridos , corres
pondendo os trabalhadores por conta de outrem a indivfduos que estavam inte
grados no funcionalismo publico, em empresas publicas, geralmente ligadas aos 
transportes, ou em forcas paramilitares. 

0 perfodo imediatainente ap6s o regresso ou o retorno corresponde a nova 
reducao da populacao a trabalhar por conta de outrem. Alias, essa reducao 
atinge de imediato a globalidade dos inquiridos retomados de Africa, porque 

360 



uma parte importante da popula~ao retornada se viu despojada dos seus bens 
e nao possufa, entao, urn capital de maneio que lhe permitisse a formacao de 
empresa por coota pr6pria. Contrariamente, todos os restantes regressados optam 
por nao trabalharem por conta de outrem, mesmo durante o perfodo que medeou 
entre o regresso eo investimento produtivo. Optando, oeste caso pela dedi
cacao a actividade agrfcolas, basicamente de subsisteocia, ou pela depeod~ncia 
dos reodimentos auferidos anteriormente. 

A analise concelhia da area em estudo reflecte a dominAncia de diferentes 
areas de destino de emigra~ao da populacao agora regressada. Durante a emi
gracao, num primeiro momenta de integracao profissional, a realidade das popu
la~s emigrantes inquiridas dos tr~s concelhos, embora com destinos dominantes 
muito diferentes, e bastante aproximada. Todavia, enquanto no estrangeiro, 
com~am-se a fazer sentir modifica~5es importantes. Enquanto a populacao 
do concelho de Viseu reduz drasticamente o numero de indivfduos a trabalhar 
por conta de outrem, acompanhada de perto, nesta evolucao, pela populacao 
de Tondela, no concelho de Satao mantem-se a predominAncia da populac;ao 
a trabalhar por conta de outrem (66 .37% contra 33.33%). 

3.5.3. Trajectos de integra~iio 

As adverdidades com que se defrontaram os portugueses ·retornados 
concentram-se num perfodo muito restrito de tempo. Efectivamente, em 1974 
e 1979, Portugal v~-se coofrontado com uma consideravel variedade de situa
c5es, provocando mudancas sociais, econ6micas e culturais. Recorde-se: 
o 25 de Abril de 1974; o retorno de meio milhlio de portugueses das Ex-col6nias; 
o regresso de milhares de portugueses emigrantes europeus; a perda de urn mer
cado de trabalho, especial mente importante porque factor moderador de desem
prego e motivador de melhoria de nfvel de vida; a diminuicao de remessas de 
emigrantes, responsaveis, antes de 1974, por uma parte importante das divisas 
da balanc;a de pagamentos portuguesa. 

Apesar das dificuldades referidas, as estrategias de integracao , obtiveram 
urn grande sucesso. Para tal, contribuiu de modo decisivo o posicionameoto 
social e a conduta da populac;ao residente: a facilidade de relacionamento e a 
sua notavel capacidade de adapta~ao facilitaram o enquadramento dos novos 
efectivos populacionais, ultrapassando as perspectivas mais optimistas. No 
entanto, M tambem que ter em considera~ao a forma como os retornados, por 
sua vez, se adaptaram as realidades do pafs, instalando-se «nas regioes do pafs 
onde viviam as suas famflias e/ou onde mais facilmente conseguiriam obter 
emprego", (PIRES, R. Pena eta/. - 1987, p. 23), o que tornou mais rapido e 
natural o relacionamento com o meio em que se pretendiam integrar. Tambem 
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a o~o. de grande numero, pelo investimento, produtivo ou nao, e, hoje, fac
tor de desenvolvimento, especialmente importante em todo o processo de inte
gra~o. Este processo foi ainda facilitado pelo facto de urn quantitativa 
importante de retornados serem da primeira geracao de emigrantes. 

Neste processo de integra~o. ao numero de emigrantes retornados da pri
meira gera~o. toma-se necessaria adicionar os de segunda gera~o. Na rea
lidade, o numero de casais que partiram sem filhos ou com filhos muito jovens 
e que regressaram com uma famflia mais alargada foi urn dos elementos dife
renciadores entre o contingente de indivfduos que partiram e o contingente 
de indivfduos que regressaram. Naturalmente, para essa diferenciac;ao contri
buiu o facto de grande parte dos retomados terem partido em idade muito 
jovem. 

Este sub-grupo, constitufdo pelos emigrantes de segunda gerac;ao e tam
bern perfeitamente identificavel nos regressados da Europa, parece nao ter sus
citado os problemas de integrac;ao que envolveram a segunda geracao de 
emigrantes regressados. Nas circunstfulcias que motivaram o retorno daqueles 
predominam factores atractivos em relac;ao ao territ6rio de Portugal Con
tinental . De salientar uma mesma lfngua-mae; uma maior identidade entre 
o contexto socio-cultural encontrado em Portugal e aquele conhecido em 
Africa; uma situa<;ao econ6mica extremamente inst~vel, motivadora de menor 
mobilidade t; urn corte completo de rela<;aes com o local de emigrac;ao 
(as Ex-col6nias portuguesas em Africa); a deteriorac;ao de urn nfvel vida 
geralmente elevado e a instabilidade s6cio-econ6mica nas Ex-col6nias e 
em Portugal com a consequente intensificac;ao de urn sentimento de uniao 
familiar. 

Ainda factor de integrac;ao foi, directa e indirectamente, o nfvel cultural 
da popula~o retornada. Com escolaridade, por vezes superior a Msica, e com 
diversos cursos de formacao, estes emigrantes enquadram-se rapidamente em 
actividades diversas, determinando, o seu entusiasmo profissional, situac;6es 
de lideran<;a e investimento a que a popula~o residente se mostra mais 
indiferente. 

Para alem de criarem os seus pr6prios postos de trabalho (prolongamento 
de uma forma de vida mantida durante anos em terras de Africa e, quantas vezes, 
tinica forma de se integrarem na popula~o activa), muitos dos indivfduos retor
nados vern, numa segunda fase, e na sequencia dos investimentos efectuados, . 

I De referir que a mobilidade da segunda gera9ii0 de emigrantes europeus advem de 
um estatuto cx:on6mico muito favoravel, que permite op<;oos especfficas no que diz respeito 
ao modo de vida e local de residencia. 
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a criar postos de trabalho para a restante popula~o. Desta forma, e devido 
ao desenvolvimento promovido por alguns desses investimentos produtivos, os 
retornados funcionaram, e funcionam ainda hoje, como actores catalizado
res de actividades econ6micas, esbatendo algumas desigualdades locais de 
desenvolvimento. Investindo na instalacao do cafe, da mercearia, do mini
-mercado, mas apostando tambem na industria transformadora, criam, em lireas 
deprimidas, os empreendimentos que despertaram o interesse do pr6prio poder 
central, alertando as entidades competentes para a necessidade de investimento 
em infraestruturas, na formacao especffica de mao-de-obra, na criacao de 
services de apoio ao investimento e a industria. 

Esta maneira de estar, em termos de localizacao do investimento, pouco 
teve aver, pelo menos numa primeira fase, com a actua~o dos grandes cen
tros decis6rios de poder, nucleos de instituicao bancarias e financeiras, res
pons<iveis por urn intervencionismo espacialmente diferenciado do Estado, com 
a sobrevalorizacao das ajudas a lireas centrais, num pafs onde a descentrali
zacao peca por desconexa e dependente. Efectivamente, o principal apelo, em 
termos de localizac;ao do investimento dos emigrantes, vern das afinidades afec
tivas estabelecidas com determinados espacos. 

A influencia do grupo em questlio e de tal forma marcante, que o pr6prio 
nfvel de vida das populacoes residentes se altera sensivelmente: novos Mbitos, 
novos consumos, novas atitudes se imp6em pela accao do modus vivendi da 
populacao retomada, embora tambem seja consider<ivel a influencia da popu
lacao regressada dos pafses europeus de imigracao ' · 

0 fen6meno do retorno deve tambem ser encarado como urn conjunto de 
trajectos que se inscrevem de forma diversa no percurso desta popula~o. Os 
relatos pormenorizados que se seguem apresentam situacoes particulares, elu
cidativas das dificuldades e capacidades experimentadas e revelam a importa.ncia 
dos ciclos individuais por si s6 e como partes integrantes de ciclos colectivos. 

3.5.3.1. 0 sucesso: relato de tr2s casos 

A orientacao generica deste trabalho, exclusivamente dedicado a populacao 
portuguesa que se encontrou, num dado momento da sua vida, num outro pafs 
de acolhimento, ou num outro territ6rio que fazia parte do nosso pafs, con
cretiza-se numa seriacao que elege como objectivo de analise os que optaram 
pelo investimento, produtivo ou, de alguma forma, dependente da procura. 

1 Saliente-se, de novo, que essa influ!ncia e especialmente importante nos meios 
rurais, enquanto ados retornados se faz sentir mais declaradamente nos meios urbanos, lireas 
preferenciais de implanta9io. 
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Deste modo, dificilmente se integraram aqui refer~ncias a situac;5es particula
res de insucesso. Por isso mesmo, os relatos apresentados correspondem a per
curses biogr:Wcos onde a integra<;ao, mais ou menos diffcil, resultou em 
investimentos bern sucedidos. Assim, embora de forma abreviada, torna-se per
tinente narrar a hist6ria de alguns dos indivfduos simultaneamente sujeito e objecto 
de uma integrac;ao bern sucedida. 

1. ° Caso- Cidadao embarcado, chega a Luanda em 1950. Ate 1967 tra
balhou com a famflia como empregado comercial numa casa de modas e con
fec<;oes, montando, posteriormente, urn neg6cio por conta pr6pria, dentro do 
mesmo ramo de actividade. Estabelece-se em Luanda e mantem importantes 
ligac;5es com Benguela onde veio tambem a investir, sempre dentro do mesmo 
ramo, criando uma rede de estabelecimentos. Os rendimentos assim obtidos 
sao transformados em novos investimentos, o que explica a inexist~ncia de remes
sas de dinheiro, em bora, os motivos sejam de ordem diversa. Enquanto empre
sario, participa regularmente em cursos de formacao e reciclagem, necessaries 
para o crescimento da firma que gere. Em 1974, imediatamente antes da inde
pend~ncia de Angola, desloca-se a Portugal, pela primeira vez num perfodo 
de 24 anos, sendo as Iigac;6es familiares da esposa decisivas para a escolha da 
area de acolhimento- a cidade de Viseu. Contudo, regressa de novo a Angola 
e e af que, de 1974 a 1981, continua a viver, deslocando-se todos os anos a 
Portugal. 0 seu intuito e de reinstalar-se definitivamente em Angola, caso a 
situac;ao neste pafs se encaminhe para uma soluc;ao pacifica. Entretanto, 
em 1975, informado do trespasse de uma casa comercial (pastelaria e cafeta
ria), resolve adquirir o estabelecimento, organizando assim a vida da sua famf
lia em Portugal . Em 1981, resolve estabe1ecer-se definitivamente no seu pafs 
de origem. 

0 seu regresso definitive coincide com a compra parcial de urn im6vel 
localizado na contiguidade do estabelecimento adquirido em 1975, e que ins
talava uma firma de comercializac;ao de electrodomesticos. A expansao ini
ciada com este trespasse vai permitir-lhe, anos mais tarde, implantar-se num 
ramo de tao grande concorrencia como o e o da comercializac;ao de electro
domesticos. Com um capital social de apenas 3.300 contos, em 1981 , e com 
apenas dois assalariados, depois do trespasse, de imediato o numero destes pas
sou a seis. 0 anode 1982 corresponde ao duplicar do mimero de assalariados 
que, em 1989, atinge os 55 , sendo 20% deles provenientes das Ex-col6nias. 
No mesmo ano, o capital social e jade 65.000 contos. 

Os 120m2 originais de implantac;ao da firma rapidamente se mostram 
insuficientes para o crescimento que registava. Assim, e perante a possibili
dade de concessao eta distribuic;ao de gas de uma grande firma de carburantes 
a partir de Viseu para todo o distrito, para o distrito da Guarda e ainda para 
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alguns concelhos de A veiro e Coimbra, vi u-se a empresa na necessidade de 
ampliar as suas instala~Oes 1. A solu~o encontrada foi a integra~o num 
espa~o que em bora «nao beneficiar das infra-estruturas adequadas», e uma das 
Areas Industriais da cidade de Viseu. Em 1984, foi entao adquirida, em Mundao, 
uma area com 4000 m2, que serve, ainda hoje, de entreposto de g~ e de arma
zem de electrodomesticos. com uma rede de distribui~o e assistencia que abrange 
os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragan~. Guarda, Aveiro, 
Coimbra e Viseu, principalmente para os produtos de uma importante marca 
de electrodomesticos da linha branca. No Norte, apenas a area do Porto nao 
e abrangida, embora esteja dentro dos pianos da firma instalar uma sucursal 
nesta cidade. Como af a concorrencia e muito forte, torna-se imperiosa a exis
tencia de urn espa~o ffsico de suporte para penetracao no mercado. 

Depois de 1984, este indivfduo volta a ampliar as suas instala~oes comer
dais com a abertura de duas lojas que cobrem uma area de 500m2. A empresa 
tern actualmente quadros qualificados, muitos destes formados atraves da pr6-
pria empresa, que leva a cabo uma polftica de reciclagem e participa~ao em 
cursos de aprendizagem e forma~ao subsidiados pelas pr6prias marcas conces
sionadas. Informatizada e executando uma importante polftica de marketing 2, 
a firma faz tam bern uso da sua pr6pria frota de viaturas e m<iquinas. 

Conforme o pr6prio refere, entre 1981 e 1989, os seus empreendimentos 
atravessam urn perfodo de acentuado dinamismo. Hoje, est<i perfeitamente inte
grado na sua sociedade adoptiva. apesar de inicialmente se ter deparado com 
alguns obst<iculos decorrentes da sua «Situa~ao de retornado». Julga-se recep
tivo a novas ideias e pressente grandes dificuldades a curto prazo, devido a adesao 
plena de Portugal a Comunidade Econ6mica Europeia. Adoptou, contudo, desde 
j<i, uma estrategia que Lhe permite encarar esse momenta de forma mais tran
quila. Para alem de se encontrar em negocia~0es com urn grupo espanhol de 
comercializa~ao de electrodomesticos disposto a integrar a firma no seu grupo 
por 1.500.000 cantos, parece ser vi<ivel a cria~ao de urn Grupo de Empresas 
de Comercializa~ao Grossista de Electrodomesticos que incluiria, para alem 
da sua empresa, outras tres grandes empresas de comercializa~o de electro
domestkos: uma do Porto, uma de Espinho e urna outra da Figueira 
da Foz. Est<i tambem nos seus projectos ·investir. a curta ou media prazo, 

I A implanta~iio de urn entreposto de distribui~iio de gas necessita de responder a 
determinados requisites de seguran~a. Tal facto implica o afastamento de aglomerados popu
lacionais, mas obriga tambem A cons~iio um certo otlmero de infraestruturas que as entidades 
responsaveis nem sempre implementam. 

2 De real~ar que possui, ainda oa mesma. rua, urn im6vel em que 150m2 siio uti
lizados permanente e exclusivamente como espa~o de exposi~iio e experimenta~iio para o 
publico. 
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na industria de fabricac;ao de electrodomesticos, mais concretamente de areas 
frigorfficas. 

A experiencia de vida acima transcrita nao corresponde, porem, a uma 
situacao normativa, no que diz respeito a populat;ao portuguesa retornada das 
Ex-col6nias. · 0 regresso foi, para muitos, particularmente penoso, tanto mais 
que a populacao atingida gozava j~ de um estatuto e nfvel de vida relativamentc 
elevados. Assim, a degrada<;ao desse nfvel de vida, a perda de uma situac;ao 
s6cio-profissional estivel, a integracao numa sociedade, que embora global
mente receptiva, se expressou muitas vezes de forma negativa perante a sua 
cbegada, e a perda da maioria dos seus bens formaram um conjunto de cir
cunstftncias que submeteram a popula<;ao retornada a tensoes diversas. 

2. ° Caso- Cidadao residente no concelbo de Viseu antes da sua partida 
de Portugal, possuindo o 1. 0 grau de escolaridade (4. 3 classe), iniciou, aos 
11 anos, a sua actividade profissional numa oficina de autom6veis onde adqui
riu os conbecimentos que vao ser funda.mentais para a sua futura vida profis
sional. Em 1956, com vinte anos, foi integrado nos contingentes de tropas 
enviadas para a, entao, provfncia de M~ambique. Colocado na regiao de Lou
renco Marques foi integrado nas oficinas, obtendo assim formacao de mecftnico, 
especializando-se no arranjo de m<iquinas de grandes dimens6es (cami6es, m<iqui
nas de terraplanagem, ~quinas agrfcolas). Conclufdo o perfodo de prestac;ao 
do servic;o militar, resolveu estabelecer-se em M~ambique. 0 facto deter, 
neste territ6rio, famflia j~ radicada que o ajuda a encontrar emprego, influiu, 
de modo determinante, na sua decisao. Passou, entao, a fazer parte do ope
rariado de uma grande empresa, a Companbia Nacional do Algodao, perten
cente ao grande grupo do Entreposto Comercial. Nesta empresa, propriet<1ria 
de grande quantidade de maquinaria agricola pesada, frequentou cursos de espe
cializa<;ao Caterpillar. 

Entretanto, conseguiu economizar o capital necessario para comprar uma 
fazenda . Assim, nao abandonando a sua actividade industrial, passou a dedi
car-se tambem a actividade agrfcola, esta por conta pr6pria. SimultAneamente, 
investe tambem num estabelecimento comercial onde vende produtos variados, 
de cuja gerencia encarregou a famflia. 

A independencia de M~ambique provocou a sua partida precipitada 
para a Rodesia (actual Zimbabwe) vindo, posteriormente, a deslocar-se para 
Portugal, deixando para tras todos os hens materiais. 

A sua cbegada ao Continente, em 1975, levou-o ate a terra natal, onde 
a famflia o acolheu, sem, porem, deixar de sentir, quer o custo da integrac;ao 
social, quer a falta de emprego. Durante mais de urn ano, efectuou toda a espe
cie de trabalhos, mas, como nao conseguiu encontrar um emprego que lhe garan
tisse a estabilidade desejada, resolveu emigrar. Durante tres anos, permaneceu 
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na Venezuela adquirindo af o capital necesS<irio para reorganizar a sua vida. 
Depois de regressado instalou, em 1981, uma casa comercial em Abraveses. 
Vocacionado para a mecAnica, o seu estabelecimento funciona inicialmente como 
oficina; no entanto, ao verificar que os estabelecimentos comerciais dedicados 
a venda, a retalho, de travoos. praticamente nao existiam, envereda pela comer
cializacao e reparacao de toda a gama de trav6es. 

A expansao da empresa coloca-lhe problemas de local~o. vindo, 
em 1985, a mudar as suas instalacoes para urn local mais acessfvel, central em 
relacao ao perf metro urbano. Inicia en tao uma nova fase de expansao da empresa 
comprando maquinaria para montagem e arranjo de toda a especie de travoos, 
discos , calcos. 

3 . ° Caso - Cidadao com o curso Comercial e Industrial, o seu espfrito 
ambicioso e aventureiro ftzeram-no partir, em 1966, com 18 anos, para Angola, 
onde efectuou o seu servico militar, na cidade de Nova Lisboa, veio, contudo, 
a fixar-se posteriormente em Luanda. 

Integrou-se af numa empresa de moldes para a indl1stria dos pl<isticos, onde 
atingiu a situacao de encarregado de producao. Na sequ~ncia da ampliacao da 
empresa, com integracao desta pela Cervejeira Cuca, urn dos grandes grupos 
econ6micos de Angola, veio a participar em cursos de gestao de stocks e de 
producao. Como encarregado da referida empresa, desloca-se a Europa 
- Espanha e ltalia - para proceder a compra de maquinas que inovariam OS 

processos de producao. Sao estas as suas duas l1nicas viagens a Europa, ja que 
nao se deslocou nenhuma vez a Portugal. Ainda durante o perfodo em que se 
manteve em Angola, estabeleceu-se por conta pr6pria, no mesmo ramo de fabri
cacao. empregando apenas seis operarios. 

0 anode 1975, data da independ~ncia de Angola, foi tam~m ode regresso 
a Portugal, ficando para tras urn «6ptimo nfvel de vida» . Tendo partido para 
Africa com a intencao de regressar a Portugal mais tarde, ap6s a reforma, o 
seu sucesso em terras angolanas fizera-o rever a sua posicao e colocar a hip6-
tese de se radicar defmitivamente na, entao, provincia de Angola. Acaba por 
abandonar este territ6rio, compelido pelas circunstAncias s6cio-econ6micas e 
polfticas que af se viviam, conseguindo trazer consigo tr~s maquinas da sua 
fabrica que vao assegurar o seu sustento nos primeiros meses ap6s o retorno. 

Em 1976, constitui, na freguesia de Rio de Loba (do concelho de Viseu, na 
safda desta cidade para Mangual de), uma firma de metalomecAnica que, em 1977, 
e transformada em sociedade por quotas. Para tal recorrera a urn emprestimo 
de 3 000 contos concedido pelo IARN. A firma tern como producao principal 
inicial as maquinas de producao de blocos de cimento para a construcao civil, 
que permitiram a expansao da empresa, num perfodo em que, em Portugal, 
o bloco de cimento se impunha na construcao civil. Entretanto, a par deste 
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investimento, participa como s6cio numa empresa de moldes de pl<istico, ao 
lado de ex-colaboradores de Angola e aproveitando os conhecimentos af adqui
ridos. No entanto, os factores de produ~o nao se apresentam favoraveis, espe
cialmente no que diz respeito a mao-de-obra especializ.ada na regiao de Viseu , e 
tal facto leva a empresa a deslocar-se para o Porto. Opta, entao, por renunciar a 
sua participacao, numa altura em que aquelaja tinha o seu mercado assegurado. 

A partir do anode 1977 e ate 1981, a empresa metalomeclnica desen
vo1ve-se e ganha urn mercado pr6prio, oferecendo, agora, nao apenas maqui
nas para fabricacao de blocos mas, tambem, implementando a construc;ao de 
gruas, que passa a constituir a prioridade da producao da fabrica. Entre 1982 
e 1985, ·a empresa atravessa urn perfodo de estagnacao e declfnio, devido a polf
tica de retencao econ6mica que entao domina o pafs. A fabrica v~-se obrigada 
a diversificar a sua produc;ao e passa a colocar no mercado estruturas meta
licas, coberturas e portas rolantes , assim como autobetoneiras e centrais de betao. 
Enquanto, entre 1982 e 1985, os rendimentos alcancam os 80.000 contos apro
ximadamente, em 1986 a facturacao alcanc;a os 180.000 contos, em 1987, 
os 230.000 contos, em 1988, os 360.000 contos , em 1989, os 600.000 contos 
e a previsao para 1990 e de 1.000.000 de contos. 

Este estado de crescimento levou a expansao ffsica da empresa e a diver
sificacao de producao obrigou a formacao de empresas especializadas, ffsica, 
financeira e jurfdicamente aut6nomas 1, sendo o nosso interlocutor, actual
mente, s6cio maioritario de cinco empresas em expansao, todas no ramo da 
metalomecAnica. E, tambem, urn dos principais constituintes de uma socie
dade an6nima (uma empresa para galvanizac;ao a quente e tratamento de metais) 
que arrancara proximamente, com 15% de capitais espanh6is. 

Actualmente desempenha sobretudo func;6es administrativas, partici
pando em cursos fmanceiros, administrativos e tecnicos (curso de hidraulica 
pneuma rica). 

A situac;ao econ6mica confortavel da empresa e comprovada pelo interesse 
manifestado por ela pela maior empresa francesa de maquinas para a construc;ao 
civil. A oferta de compra apresentada por esta foi recusada e tal facto desviou o 
interesse da firma francesa para a maior empresa portuguesa de maquinas para 
a construcao civil. Este interesse concretizou-se na sua compra efectiva e a 
empresa cujo percurso se historia e, actualmente, a maior empresa de maquinas 

· para a construcao civil exclusivamente portuguesa. Todavia, o inquirido nao 
tern qualquer receio de abrir a empresa ao capital estrangeiro, pois esta convicto 
de que «nao ha possibilidade de, sozinhos, fazemos o que compete a muitos». 

1 Este empreendimento teve do Sistema de Incentivos de Base Regional uma atri
bui~t8o, a fundo perdido, de 21.000 contos. 
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Actualmente, esta empresa estende-se por uma superffcie de 4 000 m2, 
e ocupa-se essencialmente da produ~o de gruas (90%); as suas produ<;Oes secun
darias sao as cofragens, andaimes e m:iquinas para blocos. 0 mercado e essen
cialmente nacional, sendo de salientar os mercados regionais de Lisboa, Porto, 
Coimbra, Aveiro, Leiria e Viseu, para onde se efectuam vendas quer a dis
tribuidores, quer a empreiteiros. Cerca de 36% da produ~o elancada no mer
cado internacional: 33% sao enviados para Espanha eo restante', para Angola, 
recebendo este pafs sobretudo m:iquinas para fabrica~o de blocos. 0 trans
porte dos produtos e feito por uma frota pr6pria da empresa, j:1 que este neces
sita tamb6m de caracterfsticas especiais. 

Empreendendo uma polftica de expansao (como forma de salvaguardar os 
interesses no mercado espanhol e para rendibilizar a distAncia-custo), a empresa 
encontra-se em fase de abertura de uma linha de montagem de gruas em 
Granada, sui de Espanha. 

A polftica social da empresa merece tambem aten~o : fazem parte dos seus 
quadros uma Assistente Social e uma advogada e todos os 100 empregados 
tern direito a refeic;6es gratuitas. Em termos t6cnicos, a empresa leva a 
cabo tambem uma polftica de ampliac;~o e crescimento, tanto em termos de 
capital fixo , como de capital bumano com a contrata~o de engenbeiros e 
gestores. 

As empresas de que e s6cio inserem-se todas na :1rea da metalomeclnica, 
como foi dito, embora com produc;5es diversificadas . Uma das empresas, espe
cializada em estruturas metalicas, coberturas e portas rolantes, dedica-se a meta
lomec~nica para a construc;ao civil. Esta integrada no parque industrial de 
CoimbrC>es e encontra-se em laborac;ao plena com 33 oper:irios. Se bern que 
formada a partir da empresa-mae, e boje perfeitamente aut6noma. Outra 
empresa, tambem metalomec~ica, e urn empreendimento mais recente. 
Dedica-se a construc;ao de autobetoneiras e centrais de betao e integra-se num 
outro parque industrial (Mundao) da cidade de Viseu. Actualmente com sete 
operarios , encontra-se a empresa a recrutar pessoal, devendo o seu quantita
tiva, a curta prazo, atingir as 17 pessoas. Uma quarta empresa, tambem de 
industria metalomecAnica, executa, como produc;ao principal, pavilb6es indus
triais e esta localizada ainda, conjuntamente com a empresa-mae, na freguesia 
de Rio de Loba. 0 sucesso not6rio, da produc;iio de pavilbC>es industriais neces
sitou de uma atenc;ao e investimento especiais, o que ·empresarialmente resul
tou na sua independencia jurfdica e financeira. Presentemente, ocupa 9 operarios, 
mas dentro de alguns meses tera cerca de 20, respondendo assim as necessi
dades do mercado. A quinta empresa funciona em sistema de subcontrata~o . 

relativamente a empresa-mae e representa 0 aproveitamento de 5 000 m2 deter
reno equipado, no parque industrial de Coimbroes. Permitir:i a empresa prin-
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cipal funcionar como linha de montagem, enquanto aquela se dedicara a 
segmentos de producao. De momenta com 10 operarios, integrara posterior
mente urn total de 35. Para finalizar, refrra-se ainda que a empresa vira a 
constituir-se como sociedade an6nima. Empregar<i 50 oper<irios e abrangera 
urn ramo de mercado ainda sem concorrencia na regHio - a galvaniza~o de 
produtos para a industria metalomeclnica. 

A capacidade e determinacao do empres<irio inquirido, ficaram bern expres
sas: industrial muito activo, nas suas empresas tern 158 trabalhadores e, 
em 1990, esse numero devera rondar os 204. 

0 conjunto de relatos aqui apresentados, embora descrevam situa~oes par
ticulares, caracterizam o percurso de uma parte da populacao retornada. Os 
casos de insucesso ~o tambem, obviamente, numerosos, mas bern menos per
ceptfveis, porque geralmente olvidados. camuflados ou simplesmente impos
sfveis de materializar. 

3.5.3.2. 0 insucesso do ciclo migratorio 

Ao contrcirio do que se observa relativamente aos retornados, as situacaes 
ap6s o regresso dos emigrantes a Portugal sao bern mais frequentes. As raz6es 
de ordem econ6mica e pessoal sao as grandes responsaveis por uma integracao 
s6cio-econ6mica mal sucedida. 0 desemprego e a inexistencia de trabalho a 
tempo inteiro precipitam o regresso em circunstAncias pouco abonat6rias para 
o emigrante, quando confrontado com os inumeros casos de sucesso de indi
vfduos seus conterrbeos. 

Como se pode depreender, o insucesso do regresso esta intimamente rela
cionado como insucesso do perlodo emigrat6rio. Tanto mais que, sendo a emi
gracao portuguesa eminentemente econ6mica, o confronto com barreiras que 
obstam ao consumar de urn objectivo econ6mico, tido como adquirido em funcao 
da imagem de sucesso de amigos e conhecidos emigrados, mostra-se especial
mente penoso. 

Para alem das motiva~oes econ6micas, outros motivos, os pessoais, se 
encontram na base deste insucesso. Na realidade, o perlodo de estadia e, por 
vezes, encurtado por raz6es varias, nao econ6micas, que, contudo, projectam 
no emigrante regressado urn mal-estar oriundo do facto de nao ter alcancado 
o seu objectivo, estando este intimamente dependente da cultura, da forma~ao, 
da experi~ncia e das aspirac5es do portugu~ regressado . Os problemas de saude 
ocupam aqui urn Iugar destacado, quer digam respeito ao agregado familiar, 
quer ao chefe de famflia, pois funcionam como limitadores do perfodo emi
grat6rio, com as repercussoes econ6micas que isso implica. Obviamente, 
os acidentes de trabalho determinam uma grande percentagem deste tipo de 
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regresses. Subjacente a estas raroes esta sempre o comprometimento do sucesso 
material: eo que se constata, tamMm do relate de Michel PoiNARD (1983, 
p. 279) quando apresenta a situacao particular de um emigrante em Franca que 
afirmava que «'quando olhava pela janela do meu predio, nao via urn metro 
quadrado que me pertencesse' e, como agravamento da crise, o fim das horas 
extraordinarias eo desemprego do filho mais velho, a famfliaj<i nao conseguia 
economizar,.. 

A consciencializacao das situac;oos de insucesso com que o emigrante se 
deparava no pafs de acolhimento e que se repercutem no pafs de naturalidade, 
conjuntamente com a intencao, normalmente presente, de regresso, justificou, 
como foi referido j<i no primeiro capftulo deste trabalho, a frequencia com que 
os portugueses fizeram uso da «ajuda ao retorno•. Em bora grande nllinero dos 
portugueses que beneficiou desta medida se encontrasse em circunstancias fav~ 
raveis, nao e menos verdade que uma parte dos regressos com «ajuda ao retomo
dissimula insucessos emigrat6rios. No entanto, de uma forma generalizada, 
o impacto do comportamento do emigrante revela-se extremamente positivo, 
exercendo uma clara influencia na melhoria do nfvel de vida das populac5es 
onde se reintegram. 

A integracao profissional dos emigrantes regressados e extremamente impor
tante como propulsora do desenvolvimento de <ireas perifericas . Eo que acon
tece nos concelhos de Satlio, Tondela e Viseu. Todavia, o processo de integ~o 
s6 se efectiva quando o emigrante regressado se insere na rede de relaciks s6cio
-culturais do espaco de fixac;ao, quer este seja de naturalidade, quer seja de 
adopeao. Efectivamente, «a questlio de saber ate que ponte o emigrante podera 
ser agente econ6mico ( ... ) raramente se concretiza, a nao ser em termos estri
tamente sociais e culturais• (RocHA-TRINDADE, M. Beatriz et a/-1988, p. 93). 
Contudo, na <ilea de estudo, o concelho de Satao e um exemplo esclarecedor 
da forma como o emigrante pode empreender iniciativas propfcias ao desen
volvimento, embora os projectos individuais se apresentem dominantes. 
As carencias avolumam~se de tal forma, que o impacto do regresso dos emi
grantes, das remessas, do investimento produtivo e do investimento nao 
produtivo (habitacao. artefactos de apoio a vida diana, maquinas agrfcolas) apre
sentam uma importatlcia que se reflecte na vida social e econ6mica de toda a 
populacao. 

Refrra-se, porem, que «OS principais beneffcios econ6micos, de acordo com 
eles, sao experimentados pelos pr6prios emigrantes e pelas suas famfiias•. Outros 
beneffcios nacionais, indirectos, podem ser devidos ao fluxo de entrada de 
remessas» (KING, Russell, 1986, p . 27), embora, a nfvellocal, os pequenos 
e medios investimentos se mostrem especiallhente importantes no aproveita
mento das potencialidades locais e regionais. 
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A reinser~ao do emigrante depara-se com divcrsas dificuldades que se ins
crevem em tres grandes grupos: as de Ambito econ6mico (•fraco rendimento», 
.. investimento de poupan~,.), as de Ambito social ( «adap~o social», «adap~o 
a vida familiar», «edu~o dos filhoS») e as de lmbito administrativo-profissional 
(•excessiva burocracia», •forma~o profissional», «falta de informacao»). 

A conjuga~o destes grandes grupos define os motivos econ6micos como 
predominantes (Quadro 4), resultaOOo da predominanciado investimento da popu
la~ao retornada. 

QUADRO 4 - Dificuldades de reinser~iio 

Econ6micas 

Administrativo-profissionais 

Sociais 

41.03% 

20.51% 

38.46% 

Uma aruilise mais detalhada permite verificar que a maioria dos inquiri
dos (Quadro 5) refere a existencia de dificuldade varias (67. 86%); af tern, sem 
duvida, grande significado os retornados das Ex-col6nias. De facto, os 
regressados da Alemanha e de Franca sao os que referem o menor numero de 
dificuldades: para al~m do facto de o regresso nao ter sido compulsivo, 
aponte-se, tambem, como justifica~ao, o facto de a maioria dos inquiridos pro
venientes daqueles destinos se ter fixado em espa~os rurais (85%) apresentar 
tambem fortes ligac5es (afectivas, sociais e materiais) ao local onde se fixaram. 

QUADRO 5- Dificuldades sentidas pelos emigrantes ap6s o regresso, por pa{ses de 
destino da emigr~iio 

A.lemanha Angola Brasil Frant;a Mot;ambique 

I Dificuldades 66.67% 21.62% 40.00% 14.29% 12.90% 

Considerando a totalidade dos inquiridos, const_ata-se que as dificuldades 
mais vezes referidas sao as de •fraco rendimento» (24.42%) (Fig. 18) e as de 
«adapta~ao social» (25.58%), este ultimo tipo integrando as quest5es resultan
tes da fixacao espacial do indivfduo e das rela~5es com a populacao residente. 
Todavia, motivos como as «dificuldades de investimento» e a «excessiva buro
cracia» sao. tambem referidos, evidenciando-se, por um lado, a instabilidade 
s6cio-profissional de uma parte importante dos inquiridos e, por outro lado, 
a deficiente adaptacllo das institui~oes oficiais, nacionais, regionais e locais, 

372 



as necessidades desta populac;ao. Com efeito, os trantites legais a ultrapassar, 
a falta de acompanhamento ao investimento e ao crescimento industrial, 
insuficientemente apoiados, nomeadamente atraves do negligenciar de uma 
polftica de organizac;ao efectiva de parques industriais, sao alguns dos exem
plos a citar. 

Total de lnquiridos Concelho de Tondela 

75 68· · ···· · · · ··· ·············· · ···· ····· ····· · ·· ·· · · · 80 ··· ···· ···· · ····· ···- · ······ ···· ····· ····· · · ·· · ··· ···· · 

60 60 

··· --·--···· · ·-··· ···· ··· ··· ···· ··· ······ ·· ·· · ·· 4 5 
32 40 

30 

15 

0 ~~~~~~~~~~~~~ 

Concelho de SatAo 

20 

Concelho de Viseu 

80 · · · · ······ ···· · ······ ··· ······ ··· · · ···· ········ ··· ···· 80 · · · ·· ········ · ·· ······· ···· ····· ····· · ·· · · · · · · ········ 

~ Com ou Sem dificuldades 0 Tipos de Oiliculdades 

Legenda: :r - trace rendimento, bu • oxcesslva burocracia, so· problemas de adapta~~o social, fa • diliculdadas de 
adapta~ao :a famrlia, et • diflculdades na educac;ao des filhos, In- dificuldados do invostirnanto das poupa~as o dos 
rendimentos. fp • diliculdados d& format;Ao profisslonal, U • I alta do lnformac;a.o. ou - outras dificuldades, sr .. se m 
resposta. 

FIG. 18 - Dificuldades de reinser9iio da popula9iio inquirida, por concelhos. 

0 «fraco rendimento» e referido, quase exclusivamente, pelos retornados, 
porem, a «dificuldade de 'adaptac;ao social» e apontada indiferenciadamente por 
retornados e regressados, o que se toma muito significativo. As dificuldades 
de integrac;ao social ficaram a dever-se a bilrreiras reais criadas pelos aut6c
tones, como forma de expressai-em a sua desvantagem econ6mica perante os 
recem-<:hegados (regressados inclusive). Mas, estas decorrem tambem de uma 
percepc;ao ampliada das manifestac;0es dos aut6ctones por parte de alguns dos 
emigrantes que, por vezes, fazem uma leitura pouco clara da realidade. A gene
ralizac;ao de atitudes individuais, por vezes existentes ja antes da emigrac;ao, 
parece-nos urn born exemplo, dependente da forma como o indivfduo encara 
a sua pr6pria integra<;ao, criando ou diluindo, ele mesmo, os obstaculos sur
gidos. Na realidade, o sucesso da reintegrac;ao da populac;ao emigrante e urn 
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exemplo da capacidade de adapta~ao, nao s6 d'os rcgressados e retornados, mas 
tambem dos aut6ctones; daf que os problemas que surgem oeste campo devam 
ser defmidos no ambito das rela~oes individuais e do car<kter dos diferentes 
indivfduos. 

A area de estudo permite definir espa~os predominantemente urbanos e 
espa~s predominantemente rurais. 0 concelho de Viseu, e fundamentalmente 
a area de incidencia dOS inqueritOS, e Ulll espa~O predominantemente urbano, 
enquanto os concelhos de Satao e Tondela podem ser classificados como pre
dominantemente rurais. 

Em qualquer dos casos, as dificuldades de investimento sao referidas como 
importantes (Fig. 48) . As diferen~as sao evidentes quando se analisa o ren
dimento e a adapta~ao social . Enquanto o •fraco rendimento» se imp6e como 
resposta modal no espa~o urbano, a «adapta~ao social» imp0e-se como tal nos 
espa~os predominantemente rurais. Tambem a •educa~ao dos filhos» e apon
tada como dificuldade principal no concelho de Satao, possivelmente depen
dente do facto de as infraestruturas de ensino serem deficientes relativamente 
ao concelho de Viseu, expressando-se desta forma o grau de ruralidade, mas 
tambem devido a maioria dos inquiridos serem regressados da Europa. Por 
outro lado, a burocracia parece ser mais importante nos espacos urbanos rela
tivamente ao espaco rural, dependendo, aqui, de motivos indirectos relacio
nados como tipo de investimento efectuado. 0 concelho de Viseu apresenta 
as empresas que, quer por informacao do investidor, quer pelo ramo de inves
timento e volume de vendas da firma, maior m1mero de solicita~oes requer as 
instituic5es responsaveis pelo andamento dos processos. 0 espaco rural e. ao 
contrario, detentor de menor informa~ao, devido ao distanciamento das insti
tuicoes a que esta sujeito, mas que e ultrapassavel, e em virtude da maior indi
feren~ relativamente aos processos de financiamento, a judas monetarias, isen<;Oes 
fiscais e ajudas comunitarias ao investimento. Trata-se, em suma, de uma menor 
preocupacao na obten~ao dessa informacao, expressa no menor numero de refe
r~ncias a esse tipo de dificuldade. 
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Ill- 0 REGRESSO E OS DINAMISMOS LOCAlS DA INTEGRACAO 

1. EMIGRAI;AO COMO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

E REGIONAL? 

A emigracao, embora motivadora do decr6scimo das densidades popula
cionais e de modificac5es nefastas na estrutura etaria das populaC()es, merece 
ser tambem salientada como factor de desenvolvimento. A discussao e, efec
tivamente, de abordagem forcosamente pontual e, por exemplo, quando se afirma 
que «ela ajuda o processo de crescimento econ6mico pela transferencia de tra
balbadores do sector agrfcola, menos produtivo, para o moderno sector indus
trial» (Wooos, Robert -1982, p. 131), esta circunstAncia nero sempre estrutura 
urn cencirio satisfat6rio nos pafses fornecedores de mao-de-obra. A transfe
rencia oao se efectua directamente e a diminuicao do peso do sector primario 
corresponde a perda de urn mlmero importante de activos, como se verificou 
na area de estudo e, de uma maneira geral, em Portugal. Par outro lado, 
«funciona como mecanismo de modernizacao social atraves da difusao de ino
vacoes, alteracao das atitudes e pela criacao de expectativas• (Wooos, 
Robert-1982, p. 131). Todavia, a modernizacao nao 6 nem evidente nem 
implfcita. 0 emigrante raramente aplica no seu pafs de origem os conheci
mentos que adquire no pafs receptor. Primeiramente, porque o investimento 
e por vezes incompatfvel, relativamente as capacidades financeiras do emigrante; 
em segundo Iugar, se o investimento e empreendido, existindo a bip6tese dessa 
aplicacao, a falta de apoios tecnicos, administrativos e financeiros sao urn travao 
evidente. Mas, mais importante ainda e o tipo de integracao no tecido pro
dutivo do pafs receptor. Na realidade, a maioria dos emigrantes portugueses 
coloca-se, perante a actividade econ6mica, de uma forma que nao lhes permite 
adquirir os conhecimentos suficientes, te6ricos ou praticos, para ap6s o regresso, 
se lanc;arem num investimento produtivo dentro do ramo em que se integraram 
no pafs de destino. Os conhecimentos, a nfvel industrial, sao, na maioria dos 
casas, parcelares, visto que o emigrante funciona como mais um elo na cadeia 
do processo produtivo. A expansao da inovacao faz-se sentir de forma mais 
facil na agricultura, dada a possibilidade da introducao de pequenas transfor
mac6es numa actividade geralmente bern conhecida da populacao emigrada por
tuguesa. Mas tudo isto depende, em Ultima analise, da formacao e da informacao 
do pr6prio indivfduo, da capacidade de assimila~o da actividade desempenhada 
e das experiencias vividas. A atitude individualista que caracterizou o emi-
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grante a partida, e que e mantida enquanto emigrado, nao desaparece ap6s o 
seu regresso (note-se que outras o~6es viaveis nao aparecem facilmente) e tal 
atitude nao funciona de forma benefica na sociedade onde o emigrante se insere, 
sendo mesmo revitalizadora de obstaculos a urn processo de moderniza~o. Entre 
outras raz5es, •O migrante nao partiu para contestar urn sistema econ6mico e 
social que o explorava. mas sim para se tornar, dentro desse sistema, num 
membro mais eminente,. (POINARD, M.; Roux, M. - 1977, p. 58). 

Para alem deste facto, M que dar sali~ncia ao sector primario, em func;ao 
do seu significado na economia dos concelhos de Satao, Tondela e Viseu e em 
todo o interior do territ6rio de Portugal Continental. Nos espac;os rurais. sur
gem problemas relacionados com o «refor9Q das desigualdades regionais. a ponto 
de a Iongo prazo, se reflectir negativamepte no desenvolvimento do pals. Assim, 
e sem transi~o. estas regi5es passaram de uma economia tradicional de base 
rural e artesanal, a regressao e a desertificat;ao» (POINARD, M.- 1977, p. 55) 
durante o perfodo emigrat6rio. E. por isso, pertinente ter em atencao a mobi
lidade espacial da popula~o regressada e retornada. 

1.1. Consequencias espaciais da emigra~ao 

As transformac;6es desencadeadas pela emigra~o nao se limitam aos aspec
tos econ6micos, mas determinam tambem quer a mobilidade profissional quer 
a mobilidade espacial. 

A abordagem feita a mobilidade geografica assentou metodologicamnente 
na procura de relac;oes (salientar sistematicamente as alterac;oes de localizac;ao 
do emigrante), centrando-se a an<Uise no perfodo em que se verificou a inter
ru~ao de resid~ncia do indivfduo no territ6rio nacional. 

Com efeito, a exist~ncia de facto res que interferem no comportamento dos 
emigrantes orienta a sua mobilidade em func;ao dos lugares onde ja baviam esta
belecido relac;oes de resid~ncia ou perman~ncia. Esta vinculac;ao a urn Iugar 
pode ser de tal forma intensa que restringe a mobilidade geografica da popu
lat;ao emigrante, em Portugal Continental (Fig . 19). 

Dos emigrantes inquiridos, os que evidenciam menor mobilidade sao os 
regressados de Africa, com 83.3% . Todavia, em todos os destinos se encon
tram indivfduos cuja mobilidade foi nula: Europa (60%), Alemanha (28.6%), 
Moc;ambique (21.1 %), Franc;a (20%), Outros Destinos (20%) , Angola (11.5%) 
e Brasil (10%). Do total de inquiridos , 23 .86% tern, hoje, residencia na fre
guesia onde nasceram, tal como acontecia antes da emigrac;ao, ap6s o regresso 
e , ainda, no local de investimento. Este facto revela uma ligac;ao muito forte 
relativamente a freguesia de naturalidade e expressa mapas mentais que per
manecem bastante restritos, apesar do processo migrat6rio. 
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Sao os retomados de Angola e os regressados do Brasil que apresentam 
uma maior mobilidade, sintoma de urn processo de escolha mais cuidado na 
prepara~ao do seu investimento e de campos de informa~o mais amplos, tanto 
uns como outros dando prioridade ao espa~ urbana como :irea de investimento 
originando, esta o~ao, a pr6pria mobilidade geogr<ifica referida. 

1. 1.1. Mobilidade espacial e local de natura/idade 

A emigra~ao exerce, tambem, inodificac6es entre a freguesia de natura
lidade e as freguesias de resid~ncia (Fig. 19). 

Estas relac5es identificaram do is grupos: urn em que M maio res alterac6es 
relativamente a freguesia de residencia antes da emigra~o. constitufdo pela 
Alemanha e pela Fran~a; e um outro onde M maiores alterac6es relativa
mente a freguesia de residencia ap6s o regresso - trata-se de Angola, Brasil, 
M~ambique, Africa, Europa e Outros Destinos. Estes agrupamentos per
mitem extrair duas ilac0es principais: o segundo grupo apresenta uma grande 
estabilidade antes da emigra~ao que, todavia, e substancialmente alterada depois 
do regresso, fundamentalmente em Angola e no Brasil apresentando-se a emi
gra~o com efeito amplificador da mobilidade; o primeiro grupo apresenta uma 
aproxima~o a freguesia de naturalidade ap6s o regresso, nao funcionando a 
emigra~ao como ampliadora da mobilidade interna. A explica~ao deste com
portamento tern a ver com a necessidade de dissociacao da mobilidade em duas 
vertentes distintas; uma migra~o interna, coincidente como fen6meno de exodo 
rural, de que a emigra~ao constitui o ponto maximo; e o alcan~ar de uma boa 
parte dos objectives financeiros propostos, o que leva os emigrantes a procurar 
aqueles que melhor podem testemunhar o seu sucesso, orientando, portanto, 
a sua vida para a sua area de naturalidade. 

1.1.2. Mobilidade residencia antes da emigra~ao 

Salieota-se uma predomiofulcia das altera~oes entre a residencia antes da 
emigracao e o local de investimeoto relativamente as duas outras relacoes em 
grafico (Fig. 19). A residencia anterior a emigracao parece oao ter exercido 
grande iofluencia sabre 0 local de investimento: e bern visfvel a preponder~cia 
das alterae6es sabre a conserva~o da mesma localiza~ao, com 60.23% dos inqui
ridos a dissociar a iostalacao do seu investimento da area de residencia antes· 
da emigracao. 

Conjugando este facto com a relacao entre a residencia antes e ap6s a emi
gracao, cujos val ores sao inferiores ( 45.45% de alteracoes de localizacao), mas 
tambem bastante expressivos, podemos concluir que o fen6meno migrat6rio teve 
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uma importAilcia declarada na mobilidade geogrc1fica da popula~ao inquirida, 
embora, e fundamentalmente os regressados da Fran~ e da Alemanha, apre
sentem essa mobilidade no seio de urn rnesmo concelho, de freguesia para fre-
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F IG. 19- Mobilidade espacial da popula98-o emigrada. 

(Fonte: Inquento). 

guesia, aproximando-se da sede concelhia. Sao os regressados da Europa, da 
Alemanha, da Fran~a e de Africa que apresentam menores rela~6es na 
Jocaliza~ao da residencia antes e ap6s a emigra~ao em contraponto com os 
maximos registados para Angola, Brasil , M09ambique e Outros Destinos. 
Os destinos sao agregados por maiores e menores predisposi~6es ao regresso, 
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coincidindo, estes t1ltimos, com os maiores perfodo de estadia fora de Portugal 
(ver Fig. 16). 

De novo se verifica que quanto maior foro tempo m&:lio de ausencia (ffsica 
e psicol6gica) em rela~ao a regiao de residencia antes da emigracao, funda
mentalmente pela o~ao por uma integracao mais efectiva nas sociedades recep
toras, maiores sao as alterac5es verificadas em termos de v~Oes de localiza~o. 
contribuindo para o aumento da mobilidade espacial dos emigrantes regressados. 

1.1.3. Mobilidade residencial apos o regresso 

Como seria de esperar, a generalidade dos emigrantes apresenta 
as altera~6es residenciais ap6s o regresso mais significativas em relacao ao 
perfodo anterior a emigracao (Fig. 19). Contudo, nos regressados de Fran~a 
observa-se uma grande diferenciacao entre o local de residencia ap6s o regresso 
e o local de investimento. Este fen6meno resulta numa mobilidade acrescida, 
detenninada pelo investimento efectuado 1. Refira-se, porem, que, em ter
mos gerais, as diferencas entre a residencia ap6s o regresso e a residencia actual 
sao bastante pequenas (25%), devidas especialmente ao contributo dos retor
nados de Angola (38.5 %) e Mocambique (36.8%) . Efectivamente, a instabi
Iidade econ6mica e social que envolveu estas populacOes afectou a sua mobilidade, 
ampliando-a. dado que ao retorno, se seguiu a procura de melhores possibi
lidades de integra~ao. pressentida nas regioes de naturalidade, ou nos espa~os 
mais desenvolvidos e com maior potencial de empregadores . Porem, o passo 
seguinte transformou-se, muitas vezes, no assumir de uma mobilidade geogni
fica, de ordem econ6mico-profissional: o sucesso da integracao, a melhoria das 
condic5es econ6micas e, frequentemente, urn posicionamento diferente perante 
a actividade econ6mica assim o determinaram. 

1. 1.4. Mobilidade do investimento apos o regresso 

As coincid~ncias entre o local de investimento e a residencia actual sao 
evidentes (78.4%) e e nos emigrantes regressados do Brasil (100%) e de 
Africa (100%) que se encontram as relacoes mais fortes, embora por 
razoes diferentes, como referimos anterionnente: nos regressados de Africa 
detecta-se uma liga~o fntima com a resid~ncia do perfodo pre-emigrat6rio, entre 
os regressados do Brasil registam-se grandes diferencas relativamente ao Iugar 
de resid~ncia desse mesmo per!odo (Fig. 19). 

I A f1Xa9ao inicial na localidade de naturalidade da esposa ou no local de resid!nci.a 
anterior a emigra9ao, e substitufdo, devido ao investimento produtivo, porum Iugar mais 
central e de maior acessibilidade, a sede de concelho. 
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Como seria de esperar, as diferencia<;:5es maximas estabelecem-se entre 
a freguesia de investimento e a freguesia de residencia da emigra<;:ao, contudo, 
o caso dos indivfduos regressados de Franca constitui uma excep<;ao, ficando 
assim comprovada a importftncia do investimento na altera<;:ao da residencia, 
nao obstante a localiza<;:ao inicial ter privilegiado o ponto de partida, e o des
fasamento temporal entre o investimento efectuado eo regresso (ver Fig. 15). 

A mobilidade geografica, geradora de fluxos e criadora de inova<;:6es, 
materializa-se, de forma concreta, transformando o emigrante regressado e o 
retornado em potenciais agentes de desenvolvimento. 

1.2. 0 contributo do regressado na melhoria do nfvel de vida da 
popula~ao de espa~os perifericos 

1.2.1. 0 impacto paisag(stico e social da arquitectura das casas dos 
emigrantes 

0 emigrante regressado veio impor a sociedade onde se fixou altera<;:6es, 
por vezes radicais I, que se expressam de formas diversas. Aquela que melhor 
se identifica na paisagem e a renova<;ao das estruturas habitacionais no espa<;:o 
rural portugues. A habita<;:ao do emigrante ou daquele que, tendo emigrado, 
regressou defmitivamente a Portugal, individualiza-se de forma especialmente 
facilitada pelo contraste que apresenta relativamente ao anterior patrim6nio habi
tacional de vilas e aldeias. Esclare<;:a-se, todavia, que este impacto paisagfs
tico, nem sempre aceite de forma pacifica, e caracterfstico dos territ6rios que 
se situam a norte do Tejo, espa<;:os onde a emigra<;:ao afectou de forma assaz 
sensfve1 a evo1u<;:ao demografica. Em contrapartida, no Alentejo essa alteracao 
da paisagem e bern mais discreta como resultado da muito menor taxa emi
grat6ria que afecta estes territ6rios. 

Efectivamente, o aumento de im6veis de habita<;:lio em cidades 2, vilas e 

I Um born exemplo de mudan9a radical e estudada por Maria Beatriz ROCHA· 

-TRINDADE na sua vasta obra sobre as altera96es sociais, demogrlificas, de modo de vida, 
ligadas i\ expressao no espac;o ffsico e comportamental das influencias de uma emigra9iio 
macic;a numa aldeia de Vila Nova de Paiva, a Queiriga, espacialmente contiguo aos con
celhos em estudo. 

2 Algumas urbaniza9(Ses periurbanas recentes da cidade de Viseu evidenciam o inves
timento de emigrantes, atraves da compra de terrenos urbanizados, que geralmente mantem 
com a finalidade de construfrem im6veis, geralmente casas de habitac;iio. 0 local de Viso 
e disso um exemplo, com uma grande parte dos im6veis a{ existentes a pertencerem a emi
grantes que rendibilizam o investimento atraves de alugueres, contribuindo desta forma para 
ampliar o parque habitacional que eles mesmo transformam, tambem, num neg6cio extre
mamente especulativo, em fun9iio da procura que a{ se faz sentir. 
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aldeias, com a consequente expansao espacial destas , esta intimamente ligado 
a importAncia do investimento parcialmente nao produtivo efectuado pelos imi
grantes regressados. 

Por exemplo, o concelho de S<itao apresenta a maior taxa emigrat6tia da 
cirea em estudo (ver Fig. 3), do mesmo modo que apresenta valores superiores 
a media distrital. Tal importAncia da popula~ao migrante reflecte-se de formas 
diversas mas expressa-se na paisagem pelo fulgor da constru~o de habita~o 
pr6pria, especialmente marcante, de condomfnios ou estabelecimentos comer
dais. Na vila de S<itao, este vigor redundou no alargamento a novos quarteir6es 
de habita~o . Naturalmente, este facto est<iligado a atracc;ao exercida por este 
espa~o sobre as popula~oes das aldeias envolventes, e a que foram sobretudo 
sensfveis os emigrantes regressados . Embora mantendo fortes liga~6es com 
a sua aldeia, estes tentam assim, aproximar-se o mais possfvel das comodi
dades oferecidas pelos «centros urbanos». 

No espa~o da vila encontram-se marcas variadas que nos identificam facil
mente as acultura~6es sofridas pelas popula~Oes emigrantes (Est. 1) , todavia, 
e a dissemina~ao das novas estruturas habitacionais no espa~o rural que nos 
chama verdadeiramente a aten~o para a importAncia deste fen6meno que se 
repete em todos os territ6rios afectados pelo fen6meno emigrat6rio. 

Quando se analisam os quantitativos de indivfduos que construfram habi
ta~ao , pr6pria ou para venda, no concelho de S<itao, ao Iongo dos ultimos 
30 anos, verifica-se existir urn crescimento quase exponencial (Fig. 20) . 
0 perfodo decisivo neste crescimento situa-se entre 1970 e 1976, coincidindo, 
portanto, como infcio do grande fluxo de regresso da popula~o imigrada na 
Europa, esclarecendo sobre a importAncia da emigra~ao e dos emigrantes no 
despoletar deste processo de alargamento do parque de casas, para habita~ao 
e com outras finalidades, no concelho. 

Com base nas matrizes abertas sobre a constru~ao de habita~6es, cons
tantes da Reparti~o de Finan~as do concelho de S<itao , com base nos impastos 
sobre os rendimentos que a ela foram afectados, tendo como anos de refer~ncia 
1981, 1985 , 1986 e 1987 , verificou-se que em todos eles era significativo o 
investimento do emigrantel e do emigrante regressado na constru~ao de 
im6veis. 0 estudo comparado dos dados anuais recolhidos permitiu apurar que 
o auge da constru~ao se situa no anode 1986, acompanhando, possivelmente, 
o incremento generalizado do investimento que se fez sentir ap6s 1985. 

I As refer~ncias feitas ao emigrante surgem aqui por dois motivos: primeiro, nao foi 
discriminada a rela<;iio existente entre a constru<;iio de casa eo regresso efectivo; segundo, 
par tiu-se do princlpio de que o emigrante que investiu as suas economias na constru<;iio de 
urn im6vel pretenders, a curto ou medio prazo, regressar a sua area de naruralidade. 
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Interesse particular teve a comparac;ao entre as construc;6es pertencentes a emi
grantes e as pertencentes a populac;ao residente nunca emigrada. Compro
vou-se que, oeste domfnio, a populac;ao integrada ou que integrou o ciclo migra
t6rio se sobrep()e de forma sensfvel a restante populac;ao, independentemente 
da epoca e em todas as freguesias do concelho. 

Para 1981 os quantitativos sao sempre inferiores aos dos restantes anos. 
Todavia, verifica-se, nestes quantitativos. urn claro predomfnio da populac;ao 
ligada a emigracao. As freguesias onde se efectuaram maior numero de 
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FIG. 20- Evoluc;iio do numero de im6veis constru{dos no Concelho de Satiio 1. 

(Fonte: Matrixes de Contribuic;iio Predial da Repartic;iio de Financ;as da vila de Satiio) . 

construc;6es registam sempre uma percentagem de habitac;6es de emigrantes 
muito elevada (Rio de Moinhos com 73%, Ferreira de Aves com 63%, Romas 
com 61% e Satao com 59%) , em oposic;ao as que exibiram menor numero de 
construc;6es, onde a populac;ao nao ligada a emigrac;ao e maioritaria (Aguas Boas 
e Vila Longa com 100%, Avelal com 88% e Silva de Cima com 78%). 

Admite-se, por urn lado, a existencia de maiores quantitativos de popu
lac;ao ligada a emigrac;ao nos concelhos primeiramente referidos, e por outro 
lado, uma fixac;ao espaciallocal motivada pela fuga aos lugares mais isolados. 
Este comportamento ~ explicado pelo facto de o ex-emigrante sentir necessi
dade de dar a conhecer a comunidade o seu sucesso e de procurar areas onde 
possa tomar mais rendfvel urn eventual investimento: e o caso da sede 
concelhia, mas tambem das sedes de freguesia, servidas por «menos mas» 
vias-de-coti.unicac;ao e possuidoras de urn potencial populacional mais elevado 
que faculta uma tambem maior clientela potencial. Mas, de uma maneira 
geral, «seja comercio ou residencia, aquelas 'construc;6es' desejam ser 

I Os anos em presenc;a foram escolhidos para mostrar as diferenc;as, em termos de 
construc;iio, entre o in!cio do perlodo emigrat6rio, o final deste e a situac;iio actual de esta
bilizac;iio dos regressados e retornados. 
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EsT. I - A arquitectura das habitayOeS de emigrantes, importada e, frequentemente, 
resultado de interpreta90es incorrectas de projectos adaptados a outros climas e realidades 
sociais , resulta, por vezes, completamente desfasada (Casa situada no centro da vila de Satao) . 

EsT.ll - Nero sempre o ernigrante expressa o investimento na habita9iio com a construyiio 
de rafz de uma nova casa. Por vezes o seu papel e bem diferente, recuperando mesmo im6-
veis antigos . Caso da fotografia acima que apresenta uma casa anliga, aldeia de Tojal (Satiio), 

recuperada por tres ernigrantes .regressados. 
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reconhecidas como frutos do sucesso emigrat6rio, nao s6 perante o vizinbo e 
o conterrAneo, que admira (muito mais do que critica) o exotismo ou a liber
dade estil~tica dessas arquitecturas espontaneas, mas tambem perante os de outras 
terras» (RocHA-TRINDADE, M. Beatriz-1989, p . 14). Este exotismo e liber
dade estilfstica sao, frequentemente, urn 6bice ao importante papel destas cons
trucoes no seio de comunidades com grandes limitacoes habitacionais. 

De 1985 a 1987, os dados sao muito similares: encontra-se expresso urn 
aumento do m1mero de im6veis construfdos (Fig. 21), a par de uma aumento 
percentual do numero de im6veis de populacao ligada a ernigra<;ao. De urn 
total de 172 matrizes registadas em 1981 passa-se, em 1985, para 228, em 1986, 
para 277 e em 1987 para 220 rnatrizes 1. A relacao emigrante I nao emigrante 
traduz-se num aumento que se materializa em percentagens sempre superiores 
a 50% de quantitativa de construc5es efectuadas por emigrantes, exceptuando 
as freguesias de Aguas Boase Fortes em 1985 (44% e 33%, respectivamente) . 
Na realidade, os valores percentuais da intervencao de emigrantes no fen6-
meno da construcao ascendem a 72%, 79% e 84% do total de im6veis cons
trufdos e~ 1985, 1986 e 1987, respectivamente. 

0 que acabou de ser referido ilustra a irnportftncia do fen6rneno migra
t6rio na melhoria das condi<;5es de vida da popula<;ao. Para alem da valori
zacao, na sociedade rural, dos beneffcios da urbanidade, muito importante na 
relacao dos indivfduos com as oportunidades oferecidas pela tecnica, provo
cam uma melhoria consideravel do patrim6nio habitacional, cuja degrada<;ao 
era, por vezes, alarmante. 0 novo parque habitacional diferencia-se pela inte
gracao, na planta da casa, de urn espaco pr6prio para os cuidados de higiene, 
pela separacao das lojas dos anirnais domesticos da parte residencial da casa. 
A nova constru<;ao e revoluciomiria «Ora na implantacao da casa e na sua volu
metria, ora nos materiais e cores utilizados, ora ainda na forma de apro
veitamento dos terrenos circundantes da casa como na sua relacao com os espa
cos exteriores (jardim, quintal, etc.) e os espacos publicos (rua) (LEITE, 

Carolina- 1989, p . 67) . 
Importante no aspecto visual da casa do emigrante sao as consequencias 

do processo de construcao a esta ligado. 0 distanciamento espacial e os gran
des perfodos de ausencia do emigrante 'diio origem a urn consideravel numero 
das alterac5es arquitect6nicas apontadas como aberrantes. Daf que o «Coktail 
construtivo», (GUERRA, Carlos- 1989), seja, frequentamente, resultado do 

I Os valores expressos neste trabalho referem-se apenas aos im6veis que foram cons
tru!dos legalmente. Serli de esperar que a realidade possa mostrar um outro conjunto de 
valores, ampliados facto de uma parte das construc;:5es, que se mantem numa situac;:iio de 
ilegalidade, nao constatar dos registos da Repartic;:iio de Financ;:as. 

384 



procedimento de diversos actores e nao somente daqueles sobre os quais 
recafem todas as crfticas- o emigrante e o emigrante regressado. 

A problem<itica que envolve as casas dos emigrantes, presentemente cir
cunscrita ao emigrante acolhido pelos pafses europeus, sublinha: uma atitude 
eivada de despeito nos seus conterraneos; urn comportamento desadequado dos 
tecnicos, porque protagonistas activos em todo o processo; urn aproveitamento 
de construtores e comerciantes intermediarios na comercializacao de materiais 
de construcao civil, escoando produtos de diffcil aceitacao no mercado; a crf
tica, por vezes gratuita e sem perspectiva de resolucao, de polfticos; a legis
lacao prepotente de autarcas . «Na ausencia de uma polftica nacional de 
valorizacao do patrim6nio, a casa do emigrante aparecia (e aparece) como bode 
expiat6rio» (MouTINHO, Mario C.- 1989, p. 79), assim como forma pre
ferencial de denegrir uma imagem de sucesso. No entanto, as influencias 
vcirias a que est<i sujeito o emigrante podem traduzir-se, de uma forma objec
tiva, em construcoes descaracterizadas e desconexas relativamente a cirea de 
implantacao. 

As caracterfsticas da arquitectura da casa do emigrante passam pela nega
cao do seu passado cultural, que o liga a circunstAncias s6cio-econ6micas 
penosas, que pretende irradicar, e pela «deficiente absorcao das imagens de habi
ta<;oes que viu no estrangeiro» (GUERRA, Carlos- 1988, p. 9). A atencao 
constante dos outros habitantes sobre estas construcoes, tao importantes 
num meio onde, de outra forma, o patrim6nio habitacional seria indicutivel
mente mais pobre, mostra-se mesmo injuriosa. As referencias a «maisons» e 
a «janelas tipo fenetre» sao urn exemplo claro de uma posi<;ao perfeitamente 
ceptica quanto as vantagens reais destas constru<;oes. Mas, curioso de 
verificar, e o facto de estas situa<;oes aparecerem a par de reconstrucoes, 
amplia<;6es ou melhoramentos de im6veis para habita<;ao efectuadas tambem 
pelos emigrantes (Est. II). 

E necess<irio, por tudo isto, tomar uma posicao de defesa desta recente 
faceta etnol6gica geralmente identificada com a sociedade rural portuguesa, que 
obviarnente enferma de males queM que apelidar de menores, pelo seu impacto, 
extremamente positivo, no nfvel habitacional das popula<;Oes. Ali<is esta inter
nacionaliza<;ao dos modelos arquitect6nicos resultante da r<ipida acultura<;ao, 
do emigrantes, embora por vezes, estropiada, nao e urn fen6meno tao recente 
como se possa pensar, assim como tambem nao exclusivamente rural. Efec
tivamente, muitas das construcoes urbanas, hoje tidas como pontos de referen
da elogiosos e de clarividencia arquitect6nica, representativos de perfodos ciureos, 
resultaram de importa<;oes, enquanto, no espaco rural, «no princfpio do seculo 
foram os 'chales ' a as casas dos 'brasileiros' que feriram a retina dos mais 
esclarecidos» (GUERRA, Carlos- 1988, p. 9) , se bern que o estilo colonial 
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americana se expresse tambem nos nossos dias, embora de formas menos 
elaboradas. 

0 facto de a maior parte dos emigrantes construir uma casa, assim como 
o de enviar as suas economias para Portugal, ~ demonstrativo de uma O{X:iiO 

de retorno que precede o regresso efectivo. 

Aldeias de 
Ras e Douro Calvo 

(1987) 

m 

m m 

c::::. - Estrada Nacional 

para 
Aguiar da Beira 

m - Casas construidas ap6s 1945 

• ~ Casas ccnstruidas antes de 1945 

FIG. 21- Evolu~iio do Parque Habitacional de duas aldeias do Concelho de Slltiio 
(Douro Calvo e Riis) da Freguesia de Romas. 

Do que fica dito, infere-se que o regresso de emigrantes, conjuntamente 
como retorno de meio milbao de portugueses das Ex-col6nias, ~ significativa
mente decisivo no processo de promo~o das regi5es menos desenvolvidas ou 
deprimidas do territ6rio portugues, assim como, de espa~os locais, embora as 
assimetrias regionais que os caracterizam pare<;am manter-see mesmo ampliar-se. 

Obviamente, todo o processo de desenvolvimento nao se esgota na sin
gular figura do emigrante, mas define-se fundamentalmente pela existencia de 
condic;Oes adequadas ao investimento e a aplica~o local das poupan~as, atraindo 
para o espa~o regional o investimento externo e as mais-valias necess<irias a 
urn desenvolvimento integrado. 

«A fraca industrializa~ao e .a ausencia de infraestruturas de toda a es¢cie 
repelem o investimento, que encontra nas regi5es mais desenvolvidas perspec
tivas de maiores lucros. Os investimentos realizados por emigrantes entre-
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tanto retornados sao s6 por si insuficientes para inverter esta dinAmic;a,. 
(FERREIRA, Eduardo de Sousa-1984, p. 102). E, todavia, neces~o tomar 
em considera~ o investimento dos portugueses que retornaram das Ex-<:ol6nias, 
cujo fulgor e visivelmente superior ao dos ex-emigrantes. Mas os impactos 
expressam-se de formas diversas, ate porque OS factores de refer~ncia sao tam
bern variados. As remessas e a mane ira como for am aplicadas as economias 
sao disso exemplos. 

1.2.2. Remessas e aplica~iJo das economias. Formas de investimento 

0 envio de remessas e uma pn1tica normalmente usada entre os emigran
tes que se deslocaram para pafses europeus, em funclio de uma opelio inicial 
em nao emigrar defrnitivamente, o que nao acontece, na maioriados casos, com 
os retomados. Assim, o quantitativo de remessas enviadas para Portugal 
depende, por urn !ado, da intencao de emigracao definitiva e, por outro, da 
integraclio social e, fundamentalmente, da integr~ao dos indivfduos no tecido 
produtivo do pafs de destino, embora os emigrantes que tiveram como destino 
o Brasil continuem a constituir uma excepeao. 

A intencao de emigracao definitiva apresenta variac6es de concelho para 
concelho e por area de destino . Eo concelho de Sc1tao que apresenta a menor 
percentagem de regressados que declararam intencao de imigracao defmi
tiva (20.83%), o que se coaduna com a import1rlcia dos regressados da Europa, 
enquanto Viseu (38.21 %) e Tondela (46.42 %) apresentam valores bastante supe
riores, relacionados com a maior importAncia da populacao retornada das 
Ex-col6nias . A predisposicao ao regresso depende enormemente do pafs de 
destino da emigr~ao (Fig. 22), dos padroes de vida e trabalho que esse pafs 
de destino im~s e permitiu em termos de integracao social, econ6mica e 
produtiva. Foi a populacao que se estabeleceu em Angola e Mocambique 
que, de forma mais frequente, optou por uma integracao permanente nestes 
pafses. Dos inquiridos retornados de Angola, 60% tinham esco1hido uma 
imigracao definitiva, enquanto que nos retornados de Mocambique esse 
valor sobe a 62.5%, evidenciando-se desta forma a importAncia do factor 
atraccao nestes pafses, em contraponto com as situac6es dos restantes destinos 
(Alemanha, 14.28%; Brasil, 10%; Franca 11.11%; Africa, 16.67%; Resto 
Europa, 0% e Outros Destinos, 0%). 

Assim, nao e de estranhar que os portugueses em Franca tenham sido os 
que efectuaram, no perfodo entre 1964 e 1975, maiores transfer~ncias de 
economias de salarios por activo, s6 suplantado pelos marroquinos e tunisinos 
nos totais de transferencias (GARsoN, Jean Pierre; TAPINOS, Georges, 1980, 
p. 24, p. 198). 
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Neste territ6rio, dos retornados de Angola e M~mbique, apenas 25 
e 28% . respectivamente, enviavam remessas para o Continente (Fig. 23), 

CZJ Definitiva 
!ZZa N:!o Definitiva 

Legende : AI·Aiernanha. Br ·Brasil. Fr-Fran~a. Eua · Estados Unidos da A.molr1ca. 
Rea. Republica da Africa do Sui. Ve ·Venezuela. Eu. Outroo paisas da Europa. 

As· Paises asi8ticos. Ou · Out ros paises 

FIG. 22- Predisposi9iio ao regresso na popula9iio emigrada (par pafses de destine). 

(Fonte: Inquerito). 

embora o facto de existirem restricoes ao movimento de capitais entre as 
Ex-col6nias e Portugal, por parte do poder institufdo, seja extremarnente 
importante na diminui~o das remessas. Por outro lado, as remessas pro-
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FIG. 23 - Remessas de dinheiro do emigrante enquanto no estrangeiro. 

(Fonte: Inquerito) 

venientes da Europa e de Outros Destinos que nao estavarn sob a depend~ncia 
colonial portuguesa sao muito importantes, quantitativa e qualitativamente, e 
bastante estimuladas pelo aparelho de Estado. E o caso dos emigrantes 
em pafses europeus, como a Alemanha (100%), a Franca (80%) eo Resto da 
Europa (100%), que se apresentam como os principais fornecedores de divisas 
para o pafs, ultrapassando largamente o Brasil (50%) e de Outros Destinos (40%), 

388 



em bora a par com os emigrados noutros pafses de Africa (83%) que eviden
ciam tamMm uma clara predominA.ncia de predisposi~o ao regresso a 
Portugru Continentli. 

Assim, as remessas apresentam-se como especialmente importantes em 
fun~ao da ~ea de destino do emigrante, e como consequtncia de: estfmulo ao 
seu envio; nao integra~ao produtiva por conta pr6pria no pais de destino, sin6-
nimo de inexistencia de investimento; predisposicao ao regresso; pretensao do 
emigrante em ostentar o seu sucesso na sua localidade de residencia antes da 
emigra~ao , vulgarmente atrav~s de urn investimento produtivo, estimulador da 
especula~ao ao nfvel dos im6veis e terrenos . 

0 aspecto quantitativo das remessas (Fig. 23) coincide com os valores quan
titativos apontados. Na realidade, as remessas que constitufam a predominancia 
de menos de 25% do rendimento obtido enquanto emigrantes eram provenien
tes do Brasil, M~mbique, Africa e Outros Destinos , j<i que os retornados de 
Angola nao respondem a esta questao. Em contrapartida, os regressados da 
Alemanha e da Fran~ nem sequer referem esta classe, enviando, no mfnimo, 
entre 25 e 50% do seu rendimento como emigrantes, com predominancia das 
remessas de valores do seu rendimento correspondentes a mais de 50%; 
25 % dos emigrantes que enviaram remessas de Fran~ fazem-no acima 
dos 75% do totru do seu rendimento. Isto evidencia, por urn lado, a inexis
tencia de investimento naqueles pafses, por parte da popula~o emigrante, mas 
tamMm a inexistencia de uma vida sociru nonr.ru, visto a pretensao primeira 
ser a acumula~ao de capital, e como se pode constatar, por vezes, a qual
quer custo. 

0 capital economizado veio a contribuir de forma decisiva para o desen
volvimento local, especialmente ap6s o regresso. As remessas consti
tufam dep6sitos bancmos que «conferiram aos bancos urn grau de liquidez ele
vado que est<i na base do «boom» do mercado de capitais de Lisboa nos fins 
da decada de 70» e que «permitiu o financiamento de boa parte dos investi
mentos dos grandes grupos econ6micos entao dominantes» (FERREIRA, Eduardo 
de Sousa- 1984, p . 101) enquanto o emigrante se manteve no estrangeiro, con
tribuindo para o ampliar das assimetrias regionais, ja especialmente agravadas 
pelo centralismo do Estado. Todavia, ap6s o regresso, e num perfodo, embora 
conturbado, mas de tentativa de descentraliza~o das institui¢es do poder, ha 
uma maior participacao das remessas anteriormente enviadas na vida econ6-
mica local . Quer de forma produtiva, atrav~s da «pequena empresa por conta 
pr6pria, em geral, com urn papel fundamental nao s6 enquanto viveiro empre
sarial mas tamMm pelas funcoes que desempenha ( ... )como factor de civili
zacao imprescindfvel para a fixacao de mao-de-obra» {FERREIRA, Eduardo de 
Sousa, 1984, p. 111); quer de forma nao produtiva, atrav~ dos terrenos, da 
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habitacao. do tractor. do carro. dos electrodomesticos. o rendimento econo
mizado enquanto no estrangeiro e aquele que entretanto foi capitalizado pas
sam a ser multiplicadores de crescimento no pr6prio espaco de actuacao do 
ex-em.igrante. geralmente confinado a area da sua resid~ncia antes da partida. 

0 Franc;a Ea Outros 

Cl Brasil !!".iii Europa 

Ill Angola [.2! Africa 

• Alemanha 0 Moc;ambique 

Legends: Te • Terronos. Ha • Habita~ao. Co · Comorcio. De. Depositos bancarios, 
Se . Servi~os . Ag • Agricullura. In • Industria . Ho. Rostaurantes o cafos. 

PIG. 24-Apli~o da.s economias e remC8sas efcctuada.s durante a emigrac;8o (%). 

(Ponte: Inquerito). 

0 uso das economias da populacao inquirida, toda ela proprietaria de urn 
investimento produtivo, vai muito alem desse mesmo investimento (Fig . 24) . 
E na Habitacao que aparece um maior m1mero de ex-emigrantes a investirem, 
suplantando o numero daqueles que investiram no Comercio. As economias 
dirigem-se tambem para um outro tipo de investimento nao produtivo, pelos 
menos de forma visfvel ou, de qualquer forma, indirectamente- os Terrenos. 
Seguidamente. aparecem a Industria e os Restaurantes e Cafes (investimento 
produtivo) e. por ultimo, a Agricultura, os Servicos e os Dep6sitos, valor que 
neste Ultimo caso se julga pecar por defeito excessivo, como aMs se sustenta 
numa outra parte deste trabalho. 

A aplicacao das economias t por pafses de destino de emigracao (Fig. 24) 

I As Sociedades de Desenvolvimento Regional apresentam-se como urn instrumento 
de polftica regional especialmente proficuo ao nfvel da ampliac;ao das capacidades das autar
quias locais, da atrac9ao do investimento produtivo, materializado nas Pequenas e M&lias 
Empresas, cada vez mais importantes no tecido produ.tivo portugu~s . Pacilitam, tambem, 
a transformac;8o das cconomias e remessas dos emigrantes e regressados em capitais pro
dutivos para a regiao, canalizando-as para o processo de desenvolvimento local e regional. 
Saliente-se, contudo, que este intuito pode ser prejudicado pelas pr6prias disparidades regio
nais que o !mbito territorial das SDRs nao anula. Suficientemente amplo para um born fun
cionamento, este nao e suficientemente dilatado para evitar 0 estabelecimento de fluxos 
dominantes de aC9Ao centrlfuga, especialmente perigosos porque, no Ambito de uma mesma 
SDR coexistente espa90s de niveis de crescimento e deseovolvimento muito diversos, como 
acontece com a projectada Sociedade de Desenvolvimento das Beiras. 
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faculta uma analise comparada entre as diferentes aplica¢es das economias. 
As situa<;6es em Angola e Mo<;ambique sao muito semelhantes, com o Comer
do a assumir a primazia, secundado pelo investimento em Habita<;lio e Ter
renos. Salienta-se apenas uma diferen<;a principal na maior importancia do 
investimento Industrial da popula<;lio retornada de Angola, relativamente a retor
nada de Mo<;ambique: esta revela um maior pendor par:a o investimento na 
Agropecuaria, o que se deve ao facto de investirem predominantemente no 
concelho de Tondela, concelho intimamente relacionado com a criacao de 
frangos e produ<;ao de ovos. 

Os emigrantes regressados do Brasil sao os que apresentam uma rela<;ao 
de investimento mais peculiar. E a H<lQita<;ao que tern o valor modal, seguida 
de perto pelo Comercio. Todavia, o investimento em Terrenos e muito pequeno, 
o que parece depender de uma predisposi<;ao para a vida urbana superior a dos 
restantes regressados. Em contrapartida, sao estes os emigrantes que apresen
tam o maior valor absoluto de investimento em Restaurantes e Cafes, valori
zando predominantemente a localiza<;ao no espa<;o urbano e com uma qualidade 
de instala<;6es bastante diferente daquela que encontn1mos nos regressados da 
Europa, geralmente associados a espa<;os rurais. 

Os regressados de Fran<;a apresentam tambem uma predominancia do inves
timento na Habita<;ao, situando-se num segundo plano, e em situa<;ao de 
igualdade, o investimento no Comercio enos Terrenos, sendo tambem de salien
tar o Secundario, intimamente relacionado a Construcao Civil. Os regressa
dos da Alemanha ostentam uma distribui<;ao id~ntica, porem com uma menor 
valoriza<;ao do investimento na Industria. 

Comparando os dados alcan<;ados com os de outros inqueritos sobre a popu
la<;ao regressada e retomada, os resultados sao bastante curiosos (Quadro 5), 
em bora resultantes da incid~nda espacial e temporal do inquerito relativamente 
ao ciclo migrat6rio e das caracterfsticas da popula<;ao inquirida. 

Na situa<;ao A, a predominAncia dos dep6sitos bancarios surge intima
mente ligada a emigra<;ao real da popula<;ao inquirida que capitaiiza as suas remes
sas para a sua independencia fmanceira futura. 0 investimento produtivo e, 
por isso mesmo, pouco expressivo, como alias o eo nao produtivo, ja que nao 
ocorre aquisi<;lio de terras e a constru<;ao de habita<;ao e ainda muito incipiente. 
Na situa<;ao F , mais restrita, mostra-se que a importfulcia do investimento 
produtivo corresponde apenas a metade do investimento total dos indivfduos 
regressados e retornados. Com efeito, a constru<;ao da habita<;ao e a compra 
de terrenos e de extrema importAncia para a popula<;ao ex-migrante como forma 
de materializar a melhoria da situa<;ao econ6mica, expressa claramente nas 
situa<;6es C, D e E. 0 preterir dos dep6sitos dapende da propensao ao inves
timento desta popula<;ao~ mas tambem e devida a urn conjunto de respostas que 
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QUADRO 5- Aplicayio das poupanc;as dos emigrantes em percentagem 
do total de investimentos 1 

A B c D E 

Terrenos 0 22 24 8.8 27.2 

Habitac;io 19 49 55 26.5 27.2 

Invest. Produtivo 3 21 15 5.5 12.9 

Dep6sitos 50 8 6 26.5 28.2 

Educ~iio Filhos 7 0 0 26.5 0.0 

(Fonte: SIT.,VA, Manuela- 1984. Adaptado pelo autor) . 

F 

17.24 

30.17 

50.43 

2. 16 

0.00 

pecam por defeito, como se pode ler a partir dos dados da situa~ao E, onde 
regressados e retornados apresentam 28.2% de inquiridos com dep6sitos 
bancarios contra os 2 .16% da situa~ao F. 

Os projectos de investimento da popula~ao inquirida (Fig. 25) sublinham 
a orienta~ao para a amplia~ao do investimento produtivo, atraves da vontade 
expressa, de uma boa parte daqueles que t~m projectos para o futuro, de inves
tirem na Industria (56%). Apenas 24% admitem investir de fonoa nao pro
dutiva (Terrenos e Habita<;ao). 

De qualquer forma, uma parte dos inquiridos manifesta a inten<;ao de vir 
a investir numa unidade territorial diferente daquela em que agora se encontra. 
As preferencias recaem sobre o Algarve, o. Porto eo •Litoral,., salientando-se 
tambem, num segundo plano, Lisboa e Viseu. Efectivamente, a popula~o e 
atrafda para canais usuais de ~xodo rural (Lis boa e Porto), inscrevendo-se o 
Algarve como escolha adstrita a popula~o retornada, devido as potencialida
des de investimento que engloba e a constata~lio do sucesso dos retornados das 
Ex-col6nias que af se integraram e, mesmo, devido ao clima. E evidente a dife-

1 Legenda: A- Sn.vA, Manuela et al., 1984, p. 141 Qd. 4.9- Forma de aplicac;iio 
predominante das poupanc;as enviadas para Portugal pelos emigrantes regressados, durante 
a sua estadia no estrangeiro; B- SAMPAIO, Luis P. - •Tentativa de Regionali~iio das remes
~ dos emigrantes e seus usos•, citado por Cravinho, p. 428, .Qd. 5- Estimativa dos padr5es 
de investimento provenientes de remessas utilizadas directamente pelos agregados familiares; 
C- Dados da Comissao de Coordenac;iio da regiiio Centro; D- BoURA, Isabel et al. - 1983, 
p . 102- Uso de remessas. Este resultado e fruto de uma amostra recolhida em 3 freguesias 
distintas da regiilo Centro (Foios, Mangualde e Leiria) e inclui emigrantes regressados e retor
nados; E- ROCHA-TRINDADE, M. Bestriz et al.- 1988, p. 85, Qd. 23- Aplicac;iio das 
economias dos emigrantes; F - Resultados obtidos a partir do inquerito elaborado no pre
sente esrudo. Este trabalbo abrange os concelhos de St1tiio, Tondela e Viseu e inclui da popu
Jac;iio retornada e regressada, apenas aquela que efectuou urn investimento produtivo. 
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rencia<;ao entre os concelhos de Tondela e Viseu, por urn lado, eo de Satao, 
por outro. Efectivamente, os horizontes de investimento dos primeiros sao muito 
mais alargados e e apenas neles que Algarve e Porto sao referidos, com urn 
predomfnio claro de Lisboa e «Litoral• . Os regressados que se fixaram no con
celho de Satao, por seu turno, apresentam como areas preferenciais de inves
timento urn espar;o muito mais circunscrito e que incide em Viseu e em Coimbra. 
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12 .......... ........... . ............ . 
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FIG. 25- Projectos de investimento da populac;iio inquirida. 

(Fonte: Inquerito). 

1.2 .3. Fonna jurfdica do investimento efectuado, origem do capital e 
produtividade das empresas 

As divergencias entre as popul~6es regressada e retornada sao mais amplas 
e bern visfveis nas caracterfsticas que envolvem o investimento efectuado. 

Na analise por concelhos (Fig. 26), e facil identificar diferen~as que sao 
representativas das condi~6es de crescimento e de desenvolvimento s6cio
-econ6mico, mas tambem interpretativas de uma diversifica<;ao de investimento, 
fundamentalmente individualizadas pela importancia do capital investido. 

Os concelhos de Satao e Tondela apresentam urn investimento em empre
sas individuais e sociedades empresariais muito semelhante, enquanto Viseu 
se destaca pela preponderfulcia do investimento em sociedade, por vezes mesmo 
an6nimas . Esta ·dualidade surge em consequencia da existencia de diferentes 
tipos e montantes de investimento. Urn grande empreendimento envolvendo 
grandes capitais imp6e sociedades, por vezes existentes apenas devido a esse 
facto , que sirvam de suporte ao investimento a efectuar. Viseu aparece como 
concelho preferencial no que diz respeito a esta forma jurfdica, o que e indi
cativa de uma capacidade de atrac<;ao de maiores investimentos relativamente aos 
concelhos de Satao e Tondela, detendo este ultimo maior mimero de socieda
des empresariais. 
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Esta distribuicao implica diferentes formas de investimento em funcao dos 
pafses de destino. Sao os retornados de Angola e M~mbique e os regres
sados do Brasil e de Outros Destinos que apresentam os maiores valores per-

Viseu Sat~o Tondela 

IDI Individual 
r:z::ll Sociedade 
I2ZI S. An6nima 

FIG. 26- Forma jurfdica do investimento efectuado (%). 

(Fonte: Inquerito) . 

centuais do investimento em sociedade. A predominAncia, nestas populacoes, 
desta forma jurfdiCJl de investimento dependeu, numa primeira fase, da neces
sidade inadi:ivel de criacao de postos de trabalho e dos pequenos quantitativos 
de capital disponfvel, e, numa segunda fase , da expansao das empresas, algu-

5 2 3 4 

1 · Sem Opiniao 4 · Sociedade 
2 . S6zinho com Outros Emigrantes 
3 . Qualquer Pessca 5- Sociedade sem Emigrantes 

5 

r.iill Viseu 

~ Sat~o 

1Zl Tondela 

FIG. 27 - Preferencia dos inquiridos relativamente a forma jurldica da empresa e as 
caracterfsticas da associa~iio. 

(Fonte: Inquerito). 

mas delas projectando-se a nfvel nacional e mesmo a nfvel internacional. 
Todavia, aqueles que nao manifestaram uma vontade de expansao da sua empresa 
ou os que se mostram menos activos em tennos de investimento, referem o desejo 
de transformar a sociedade em empresa individual. 

Quando questionados sobre a possibilidade de criar uma sociedade ou inves
tir individual mente (Fig. 2 7), 64.77% dos inquiridos preferem o investimento 
individual, mostrando-se este valor superior ao encontrado como forma jurf
dica das empresas inquiridas, apenas 53.41%, o que e demonstrativo de que 
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uma parte das sociedades existentes surgem como forma de ultrapassar pro
blemas econ6micos. 

Existe uma tend~ncia para o investimento individual, contrariado pelas cir
cunstAncias sociais e econ6micas em que vivem a maior parte dos inquiridos 
(ex-retornados) e pela conjuntura favonivel a cria<;ao de empresas e diminui~ao 
das taxas de juro, que incentivou a populacao regressada a investir, individual
mente ou em sociedade, qualquer que seja o pafs de onde tenham regressado 
os emigrantes inquiridos. Todavia, a diferencia<;ao espacial imp6e diferentes 
distribuic6es das variaveis (Fig. 27). 0 concelho de Viseu apresenta valores 
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FIG. 28- Origem do capital investido sob a forma de poupe.n~as ou empr6stimos.' 

(Fonte: Inqutrito). 

muito superiores de inquiridos dispostos a urn investimento com associados do 
que os concelhos de Satao e Tondela. Esta diferenciacao encontra-se relacio
nada com o ramo de actividade, com as importantes empresas industriais que 
no primeiro concelho se instalaram, eo montante de capital dispendido em algu
mas das empresas, o que fomenta as sociedades. 

0 capital necessaria a formacao destas empresas e tambem objecto de do is 
percursos bastante diferentes (Fig. 28), separando os regressados dos retornados. 

As poupancas pessoais prevalecem claramente sabre qualquer outro tipo 
de obtencao de rendimento. Todavia, enquanto as dos retornados das Ex-col6nias 
resultam de uma comb~ao entre as economias que conseguiram trazer e aque
las que foram amealhando na prestacao, em Portugal ou em diferentes pafses 
para onde re-emigrarcur~, de urn trabalho por conta de outrem, verificando-se, 
nestes casos, uma grande mobilidade profissional, as dos restantes resultam, 
na sua quase totalidade, do produto do seu trabalho enquanto no estrangeiro. 
Por outro lado, este grupo recorre a famflia como forma de acumulacao de capi-
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tal, evidenciando urn tipo de relacoes socialmente muito estreitas, enquanto os 
retornados nao referem a familia como credora, sintom~tico de uma situacao 
de segrega~o existente· ap6s o retorno, sendo frequentemente citadas as famf
lias como principais actores desta segregacao 1. 

0 recurso ~os servicos das instituicoos banclrias 6 concretizado com mais 
frequ~ncia pelos retomados de Angola e Mocambique evidenciando, por urn 
lado, urn tipo de comportamento mais coadunado com a realidade econ6mica 
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FIG. 29- Nfvel de vendas das empresas inquiridas. 

(Ponte: Inquerito). 

actual, por outro lado, o desempenho no crescimento local, de urn papel mais 
efectivo devido ao facto de serem os seus investimentos os maiores e os mais 
numerosos. Sao tambem eles os indivfduos que, no grupo em an<Hises 
(regressados e retornados) mais investem no ramo industrial, multiplicador pre
ferencial desse crescimento. 

0 sucesso dos empreendimentos contactados pode ser comprovado pelo 
volume de vendas efectuado. Em bora alguns dos inquiridos refiram a diminui
c~p da mao-de-obra assalariada como forma de assegurar a sobreviv~ncia da 
empresa, especialmente as comerciais, o aumento do volume de vendas (Fig. 29) 
6 urn fen6meno repetidamente referido nas respostas obtidas. Estas firmas, espe
cialmente as do sector secundari.o, que registam urn clara crescimento, 

I 0 inquerito foca tambem esta tem4tica, procurando auscultar os inquiridos sobre 
as facilidades ou dificuldades da sua integrac;ao e sobre a forma como se sentiam perante 
os outros cidadiios. Esta questao pas em destaque sobretudo uma evoluyao positiva na forma 
como o retornado sente ser encarado pela sociedade que o rodeia, e como ele proprio se 
sente relativamente a ela, sendo esta mudanc;a representativa do ~xito do fen6meno de inte
grac;ao desta populac;ao. Por outro lado, os regressados apontam a inveja como sentimento 
que justifies a interpretac;ao que dli a sociedade portuguesa ao sucesso, embora a maioria 
refira que, afinal, a amizade e predominante. 
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manter-se-ao em funcionamento ao nfvel a que agora se encontram ou aumen
tarao decisivamente o seu volume de vendas . 

1.2.4. A Amplia~iJo do mercado de traba/Jw 

A sociedade portuguesa foi confrontada com uma enorme pressao sabre 
o mercado de trabalho, pouco usual nos meios econ6micos, que foi originada 
pelo numero de regressados, pois «esse regresso d<i-se ainda, para a maioria 
deles, durante a vida activa e com uma duracao m&lia de vida activa relati
vamente elevada» (SILVA, Manuela eta/- 1984, p. 228). 
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FIG. 30- Ntimero de postos trabalho criados pela populas:iio inquirida. 

(Fonte: Inquerito) . 

Se bern que o investimento, tanto de regressados como de retornados, tenha 
visado, num primeiro momenta, a implanta~o de uma actividade por conta 
pr6pria para sustento da familia, que lhes permitisse manterem-se aut6nomos, 
a evoluc;ao positiva dos neg6cios conduziu a ampliacao do mercado de trabalho 
com a integracao de urn mimero crescente de oper<irios e empregados (Fig. 30). 
Este facto e, sem margem para duvidas, importante no processo de desenvol
vimento e crescimento dos espac;os perifericos do Centro Interior, geralmente 
abandonados pela populac;ao que vern a vingar nas grandes aglomerac;5es urba
nas do litoral; o aumento da fixacao de populacao que assim se faz sentir resulta 
positiva para a regiao. Embora a ampliacao se continue a fazer sentir, as 
pequenas empresas e principalmente as comerciais, apresentam, por vezes., uma 
situacao de ruptura, visfvel pela diminuic;ao do mimero de empregados. 

Tomando em atencao o numero de postos de trabalho criados relativa
mente ao numero de inquiridos, por pafses de destino da emigracao, sao os retor
nados de Angola (sem contabilizar em nenhum dos casos abaixo referidos o 
ex-emigrante ou a famflia directa como empregados) que criam mais postos de 
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trabalho, 298 no total, o que da uma media de onze trabalhadores por empres< 
inquirida. Tambem os regressados de Outros Destinos participam de mode 
importante na criacao de postos de trabalho (80), o que nos oferece a media, 

_ por empresa, de 16 trabalhadores. 
Aqueles que contribuem com menores quantitativos sao os regressados da 

Alemanha, com 14 postos de trabalho, o que nos da 2 postos de trabalho por 
empresa. 0 mesmo se passa com os inquiridos provenientes de Mocambique, 
predominantes no conceito de Tondela, responsaveis pela criacao de 37 postos 
de trabalho, que todavia correspondem apenas a 1,4 pessoas por empresa. 

0 m1mero postos de trabalho poderia ser aumentado se tivessem sido efec
tuados outl'os inqueritos que foram inviabilizados, como, por exemplo o da Habi
decor (Texteis-Lar) (Est. III), investimento de urn ex-emigrante que residiu na 
Belgica e que s6 por si apresenta 90 trabalhadores. Por outro !ado, e visfvel 
nas maiores empresas inquiridas, de que salientamos a Sofma, a Beiraltina. 
a MV, a Amios. a Electro Gas (Est. IV), a Poligravi (Est. V), a Auto Costa , 
a Cosimpor, a Cofel, a Beira Adubo, a TexSat, a Labiol ou a Aviagro, uma 
expansao da capacidade de integracao de mao-de-obra, comprovativa da dinAmica 
dos ex-emigrantes na acumulacao do crescimento no espaco onde se integram. 

1.2.5. Condi~iJes de investimento por sectores de actividade 

As condicoes de investimento, na <irea onde ~ efectuou o inquerito, sao 
mal conhecidas por parte dos inquiridos. Do total de respostas (Fig. 31). 
48 .67% correspondem a falta de urna opiniao. Por outro lado, a referenda 
a boas condic6es de investimento sao contrabalancadas pelas referencias as mas 
condicoes de investimento, restando como aspecto positivo os 20.53% de 
«razoaveis,. condic6es ao investimento. Porem, quando se observam apenas 
as respostas conclusivas. verifica-se que as respostas que sao desfavoraveis ao 
investimento correspondem a 40%. Por isso mesmo, na area amostra, os pro
blemas de investimento parecem manter-se, apesar da recente acumulacao de 
crescimento. 

E visfvel uma predominAncia das mas condicoes de investimento no sec
tor prU:nario, geralmente preterido pel a populacao retornada e regressada (excepto 
no que diz respeito a pecuaria). Estas dificuldades decorrem da falta de apoio, 
de informacao e de reestruturacao do espaco agrfcola. Por seu turno, o sector 
secundcirio e o que apresenta urn maior significado nas «boas» condic6es de inves
timento. Efectivamente, a area delimitada apresenta urn crescimento industrial 
que, para alem das vontades individuais ou de associados, obteve, nos ultimos 
anos, urn apoio efectivo das entidades locais, atraves da implantacao de par
ques industriais, e das facilidades de instalacao, ate M pouco tempo inexis-
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EsT. III- F~rica Habidecor, Texteis-La.r, situada no Parque Industrial da Mundio e per
tencente a um emigrante regressado que est eve vmos anos na Belgica (90 postos de trabalho). 

EsT. IV - Electroglis, Distribui9ao de glis e venda de electrodomesticos. Mais um dos exem
plos de reintegrayao bern sucedida da populac;8.o retomada. 

Esr. V - Poligravi, corte e polimento de granitos. Empresa resultante da associac;8.o de um 
ernigrante regressado da Austr6.lia e de um portugues retorn.a.do. E actualmente a maior f~rica 

de polimento de granitos do territ6rio em estudo. 

399 



tentes. Refrra-se ainda que os fundos comunitarios, especfficos para a indus
tria, salientando-se o Sistema Integrado de Base Regional (S.I.B.R.) eo Fundo 
Social Europeu (F.S.E.), contribuem tambem para o aparecimento de boas con
dic6es de investimento na industria, perspectivada nas intenc6es de investi
mento futuro dos inquiridos (ver Fig. 25). 0 sector terciario apresenta uma 
situa~o muito equitativa entre as tres vari<iveis, sintoma da multiplicidade de 
circunstancias que envolvem· es~e investimento. As caracterfsticas do inves
timento, a qualidade do servico e ·atendimento prestados, o aspecto exterior da 
firma, intimamente relacionado com o capital implicado, os produtos vendidos, 
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FIG. 31- Condi96es de investim~nto na area em estudo (valores absolutos). 

(Fonte: Inquerito). 

serao os respons<1veis por esta distribuicao das respostas, atraves da projeccao 
das condic6es de investimento na area em estudo no pr6prio sucesso ou insu
cesso da empresa dos inquiridos. 

2. 0 REGRESSO E A FORMA~AO DE FIRMA POR CONTA PROPRIA 

2.1. Razoes apontadas para a localiza~ao do investimento 

Como se verificou, a mobilidade geogn1fica esta tambem ligada a loca
ltzacao do investimento, consequentemente, torna-se pertinente procurar as raz5es 
que estao na base dessa localizacao. 

A variedade de motivacoes que orientain a populacao inquirida na loca
lizacao do· investimento (Fig. 32) pode ser reduzida a quatro raz6es principais: 
«afmidades sentimentais como local» (ASL), «terreno disponfvel,. (TD), «outros 
factores• (OU) e «trespasse barato• (TB). 

0 investimento na area em estudo nao esta directamente relacionado com 
a existtncia de condicoos atraentes ou de infraestruturas organizadas, depende, 
sim de determinada postura afectiva que precede a decisao de investimento, 
sao afinidades sentimentais estabelecidas com o local ou a existencia de ter-
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renos disponfveis. Efectivamente, o investimento nao produtivo (Terrenos e 
Habitacao), efectuado anteriormente, influi na localizacao e na motivacao ao 
investimento produtivo, embora este seja de cadcter predominantemente indi
vidual. 0 facto de as raz6es «trespasse barato• e «rua movimentada. serem 
tamMm muito apontadas 6 significativo da exist~ncia de uma quantidade de inves
tidores, no seio da populacao retornada fundamental mente, que pretendeu assu
mir urn neg6cio jci estabelecido e minimamente estruturado dada a prem~ncia 
de obtencao de urn rendimento e de estabilizacao econ6mica. 
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FIG. 32- Raz0e8 apontadas para a localiza9iio do investimento. 

(Fonte: Inquerito). 

A distribuicao de factores e varicivel em funcao dos concelhos, resultando, 
a predominfulcia de urn ou de outro factor do peso das diferentes populac6es 
(regressados ou retornados). No concelho de Viseu apresenta-se como muito 
importante a existencia de «trespasse barato•. forma escolhida pela maio ria dos 
retornados das Ex-col6nias para iniciarem uma actividade produtiva, que fre
quentemente expandiram. No concelho de Scitao, a existencia de •terreno dis
ponfvel» e a razao mais vezes apontada como influenciadora do investimento 
efectuado, sendo isto resultado do facto de grande parte dos regressados da Europa 
ter investido na compra de im6veis e terrenos, nao s6 na sua aldeia, mas tam
bern na sede de 'concelho, o que os predispOs a investir perante as condic6es 
favorciveis que surgiram. No concelho de Tondela, sao as •afmidades senti
mentais com 0 local· de investimento que mais vezes sao citadas como motivo 
para a escolha da localizacao da empresa, mostrando-se, assim, este concellio 
extremamente influente na atraccao de retornados, neste caso os que haviam 
partido desta regiao, conhecedores das facilidades de investimento na pecuciria 
e nas industrias qufmica e alimentar a ela ligadas. 
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2.2. A actividade econ6mica dos emigrantes portugueses regressados 
que investiram de forma produtiva 1 

Os valores totais de investimento apontam para o predommio do Comer
do (43%) (Fig. 33) sobre todos os outros ramos de actividade. Este facto resul
tou de circunstancias variadas como o capital de investimento inicial, a inex
periencia da maioria dos investidores em an<Uise, a fraca polftica de apoio ao 
investimento industrial, pouco atractiva, sem isencoos fiscais e colocando serias 
dificuldades na implantacao ffsica destes empreendimentos. Porem, esta ati
tude de investimento no Comercio resulta. tamMm, da influencia do investi
mento efectuado enquanto no estrangeiro. E sobretudo o caso dos retoroados; 
o investimento dos regressados, investidores predominantes em :keas de menor 
desenvolvimento, constitrii, por seu tumo. uma resposta directa ~ necessida
des da populacao do espaco onde se voltam a fixar em conjugacao com as faci
lidades de investimento. 

Para alem do Comercio, os Restaurantes, cafes e pastelarias (23.07%) 
evidencia-se tamMm como actividade preferencial da populacao emigrante, reme
tendo para segundo plano a actividade Industrial (19.23%), os Servicos (9.09%) 
e, especialmente, a Agricultura e a pecuaria (5.59%). 

A determinacao das actividades predominantes (Fig. 34): quatro grandes 
concentracres em tomo do Comercio (Minimercados e Supermercados) (26), 
da Construcao Civil (19), dos Cafes e Pastelarias (43) e dos Restaurantes (27), 
evidenciam a tendencia para urn investimento que envolva urn pequeno capital 
e cujo rendimento e imediato ou bastante rapido. Da mesma forma, implica 
uma melhoria considerlivel na qualidade de vida das populacoes: os investi
mentos atrlis citados permitem colocar ao alcance das populacres, que geral
mente nao tern acesso a uma grande variedade de produtos de consumo di:kio 
ou ocasional, urn assinallivel m1mero de artigos. Esta alteracllo verifica-se tam
Mm em termos habitacionais atraves da melhoria das condicoes e do numero 
de habitacres disponfveis, assim como atraves da transferencia para o espaco 
rural de rela¢es sociais e Mbitos citadinos. 

I Durante o i>enodo de la.n~ento do inqu6rito, 11usculta.ndo os inquiridos e 11 popu
~ melhor colocada para fomecer essas inform~s, efectuou-se um levantamento do inves
timento da popul11y!o retornada e regressada. Embora muito localiz11da, coincide, contudo, 
com as areas de maior concent~iio do investimento produtivo: as localidades sede de con
celho e localidades que, por aspectos particulares, se 11presentam tambem foc11das. 

Contabilizara.m-se um total de 273 investimentos pertencentes 11 ex-emigra.ntes ou retor
nados, distribu!dos d11 seguinte forma: 61 no Slitiio, 77 em Tondel11 e 135 em Viseu. 
Os diferentes investimentos correspondem 11 287 empresas que foram integr11das, por fllci
lidade de lllllilise, em cinco grandes ra.mos de 11ctividade: Agricultur11 e peculiria, IndU.stria, 
Com6rcio, Rest11ura.ntes e cafes e Servi9os. 
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Estes resultados apontam para uma correlacAo com os pafses de destino. 
Uma primeira caracterfstica a sublinhar ~ a prepondedncia do Com~rcio como 
actividade da popula<;ao em ancUise, com excepcao daqueles que regressaram 
do Brasil, onde os Restaurantes, caf~ e pastelarias sao predominantes 
(Fig. 33). Por seu tumo, a actividade industrial esta identificada com os retor-
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FIG. 33- Actividades por pafs de destino e por concelho. 

(Fonte: Inquerito). 

nados de Angola e os regressados de Fran~. embora o ramo de investimento 
de uns e outros seja substancialmente diferente. Efectivamente, enquanto os 
retornados investem em ramos como a industria metalomeclnica, a industria 
da madeira e a industria qufmica, os regressados fazem o seu investimento na 
constru<;ao civil, na industria alimentar e na industria t~xtil. Nao existem, no 
entanto, em nenhum dos casos, situac<>es de rela<;ao exclusivas. 

A varia~ao por Meas de destine e por ramos de actividade revela-se bas
tante expressiva t. E o Brasil que apresenta uma maior variacao relativamente 

I A individualiza~o por pe.!ses de destino teve que respeitar a inexist!ncia de alguns 
dados, o que obrigou a introd1.19ao de um destino «Ex-col6nias» para alem de Angola e Moc;am.
bique, embora o primeiro corresponda aos dois seguintes, e.wna outra variAvel, cSem DadOS», 
perante a impossibilidade de identificar o pais de destino do investidor. 
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aos valores m&lios. A varia~o positiva verifica-se nos Restaurantes e cafes 
(mais 26.90% que a m&lia), especialmente importante na actividade da popu
~o regressada do Brasil, enquanto a varia~o negativa, sin6nimo de menor 
importAncia das actividades, e visfvel na Industria, com menos 16.20% do 
que a m~. Uma situacao id~ntica verifica-se entre os que regressaram 
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FIG. 34- Principais ramos de actividadc da popula~o regressada e retornada 
(valores absolutos). 

(Ponte: Levantamento em anexo). 

da Alemanha (Restaurantes e cafes - 14.99% acima da media; a Indus
tria- 9.44% abaixo da media), embora a actividade destas populacoes, 
enquanto no estrangeiro, tenha sido substancialmente diferente: enquanto o por
tugu~ emigrado no Brasil se dedicou especialmente ao sector terci<irio (Comercio 
e Servicos), muitas vezes por conta pr6pria, o portugues emigrado na Ale
manha dedicou-se a Industria e, quase sempre, por conta de outrem. 

Estas duas situacoos que, tao diversas, vieram a originar circunst~cias 
de investimento tao parecidas em Portugal apontam-nos para duas realidades: 

- a impossibilidade de Portugal canalizar, no sentido mais produtivo, a 
formacao profissional, muito espedfica, da populacao emigrada que se dedi
cou a actividade industrial; 
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- o caracter aleat6rio entre a actividade profissional do emigrante no estran
geiro e a actividade que vern a exercer ap6s o regresso. 

Outros destinos de emigra~o apresentam tam~m aspectos particulares. 
Saliente-se o caso da varia~o negativa (-14.90%) da actividade comercial 
dos regressados de Franca. Da mesma forma, e inesperada a percentagem de 
variacao positiva da populacao regressada de Franca que se dedicou ao sector 
Secundario (9.93% acima da media), embora, neste caso, a explica<;:ao passe 
pela predominfulcia da construcao civil naquele valor. 

Das Ex-col6nias portuguesas em Africa, Angola e Mo<;:ambique apresen
tam, tambem, variacoes que se reflectem de forma negativa no nl1mero de 
Restaurantes e cafes (8.1% e 17%, abaixo da media) e de forma positiva no 
Comercio (3.71% e 9.89%, acima da media). 

Comparando a situa<;:ao dos retomados de Africa com os regressados da 
Europa salienta-se precisamente a diferencia<;:ao existente entre o Comercio, 
com variacao positiva para os retomados e negativa para os regressados, e os 
Restaurantes e cafes, com varia~o inversa. 

De sublinhar, a importAncia da Agricultura e pecu:iria (7 .47%, acima da 
media) nos regressados de Franca, enquanto os retomados das Ex-col6nias apre
sentam uma percentagem de varia<;:ao positiva superior aos regressados da Europa. 
Estajustifica-se pela actividade anterior ao regresso, pela integracao numa <irea 
onde a pecuaria, atraves dos avi<irios, mantinha uma grande vitalidade e se apre
sentou como a forma simples de resolucao dos seus proble~s econ6micos e 
profissionais. 

2.3. As circunstAncias de regresso eo pals de destino de emigra~ao 
com o modeladores da rela~iio regresso-investimento 

Outras consideracoes sobre a relacao entre o regresso e o investimento 
podem ser aferidas. 0 perfodo de tr~s e quatro anos que separa o regresso e 
o investimento da populacao inquirida retornada de Mocambique e Angola, res
pectivamente, e representativo quanto ao tipo de regresso efectuado. Efecti
vamente, o primeiro emprego surge geralmente por conta de outrem, por vezes 
ate com re-emigracao, e s6 mais tarde, com o acumular de algum capital pr6-
prio e como recurso aos fundos disponfveis ajuros bonificados, surge o inves
timento como forma de criacao de postos de trabalho, inicialmente restritas ao 
nucleo familiar, mas que se alargaram a populacao em geral. 

Quando questionados sobre a existencia de emprego planeado imediata
mente antes do retorno, 85% dos casos dos retomados de Angola e 74% dos 
retomados de Mocambique reconhecem que tal projecto nao era considerado 
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(cfr. Fig. 36), o que vemjustificar o grande lapso de tempo que decorreu entre 
os momentos do regresso e de investimento. quando visualizado conjuntamente 
com as condic6es a chegada a Portugal. 

Tambem para a popula~o regressada de Franca. se regista urn largo inter
valo de tempo entre o regresso e o investimento ao regressar (cfr. Fig. 36). 

Estas circunstAncias, a primeira vista opostas, decorrem do facto de urn 
dos emigrantes ter efectuado urn investimento produtivo quase duas decadas 
ap6s o regresso. Assim, de uma maneira geral, o investimento realiza-se em 
data muito pr6xima relativamente ao regresso, existindo mesmo situacoes de 
investimentos que o precedem. E 16gico que se reagrupe a Franca com a Ale
manha e .Outros Destinos, vis to as similitudes estabelecidas entre si serem con
sideravelmente mais significativas que as identificaveis relativamente a Angola 
e Mocambique. 

0 Brasil confirma-se, de novo, como caso singular. A coincid~ncia entre 
o ano m6dio de regresso e o de investimento mostra a propensao destes emi
grantes para o empreendimento por conta pr6pria. Isto e visfvel, desde logo, 
pelo facto de a maior parte <;lo investimento efectuado se concentrar em Viseu, 
revelando-se esta atraccao como sintoma da maior facilidade de investimento 
existente neste concelho, relativamente aos outros dois em estudo. De facto, 
70% dos inquiridos provenientes do Brasil afirmam terem urn emprego pla
neado no momento da chegada a Portugall . De igual modo, a situacao perante 
a actividade econ6mica (Fig. 17), durante a emigracao e ap6s o regresso, con
firma tambem este facto. Assim, verifica-se que, de todos os destinos indi
vidualizados, o Brasil e aquele que apresenta uma maior percentagem de 
emigrantes que de imediato, no pafs de acolhimento, iniciam uma actividade 
por conta pr6pria. 

3. MQBll..IDADE PROFISSIONAL DA POPULACAO REGRESSADA E 
RETORNADA 

3.1. Emprego e mobilidade pronssional 

Conhecendo-se o local de naturalidade do indivfduo, o local de residencia 
antes da sua partida, o local ou locais de estada fora de Portugal Continental, 
o local de resid~ncia imediatamente ap6s o regresso e o actual local de resi-

1 Esta si~o. conjuntamente com 0 frequente investimento por conta pr6pria 
enquanto emigrados eo regresso nao compulsivo, e responsavel pela grande coincidencia 
entre o perfodo de chegada a Portugal e o de inlcio de actividades empresariais. 
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dencia, pode tracar-se urn itinerario da mobilidade dos indiv!duos, nao reme
tendo apenas para uma situa~o de emigra~o em sentido restrito. Tal infor
m~ao pode ainda ser complementada com a refer~ncia ao local de investimento, 
responsavel por urn aumento de mobilidade da populacao em estudo t. Toda
via, nao menos importante eo percurso profissional dos emigrantes, estudo que 
se pretende concretizar de seguida 2. 

A agricultura, a constru~o civil e a declaracao de ocupacao foram 
as actividades predominantes entre os emigrantes legais portugueses, no 
momento da partida. Correspondiam estas actividades aquelas que tinham 
os mais baixos indices de remuneracao, conjuntamente com as mais diffceis 
condi~oes de trabalho: a declara~ao de ocupacao correspondia mesmo a situa
~ao que inclufam desde o subempregado ao nao remunerado, geralmente vin
culado a explora~6es familiares ou ao estudante e a dona de casa. E se, em 
alguns casos, o emigrante mantem a actividade que exercia em Portugal, 
numa boa parte, a mobilidade espacial encetada provoca a mobilidade 
pro fissional . 

Perante este facto, tornava-se necessaria auscultar o emigrante regressado 
sobre a sua mobilidade profissional. Esta mobilidade e delineada pela iden
tifica~ao da profissao ou profissoes do emigrante antes da sua safda de Por
tugal, durante o perfodo em que se encontrou num outro pafs e depois de regressar 
de novo ao seu pais de origem. 

0 emigrante portuguts conseguiu alcancar, em termos de emprego e de 
forma generalizada, uma melhoria da sua situacao no pafs de acolhimento pelas 
suas capacidades de trabalho, embora o facto de uma grande percentagem ter 
safdo do pafs clandestinamente, por isso mesmo, nao contabilizada estatisti
camente, tenha contribuido para essa melhoria, confirmada ap6s o regresso em 
diversos inqueritos efectuados a esta populacao. Esta situacao de marginali
dade for~ou-os a aceitar empregos pouco condizentes com as suas expectativas 
e foi frequentemente factor de aumento da mobilidade profissional . Enquanto 
a carta de trabalho e a carta de resid~ncia nao fossem obtidas, o seu estatuto 
implicava a aceitacJo de qualquer exig~ncia patronal, o que os obrigou a 
humilha~oes dificilmente consentidas nos seus pafses de origem. E 6bvio que 

I Esta referencia mostra-se aqui de diffdl aplicabilidade, visto que as afinidades sen
timentais com o Iugar de residencia sao determinantes, assim como a tentativa de tran.smitir 
uma imagem de sucesso a restante popula~ii.o, o que confma o territ6rio de fixa~o do emi
grante regressado a um espa~o coincidente com o do local de resid!ncia antes da emi~o, 
especialmente quando a delimitayao administrativa se materiali.za em contomos concelhios. 

. 2 Deve-se sublinhar, de novo, que a populaya~ ioquirida 6 apenas constitufda por 
emigrantes regressados que assumiram uma atitude empresarial. 
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a autoriza~o de resid~ncia colocava o emigrante numa situa~o de maior segu
ranca e confianca que resultavam na procura de melhores condi~5es de vida: 
emprego melhor remunerado, ou ascensao na hierarquia profissional da firma 
em que ja se integrava. 

Assim, um grande numero de portugueses emigrados teve mais do que 
uma actividade enquanto no estrangeiro, nao sendo ins6litos os casos de duplo 
emprego, pelo menos em algumas alturas do ano, combinando o emprego numa 
fabrica ou institui~o publica com qualquer tipo de servi~o pessoal,' geralmente 
ligado as lides dom~~icas, a jardiriagem,• a actividade de motorista a tempo 
parcial. 

0 portugues retornado das Ex-col6nias patenteia urn percurso alga diverso. 
Os maiores apoios a integra~o desta popula~ao permitem tamb~m uma grande 
mobilidade profissional resultante, principalmente, do facto de existir urn esp~o 
s6cio-econ6mico extremamente receptivo as inova¢es e ao investimento e que 
facultou a mobilidade profissional atrav~s de investimentos simultaneos em ramos 
ou sub-ramos de actividade diversas, frequentemente complementares. Contudo, 
as condi~Oes do seu retorno originam dificuldades de integra~ao pro fissional, 
responsaveis por uma maior instabilidade de emprego no perfodo imediato a 
sua chegada. 

Outro dado adquirido ~ o referente a emigra~ao da familia directa do emi
grante. Quer se trate apenas da mulher ou da mulher e dos filhos, verifica-se 
um reagrupamento familiar, ja evocado neste trabalho e sempre presente nos 
retomados. E, se urn grande numero de filhos nao procura emprego de ime
diato, devido circunstancias legais como a escolaridade obrigat6ria, a mulher 
vai integrar-se na popula~ao activa de forma a colaborar na concretiza~ao dos 
objectivos previamente estabelecidos pela familia. 

A popula~o inquirida evidencia uma assinalavel mobilidade profissional 
que, todavia, resulta do facto de uma parte importante desta nao possuir uma 
situa~o profissional antes de emigrar, em virtude da sua pouca idade. A emi
gra~ao provocou desaparecimento da popula~ao sem profissao (Fig. 35) e num 
aumento not6rio dos indivfduos ligados ao sector terciario. A perman~ncia no 
estrangeiro fez aumentar o numero daqueles que tinham uma profissao no sec
tor secundario, em fun~ao do aumento da pluriactividade da popula~ao resi
dente em Africa, enquanto a populacao ligada ao sector primario se mant~m 
sempre diminuta~ 

Estas diferencia~6es tomam-se ainda mais flagrantes ao verificar-se que 
os pais dos emigrantes se dedicam predominantemente a agricultura, resultando 
a mobilidade profissional em alterac5es radicais entre geracoes, a que se jun
tam as alteracfies provocadas pela pr6pria emigra~ao . Todavia, a actividade 
dos pais dos emigrantes nao se distribuiu uniformemente (Fig. 35). Os val ores 
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maximos de progenitores ligados a agricultura surge entre OS emigrantes que 
se deslocaram para Franca, Alemanha, Brasil e Outros Destinos (sempre supe
rior a 75%), enquanto Angola, Mo<;ambique, Africa e Europa apresentam valo
res pr6ximos ou inferiores a 50%, com a Industria a ser muito importante nos 
tres primeiros e os Servir;os nos que se deslocaram para a Europa. 
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FIG. 35- Mobilidade profissional da populayiio que fez um investimento produtivo. 

Ap6s o regresso, o sector terciario continua a ser dominante, agora de forma 
mais expressiva ainda, em detrimento de sector secundario. Contudo, a esta
bilizar;ao da situar;ao s6cio-econ6mica do·s inquiridos ap6s o seu regresso 
determina o aumento do investimento nos sectores terciario e secun
dario, contrariamente ao que sucede no sector primario. 0 aumento da 
pluriactividade na popular;ao inquirida, que decidiu aproveitar a polftica 
expansionista e investir o seu capital diversificando a sua producao, assim o 
determinou. 

Em suma, o conjunto de dados recolhidos expressam uma evolur;ao que 
resultou num processo de conce~tracao da popula~o inquirida no sector ter-
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cimo da ecooomia (Comtrcio e Restaurante e cafts), seodo de salieotar tam
bern a importancia da pluriactividade profissiooal intimamente relacionada com 
o sucesso do investimento inicial. 0 perfodo de emigra~ao evidencia uma 
importancia consider~vel, embora eftmera, do sector industrial directamente 
dependente do destino da emigracao. como podemos verificar pela Ieitura dos 
dados, por concelho de fixacao. ap6s o regresso. 

3.1.1. 0 Concelho de Satiio 

A mobilidade profissiooal da populac;ao inquirida residente no concelho 
de S~tao regista varia~<>es motivadas pela predominftocia de difereotes pafses 
de destinode emi~ da populacao desta ruea administrativa. Portm, a ampli
tude da mobilidade profissiooal deve-se as caractedsticas da populacao activa 
do coocelho de S~tao, predominantemente agricola (mais de 80% em 1960 e 
mais de 55% em 1981). 

Antes da emigra~ao, a maior parte dos inquiridos exercia uma actividade 
no sector primmo, apreseotando-se o terciruio como o sector da economia com 
meoor numero de efectivos . 0 contacto com a estrutura profissional dos paf
ses de destino originou grandes altera~6es . A maioria dos inquiridos. ap6s o 
regresso, integra-se numa actividade do sector secundmo da economia, embora 
tambem o sector terciario apresente um aumento significativo, com uma grande 
diminuicao do sector prim~io, facto ampliado com o decorrer do perfodo de 
emigracao que provoca a passagem da totalidade dos activos do sector pri
mmo para o secun~rio e terci~io . Uma aMlise de ponnenor (Fig. 36) per
mite verificar que t na Agricultura (39.13%) e na Construcao Civil (21.73%) 
que trabalhavam a maior parte dos inquiridos antes de emigrarem. Os pri
meiros deslocam-se para a Industria Metalomecfulica e para a Constru~ao Civil, 
enquanto os segundos se mantem no mesmo ramo de actividade. Este facto 
faz com que sejam a Construcao Civil (26.08%) e a Industria Metalomeca
nica (17 .39%) a deter os maiores quantitativos de emigrantes, em bora seja tam
bern visfvel uma diversifica~ao profissional , atravts das actividades Iigadas a 
Industria Alimentar, a Industria Qufmica e ao sector Hoteleiro, Cafts e Res
taurantes. Esta diversifica~ao t ampliada, com a prolongamento do pedodo 
de estadia no estrangeiro, pela interven~ao no ramo dos Transportes, enquanto , 
simultaneameote, a Constru~ao Civil vai agregando urn maior quantitativo de 
emigrados (34.61 %) (Fig. 36). 

Ap6s o regresso, as altera~5es voltam a ser significativas devido a 
reducao cia importftocia do sector secundario, praticamente inexistente no con
celho de S~tao, exce~ao feita a Construcao Civil, e a expansao do quantitativo 
de indivfduos que passam a dedicar-se ao sector terciario. 
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0 sector primario retoma urn pequeno quantitativo de activos com pro
fissao declarada t (12.50%), enquanto a popul~o que se dedicava h Cons
trucao Civil e a Industria Alimentar no estrangeiro se integra no Comercio ou 
no ramo dos Restaurantes e Caf~; aqueles que se dedicam a Constru~o Civil 
sao aqueles que tinham essa actividade enquanto no estrangeiro. Desta forma, 
ap6s o regresso, e o Comercio que se apresenta como actividade domi
nante (37.50%), enquanto a segunda prefer~ncia sao os Restaurantes e 
Cafes (16.67%). 0 ampliar do per!odo de estadia ap6s o regresso determina 
ainda uma maior concentracao de actividades no Comercio (39.29%) enos res
taurantes e H6teis (21.43%), mostrando que o investimento da pop~o regres
sada da Europa praticamente se restringe a urn investimento nao produtivo 2, 

embora muito importante na melhoria das concli~Oes de vida das popula~s 
rurais. 

3. 1.2. 0 Concelho de Tondela 

A estrutura da mobilidade pro fissional no concelho de Tondela e diferente 
da que encontramos no concelho de Satao. De facto, a populacao inquirida 
aqni residente (Fig. 35) dedicava-se, antes da emigrat;ao, predomina:ntemente 
a actividades no sector primar.io da economia, enquanto a do concelho de Ton
dela revel a uma nftida dominamica do sector terciario (28.57%) (Fig. 37), embora 
os Trcmsportes e os Servi~,;os tambem sejam representativos. Por outro lado, 
a popula~,;ao profissionalmente integrada no sector secundario tern come ramo 
de actividade a Constru~;;ao Civil. 

0 perfodo de estada no estrangeiro implica a concentracA<> da popul~o 
no Comercio ( 48.48%) e nos transportes (17 .24%), sector terciario dominando 
claramente os outros sectores (no concelho de Satao, registou-se a situacao 
inversa, pois af o sector secundario detinha a primazia). A mobilidade pro-

Uma grande parte de regressados, especialmente os provenientes da Europa, 
vivem dos rendimentos, mantendo-se fora do quadro de activos, mas dedicando-se a agri
cultura, pecuana e silvicultura, sendo a recolha de resina relativamente importante oeste 
ambito. Outros ainda, exercendo uma profissao por conta de outrem, assumem uma plu
riactividade, em que a agricultura detem sempre uma posi~ao relevante, sendo geralmente 
importante o investimento nela efectuado. RefU"a-se, a titulo de exemplo, a situayio da loca
lidade de Rils, onde existem actualmente 18 tractores, 50% deles pertenya de ex-emigrantes, 
para alem de vS:rios motocultivadores, com um subaproveitamento declarado do investi
mento efectuado. 0 tractor serve apenas para utiliza~ao propria ou para pres~o de favo
res a fam.!lia ou amigos, mantendo-se parado durante a maier parte do ano. 

2 Refira-se, contudo, que a llnica indllstria de tbteis-<:onf~~s do concelho 
pertence a um emigrante regressado do Luxemburgo . • 
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fissional durante ·a emigracao originou a diminuicao do numero de indi
vfduos ligados ao sector terci<irio, em detrimento dos que passam a ded.i
car-se ao sector secund<irio. Esta alteracao resultou na diversificacao das 
actividades, com a distribuicao de uma parte da populacao que se dedicou 
inicialmente ao Com6rcio pela Industria Alimentar e pela Industria da 
Madeira. 

Depois do regresso ou qo retorno, o sector terci<irio continua a ser 
dominante, salientando-se, todavia, o maior significado do sector prim<irio 
sobre o sector secund<irio. Esta distribuicao profissional ser<i, como decorrer 
do perfodo de retorno, mais concentrada no sector terci<irio, verificando-se, 
tamMm, urn decr6scimo do sector primario, com aumento do sector secun
d<irio. Com efeito, o nosso inqu6rito identificou 56.25% dos indivfduos 
abordado.s como activos integrados no ramo comercial num primeiro perfodo 
de investimento, subindo o valor de inquiridos inseridos no sector comercial 
na actualidade a 81.25% (Com6rcio, Transportes, Servicos e Restaurantes 
e Caf6s). 

3.1.3. 0 Concelho de Viseu 

A estrutura profissional dos inquiridos residentes no concelho de Viseu 
apresenta alguma semelhan~a com a situacao encontrada em Tondela. 

No perfodo que antecedeu a emigracao, prevalece o sector terciario; con
tudo, sao os indivfduos sem actividade econ6mica que estao em maioria (43.24%) , 
consequ~ncia do facto de a idade de safda ser especialmente baixa, numa parte 
importante inferior a 18 anos e tamMm pelo facto de existirem restricoes, por 
parte das instancias oficiais, a safda de indivfduos com determinadas activi
dades profissionais, consideradas essenciais para o desenvolvimento do pafs. 
Por outro lado, o perfodo de estada fora de Portugal corresponde a uma alte
racao significativa em termos profissionais, originando uma escolha, agora clara. 
pelo sector terciario, embora o sector secundario mantenha quantitativos sem
pre superiores aos encontrados para Tondela. 

Durante a emigracao, a populacao naQ activa distribuiu-se pelo Comer
cio (43.75%), mas tambem pelos Servicos (37.50%) e pela Construcao 
Civil (18.75%). Com efeito, sao os Comerciantes provenientes de actividades 
como o pr6prio comercio e a agricultura, que estao em maioria (34.21 %), evi
denciando tamMm os Servicos urn quantitativa importante (23.68%); os indi
vfduos aqui inclufdos sao nao activos, ou activos que ja se dedicavam ao ramo 
antes de emigrar. A estadia no pafs receptor, em bora a mobilidade profissio
nal af ocorrida seja bern visfvel (Fig. 38), pouco se modifica relativamente ao 
primeiro cen<irio descrito. 
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As maiores altera~oes surgem ap6s o regresso ou retorno a Portugal. 
0 sector tercimo amplia o seu domfnio sobre os outros sectores de actividade, 
especialmente, atraves do Com~rcio (35.56%) , que atrai populacao com acti
vidade Agricola, anteriormente nos Servi~os , na Industria Qufmica e na Indus
tria da Madeira, e dos Restaurantes e Caf~s (20%), e 33.34% daqueles que 
se dedicavam ao Com~rcio e ainda aos Servi~os e a Industria Alimentar. 
A estabilizacao da situacao em Portugal provoca algumas altera~6es que pas
sam pela valorizacao da Construcao Civil, de 6.67% a 14.29%, pela desva
lorizacao dos Restaurantes e Cafes , de 20% para 12.24%. Na realidade, as 
alterac6es referentes a este segundo perfodo ap6s o retorno ou o regresso cor
responde mais ao aumento da pluriactividade do que a uma simples mobilidade 
profissional. Sao os empresarios com firmas bern enraizadas no mercado que, 
promovendo os seus neg6cios, investem em novas actividades. Isto origina o 
aumento do sector industrial relativamente aos restantes, o que expressa, por 
parte dos empresmos, uma consciencializacao do poder deste sector no efeito 
multiplicador dos seus rendimentos e, indirectamente, na acumula~ao de cres
cimento no ponto.de concentracao do investimento, embora, no caso de Viseu, 
tal seja resultante de polfticas de descentralizacao pontual da industria. 

Tendo em consideracao a lirea em estudo, existe uma mobilidade diferen
temente expressa e em conformidade com os diferentes perfodos do ciclo emi
grat6rio. Comparando o perfodo anterior a emigracao, com a estadia no 
estrangeiro e como perfodo posterior ao regresso, pode-se verificar a evolucao 
dos diferentes ramos de actividade. 

A l>opulacao Sem Actividade e Sem Ocupacao concentra-se praticamente, 
no perfodo antes da emigracao, correspondendo, a que surge durante a emi
gra~ao, a indivfduos nascidos fora de Portugal. Esta concentracao p6e em des
taque e justifica uma importante emigracao de tipo familiar que caracterizou 
a safda de portugueses para as entao col6nias de Africa. Tam~m a populacao 
que se dedicou a agricultura durante o ciclo migrat6rio o faz antes da emigracao, 
corroborando a ideia generalizada, jl1 expressa ao Iongo deste trabalho, de que , 
numa primeira fase , sao as populacoes dos espacos rurais que mais contribuem 
com efectivos para o fluxo emigrat6rio, demonstrando a pouca incidencia do 
investimento na Agricultura ap6s o regresso. 

Durante a emigr~o as actividades dominantes alteram-se substa.ncial
mente. A Industria Alimentar, a Metalomecartica e a Construcao Civil apresen
tam-se como preferenciais para a populacao emigrada, assim como os Trans
partes e os Services . 

Ap6s o regresso, as actividades dominantes passam a ser a Industria 
Textil, a Industria da Madeira, a Industria Qufmica (produtos farmaceuticos) 
e, ainda, os Restaurantes e Cafes eo Com~rcio . Sublinhe-se, tam~m. que 
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os activos no sector primario, depois do regresso, dedicam-se a crial;ao de gado, 
(galiru1ceos e b<)Vinos). 

As variacoes profissionais apresentam-se bern demarcadas, podendo ser 
perspectivadas como consequencia fundamental de todo o processo emigrat6-
rio portugues. 

3.2. Modos de acesso ao emprego 

A emigra<;ao, de uma maneira geral, e a portuguesa, de forma particular, 
depende, em grande parte, em termos de destino, da imagem de sucesso que 
a populac;ao emigrada projecta na populac;Ao residente e da existencia de orien
tac;ao e apoio no momento da chegada ao pais receptor. 

Nao ~. pois, de estranhar que o emigrante portugues procure localizar-se 
junto de amigos e familiares, quando procura emprego DO estrangeiro. Para 
o potencial emigrante, revela-se de extrema importAncia saber que a sua inte
grac;ao pode ser acompanhada e apoiada de perto por alguem da sua confianca 
j<i conhecedor das alternativas de em pre go na <irea onde reside. De forma ideD
tica, nao ~de estranhar, da parte de amigos e familiares previameDte estabe
lecidos em diferentes pafses de acolhimeDto, a colaboracao na iDtegracao do 
novo emigrante no muDdo dv trabalho, em que eles pr6prios jci se encontram, 
vendo sempre com bons olhos a possibilidade de manterem contactos com popu
lac;ao protuguesa. Esta e, por vezes, a unica forma de contacto social, fun
damental numa sociedade oDde as press6es se multiplicam, e que resulta 
frequentemente em associac;6es de nacionais portugueses . 

Na realidade, em diversas situac;0es, sao os familiares que facilitam as par
tidas, nao exclusivamente pela imagem de sucesso que exibem, mas pelo aco
lhimento, informa<;ao e orientacao que podem facultar e que se tornam essenciais 
para a efectivac;ao da emigrac;ao. 

No mesmo ceru1rio se iDscreve a importAncia da clandestinidade emigra
t6ria na mobilidade internacional portuguesa. Na verdade, a emigracao clan
destina veio a condicionar consideravelmente a forma como o emprego foi obtido. 
Executando uma safda do pafs «a sal to», o emigrante portugues raramente con
tava com qualquer tipo de apoio DO pais de acolhimento, excepto quando a fami
lia e amigos estavam j c1 emigrados, o que lhe permi te urn estabelecimento rcipido 
e a penetrac;ao no mercado de trabalho. 

A realidade dos portugueses retornados das Ex-col6nias volta a ser dife
rente daquela aqui jci referida, isto, porque as safdas de Portugal Continental 
para as Ex-col6nias envolviam sempre a posse de uma carta de trabalho, para 
al~m de urn posicionamento social favon1vel a ascensao econ6mica, possfvel 
tambem devidq as potencialidades do espac;o et11 que se integraram. Daf que 
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grande mimero de portugueses, depois de empregados por conta de outr~m nas 
Ex-col6nias, af investiram as suas economias e criaram empresas, desempe
nhando urn papel importante no investimento, tanto em Angola como em Mocam
bique. Esse vern a ser, posteriormente, o seu papel tambem em Portugal 
Continental. Esta ~ uma situacao que praticamente nao se regista. no que diz 
respeito aos emigrantes portugues na Europa, embora a emig~ao portuguesa 
para o Brasil, a semelhan~ do que acontece com os portugueses safdos pa.ra 
as Ex-col6nias, implique, tambem! frequentemente, o investimento efectuado 
por conta pr6pria. · 

A grande dificuldade do movimento encetado anos atras pelos retomados 
de Africa surgiu, de forma premente, ap6s o regresso for~o ao Continente. 
Por isso mesmo, mostrou-se fundamental analisar tambem a forma como o 
emprego foi obtido ap6s o retorno, defmindo-se, assim, dois momentos, como 
forma de salientar uma possfvel evolu~o verificada na actividade profissional 
depois de urn regresso, compulsivo ou nao. Sublinha-se, assim, o papel fun
damental do investimento dos portugueses retomados pela inclusao de uma varia
vel referente a cria~o de um neg6cio por iniciativa pr6pria ou a participar;ao 
em sociedades empresariais. 

No pafs de destino (Fig. 39), a forma como emprego foi obtido, embora 
variada, destaca como preponderante a interven~o de familiares (56%) e ami
gos ( 14%), especialmente decisiva entre os emigrantes que se deslocaram para 
o Brasil (100%), mas de menor importAncia na Alemanha e Europa. Aqui, 
a necessidade de contratos celebrados antes da emigrar;ao relegam para 
segundo plano a importAncia das rel~oes familiares ou de amizade no processo 
de integracao profissional . Outro tanto nao se verificou com os emigrantes que 
se deslocaram para a Fran~. muitos deles clandestinamente ou com passaporte 
de turismo, que se viram necessidade de recorrer a amigos e familiares ja emi
grados para o seu ingresso no mundo do trabalho. 

A forma como o emprego foi conseguido, depois do regresso ou do retorno 
(Fig. 36), apresenta variantes muito diversificadas, em fun~o da situar;ao no 
pafs de acolhimento. A visualiz~ao desta realidade identifica-nos as respostas 
«nada arranjado» e «criou neg6cio» como dominantes, associadas a destinos dife
rentes perfeitamente individualizados. A ajudfl da «familia» e dos «amigos», 
poucas vezes referida, e indicada pelos retornados das Ex-col6nias I e regres
sados de Africa, embora, muitos deles com reticencias . 

I Num outro ponto deste trabalho refere-se precisamente o contrl!:rio daquilo que aqui 
se afi.rma. Efectivamente, os inquiridos retornados das Ex-<:ol6nias, embora refiram o apoio 
dado pelos familiares, mostram-se frequentemente dcsiludidos como seu aux£lio . Julga-se 
que esta ambiguidade resulta, quer das enormes carencias dos retornados, a quando da sua 
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A declaracao de que o regresso acontece com «nada arranjado• surge ligada 
a popula~o retornada de Angola e M~bique, relacionada com a safda intem
pestiva desses pafses e com a retenc;ao de grande parte dos bens. 

A forma como o emprego foi obtido (Fig. 39) depende, em grande medida, 
do planeamento do regresso efectuado pelo emigrante. A afirm~o da ine
xistencia de emprego planeado para o regresso agrupa, mais uma vez, os retor
nados de Angola e Moc;ambique, directamente confrontados com os factores 

30 ····· · · ····· · · . . ··· · · · · · ··· . . . . . . . . . 

rz:;;J Nada Arranjado c::::12 Familia 
~ Criou Neg6cio - Am1gos 

FIG. 39 - Forma de acesso ao emprego ap6s o regresso. 

(Ponte: Inquerito). 

compulsivos do fen6meno que os reconduziu a Portugal. Por outro lado, sao 
os regressados de Fran~. Outros Destinos e Brasil que referem com mais fre
quencia um planeamento do emprego antes do regresso. Assim, parecem exis
tir relac;0es entre o regresso compulsivo e as afirmac;<>es de «nada arranjado» , 
ajuda da «familia.. e dos «amigoS» na reintegracao social e econ6mica em Portugal. 

A situac;ao actual dos ex-emigrantes apresenta alterac;0es substanciais, 
em bora as condic;Oes de vida sejam bastante diferentes do que aquelas que foram 
indicadas antes da emigrac;ao. As situac;0es «Satisfat6rias• sao dominantes, 
embora uma «boa» situac;ao seja tambem muito frequente, representando, 
contudo, urn retrocesso relativamente ao perfodo de emigra~o. Este facto e 
extremamente importante na decisao de re-emigrac;ao que e relegado para urn 
segundo plano devido a aldeia e a famflia, embora, em Ultima anlilise, essa 

chegada a Portugal, quer das suas expectativas de ajuda incondicional por parte da fam!lia·. 
Mas , resulta tambem, do receio dos aut6ctones que t!m dos familiares emigrados uma ima
gem de enorme sucesso e se sentem no -direito» de esca.motear o apoio a quem durante tanto 
tempo viveu sem nunca ter se ter preocupado com as suas dificuldades. 0 jogo destas varia
veis, conjuntamente com a ajuda incondicional dada, nalguns cases, por amigos e familiares 
explica a validade das duas tomadas de posi9iio, embora contradit6rias. 
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possibilidade nao se tenha ainda desvanecido no espfrito de grande numero dos 
inquiridos. 

Um aspecto que representa urn factor atractivo relativarnente a Portugal 
eo perspectivar da evolu~o das condic;oos de vida a medio prazo (cinco anos). 
Se alguns dos regressados DAo rnostram ter urna ideia clara sobre o assunto, 
a maioria aponta para a melhoria da sua situa<;ao actual, referindo, urn certo 
numero de indivfduos a possibilidade de ascenderern a urna situa~o melhor 
do que aquela de que usufrufram enquanto no estrangeiro. Tal pormenor e rnuito 
irnportante, ate pelo facto de os rnais optimistas serern aqueles que investiram 
na industria transformadora e, como tal , dignos representantes de desenvol
vimento IX?tencial da <1rea em estudo. 
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NOTA FINAL 

A emigra~o tern sido uma constante na estrutura~o da sociedade por
tuguesa, no entanto, as condiC(5es que originam a alteracao das caracterfs
ticas da movimenta~o interoacional dos portugueses podem resumir-se: a lirea 
de emigra~o. ligada a uma noclio de tempo de deslocacao e espaco flsico a 
veneer, a crise econ6mica mundial evidenciada com a Crise Energ6tica 
de 1973-197 4; as alteracoos s6cio-econ6micas e polfticas de Portugal na d6cada· 
de setenta; ao perfodo de emigra~o mMio do trabalhador portugu!s; a dis
posic;ao de regresso da maior parte dos portugueses que safram do pafs. 

S6 por si, o regresso estabelece toda uma tem~tica que envolve as mais 
diferenciadas caracterfsticas e as mais variadas situacQes. que se reflectem no 
pafs de partida, no pafs de acolhimento, nas populac<>es destes pafses e, de forma 
decisiva, no ex-emigrante: na sua integracao social, facilita ou nlio. na sua 
participa<;ao no desenvolvimento e na vida s6cio-econ6mica local, regional e 
nacional. Na realidade, nos ultimos anos o emigrante regressado tern tido uma 
importftncia efectiva no desenvolvimento local e regional, de tal forma, que 
se transforma em factor de desenvolvimento. 

A recessao econ6mica da d6cada de setenta acelerou o regresso de m,ilha
res de trabalbadores que baviam engrossado a populacao dos pafses desenvol
vidos da Europa Central. Alteram, contudo, o seu estatuto de pafses receptores 
de mao-de-obra, diminuindo as taxas de imigrac;ilo com o intuito de diminui
rem o desemprego e as pressoes sociais, resultantes da instabilidade decorrente 
dos menores rendimentos, do desempregb e da xenofobia. Todavia, vao ser 
os pafses fornecedores de mao-de-obra a debater-se com os principais proble
mas agravados por uma estrutura~o econ6mica pouco equilibrada. 0 regresso 
e ainda facilitado pela vulnerabilidade da populac;ao imigrante, dependente de 
urn conjunto de estatutos a adquir (carta de residencia, carta de trabalho, inser~o 
s6cio-profissional), sujeita a restric;5es de direitos, por vezes, a tratamento mar
ginal e vivendo sob o efeito de uma xenofobia sufocante. «0 retorno nlio e entao 
uma eventualidade mas sim urn fen6meno necesslirio na -realizaclio da estrate
gia capitalista» (Sains. Angels Pascual de - 1983, p. 51), todavia, «abordar a 
questao do regresso de emigrantes portugueses e, antes de mais, analisar o con
texto social, econ6mico e geognifico do fen6meno emigrat6rio portugues,. 
(C6NIM, Cust6dio - 1985, p. 77). Ate porque, as lireas de partida, pelo jogo 
de factores de atrac<;ao, que sao fomentados ou esbatidos, podem, conjunta
mente com 0 mesmo jogo de factores mas nas areas de destino potenciais, 
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provocar uma reciclagem de emigrantes regressados e motivar a popul~o aut6c
tone a iniciar o ciclo migrat6rio, processo que parece estar pungente na socie
dade portuguesa. 

Estas movimen~6es tern contribufdo para a recuperac;ao populacional em 
espac;os que manifestaram, ao Iongo de decadas anteriores, nfveis preocupan
tes de repulsao de populac;lio. Potencializa-se, agora, o desenvolvimento atra
ves do jogo de recursos em que o homem como consumidor, produtor, 
mao-de-obra, difusor de inovac;6es, criador de espac;os, e expoente relevante: 
os ainda emigrantes, os emigrantes regressados e retornados t~m funcionado 
como agentes de desenvolvimento de espacos perifericos locais e predominan
temente rurais. Sendo estes continuamente relegados para urn segundo plano 
de aprov~itamento e explorac;lio de factores de desenvolvimento e/ou recon
versao, o investimento dos emigrantes t~m funcionado como panaceia: col
matando dificuldades, quer atraves dos servic;os prestados, quer dos postos de 
trabalho criados, quer do nfvel de vida melh.orado;. servem tambem de alerta, 
pois, permitem verificar que a igualdade de oportunidades, satisfac;ao de neces
sidades, oferta de servic;os, em suma, acesso as comodidades da sociedade 
moderna, nao alcanc;ou ainda uma grande parte dos cidadaos. 

0 concelho de Viseu atraiu a populac;ao e o investimento dos retornados 
das Ex-col6nias e dos mais dinAmicos emigrantes regressados. Esta fixac;ao, 
num espac;o que para alguns e naturalmente seu, representa, para estes e para 
a maioria, o reconhecimento das potencialidades de investimento e de clientela 
deste concelho. E se o concelho de Tondela e representativo de uma situac;ao 
intermedia, o concelho de Satao, predominantemente agrfcola, com o comer
do e os servic;os muito incipientes e uma industria praticamente inexis
tente, tern repelido o investimento. Mas, o emigrante regressado tern, oeste 
concelho, urn papel muito importante. Embora com facilidades fiscais e 
com facilidade de obtenc;ao de areas minimamente equipadas para a localiza
c;ao da industria, o ~xito destas polfticas tern sido praticamente nulo na 
populac;ao em geral e o seu aproveitamento tern sido efectuado precisamente 
pela populac;ao emigrante, que funciona como principal agente de desenvol
vimento local. 

0 tipo de investimento do emigrante regressado e do retornado concen
tra-se no sector terciario da economia, com baixos investimento e Iucros mais 
n1pidos, evidenciando desta forma as motivac;oes que o fizeram emigrar: a 
obtenc;lio de sucesso fmanceiro que o catapultasse, se possfvel , para uma posic;lio 
social de relevo. Porem, algumas das grandes empresas industriais da area em 
estudo estao directamente dependentes do investimento da populac;ao regres
sada e retornada, indicador da exist~ncia de agentes activos, no seio daquelas 
populac;6es , responsaveis pela dinamizac;ao do espac;o em que se reintegraram. 
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Podem-se distinguir dois comportamentos distintos entre retornados e regres
sados, que dependem, contudo, de um mesmo objectivo espec!fico: a indepen
dencia econ6mica e profissional. A passagem por assalariados como trampolim 
para a obtencao do capital suficiente para um investimento por conta pr6pria, 
por vezes temporalmente simultaneo, no caso dos primeiros; a incerteza do tipo 
de investimento a efectuar, por parte dos regressados: para melhorar o seu n!vel 
de vida (habitacao pr6pria, carro, tractor, electrodom~sticos, terrenos), para 
obtencao de rendimentos de forma passiva (aluguer e arrendamento), ou, de 
forma activa, virado para o sector produtivo atrav6s de criacao de uma ou vanas 
firmas por conta pr6pria. Julgamos que a populacao regressada passa frequen
temente por estes diferentes tipos de investimento antes de assumir um papel 
interventor na producao ou no mercado, responslivel pela diferenca encontrada 
entre ano de regresso e ano de investimento. Todavia, nao se podem deter
minar situa¢es de exclusividade e e, sem duvida, possfvel encontrar populacao 
retornada confrontada com a mesma incerteza em relacao ao seu investimento. 
A distincao mais significativa encontra-se na popul~o que nao investiu de forma 
produtiva: enquanto os emigrantes regressados procuram uma situacao de inde
pen<Mncia profissional, atrav6s da exploracao dos terrenos que entretento adqui
riram ou que j<i possu!am; os retornados integram-se, mais frequentemente, na 
populacao activa a trabalhar por conta de outrem, devido tamMm a sua rein
tegracao ter sido efectuada predominantemente em espacos urbanos. 

A relacao entre ramos de actividade e pafses de destino e tamMm elu
cidativa. A populacao que esteve no Brasil e nas Ex-col6nias dedica-se pre
dominantemente ao Comercio e aos Restaurantes e Caf6s. Porem, tanto em 
Tondela como no S<itao, ~ importante o sector primmo dependente dos inves
timentos efectuados na pecuaria, pelo est!mulo da existencia de estruturas orga
nizadas ligadas a criacao de galin<iceos, a recolha e tratamento de leite, sendo 
especialmente inovador o investimento feito na lombricultura por regres
sados no concelho de Slitao, que rapidamente se expandiu a outras lireas e 
investidores. 

0 investimento no sector secundario da economia, por parte dos inqui
ridos, permite, tamMm sublinhar diferent~s orientacoes, directamente depen
dentes do pa!s receptor da emigracao, do tipo de situacao perante a actividade 
econ6mica do indivfduo enquanto emigrado, das suas aspirac0es enquanto mem
bro de uma sociedade em que se reintegrou, e tamMm da atitude camporta
mental assumida, passiva ou activa, econ6mica e socialmente. 0 concelho de 
Viseu concentra os investimentos industriais mais representativos, sobre
pondo-se, tamMm, aqui, o investimento efectuado pelo retornado ao do regres
sado evidenciando, este facto, o papel mais activo daqueles na criacao de 
empresas industriais. A preferencia dos emigrantes regressados, no sector 
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secundario, recai sobre a Constru~o Civil. De facto, urn grande nu.mero investe 
neste ramo, quer pelo pouco capital inicial necesscirio, quer pelo facto de tal 
actividade nao implicar urn espac;o ffsico devidamente apetrechado, quer pela 
procura constante deste tipo de profissionais, especialmente incentivada pela 
populac;ao que continua a regressar a Portugal e por aqueles que ainda se man
tern emigrados. A construc;ao de casa pr6pria pela maioria dos emigrantes e 
o seu investimento em im6veis para habitac;ao formentam o aparecimento de 
novos empreiteiros, que aproveitam os conhecimentos adquiridos enquanto emi
grados, nao raras vezes como trabalhadores da constru<;ao civil. Mas as con
dic;6es de investimento sao mal explorada~ por parte dos emigrantes. Esta 
situa<;ao decorre do desconhecimento relativamente as alternativas ou opc;6es 
existentes, com especial incidencia naqueles que apresentam menor nfvel edu
cacional e mais fragilidades culturais. Eo que acontece no concelho de S<itao, 
~nde a popula~o est<i predominantemente ligada ao sector agricola. 
A expressao desta realidade t visfvel na imprensa regional, que oferece opor
tunidades de investimento representativo do reconhecimento das potencialida
des que reveste o investimento dos emigrantes regressados e das dificuldades 
deste em investir. 

0 fen6meno de regresso e retorno das populac;6es migrantes portuguesas 
envolve, no princfpio dos anos noventa, novas cambiantes que parecem reflec
tir que a emigrac;ao vai continuar a sera resposta de urn grande numero de indi
vfduos as dificuldades de alcance de satisfa<;ao pessoal (social, econ6mica e 
profissional). 

A par das estimativas de regresso de emigrantes, integradas em cencirios 
que envolveram numeros superiores aos efectivamente verificados, implicando 
a manutenc;ao de grandes comunidades de portugueses no estrangeiro, mani
festa-se agora urn acrtscimo do numero de safdas, constat<ivel desde o infcio 
dos anos oitenta e ampliado pela atracc;ao de novos destinos, pelo tardar da melba
ria das condic;oes vida e pelo apelo duma Europa que parece garantir, agora, 
iguais oportunidades de trabalho e tratamento, melhores rendimentos e facili
dades de integrac;ao social e econ6mica. 

Estes factos e a situacao de ruptura socio-cultural criada pelas difi
culdades de reinserc;ao na sociedade portuguesa e integrac;ao efectiva na 
sociedade do pafs de destino, por vezes de naturalidade, col9C'l os filhos 
dos emigrantes, «a segunda gerac;ao», numa posic;ao pouco favor<ivel. Efec
tivamente, a inadaptac;ao ao «modo de vida rural•, onde passam a viver, 
visto ser frequentemente a <irea de fixac;ao dos pais, coloca-lhes dificul
dades de reinserc;ao que culminam com a migracao para cireas urbanas, 
com a re-emigrac;ao ou regresso ao pafs de natui-alidade; onde, embora com 
urn modo de vida que defendem como mais coadunado as suas necessidades, 
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encontram tamMm obstaculos diversos: xenofobia, marginaliza~ao, segrega~ao 
pro fissional. 

As potencialidades do mercado de trabalho europeu, virao a apresentar 
um aproveitamento adequado quer atraves da reciclagem de emigrantes regres
sados, quer atraves do aumento da mobilidade de mao-de-obra nao especiali
zada, para tarefas consideradas menos nobres nos pafses receptores, e 
semi-especializada em concorr~ncia com os seus parceiros europeus. Por outro 
lado, atingida a estabilidade nas Ex-col6nias africanas , Angola e M09ambique 
parecem ser pafses especialmente atractivos para os portugueses, facto expresso 
na popula~o que investiu ao manter rela~<>:es importantes com aqueles pafses 
com o mercado dos seus produtos e como possfveis lkeas de investimento futuro, 
e na popula~ao retornada em geral, pelo saudosismo demonstrado e pela espe
ranca de, urn dia, recuperarem os seus haveres. Todavia, Portugal pode 
ver-se confrontado com a reprise de regresso compulsivo de grandes contin
gentes de portugueses. A instabilidade na Africa do Sui e no Sui de Africa 
pode vir a causar a safda generalizada dos emigrantes portugueses (mais 
de 600.000). 

0 fen6meno emigrat6rio e as suas implica~oes estao sempre presentes na 
hist6ria portuguesa, tanto a passada, como a presente com a perspectivada, e 
as barreiras entre o encerrar eo retomar do ciclo desvanecem-se pelo multi
plicar dos factores de atra~ao-repulsao, pela variedade de lkeas de destinos, 
pelas facilidades tecnicas de liga~5es entre espa~os, pela importAncia do com
portamento individual na mobilidade das popula~5es. 
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