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AS DIMENSOES DA EMIGRA(,;AO NA SOCIEDADE PORTUGUESA CONTEMPORANEAl 

Norberto Pinto dos Santos* 

RESUMO 

Com conscquencias e significados muito diferentes, em funyao das areas de partida, das areas de 
chegada e das pr6prias caracterfsticas dos indivfduos, a emigrayao (quer pelos seus efeitos directos, 
quer pelos reflexes destes) e urn fen6meno sempre presentc na sociedade portuguesa, mas com 
especial representatividade nas dccadas de sessenta, sctenta e oitenta. A cmigrayao condiciona, de 
forma not6ria, a cvolu<riio da populayao nas ultimas quatro dccadas, ao detcrminar os maiores 
movimentos dcmognificos do nos so pafs e, simultaneamente, urn a altera<riio na estrutura da populayiio 
activa, no comportamento social e nas atitudes dos indivfduos. Todavia, os movimentos portugueses 
incluem ainda do is outros fen6menos migrat6rios muito relevantes: o exodo rural (muito importante 
ao Iongo de toda a segunda metade do scculo XX) eo ciclo migrat6rio das ex-Co16nias portuguesas 
(niio en ten dido na cpoca como uma emigrayao efectiv a). Mas 6 a emigraylio que caracteriza, de forma 
relevante, a mobilidade da popula<riio portuguesa depois da 21 Guerra Mundial, com especial 
incidcncia nas decadas de sessenta e sctenta. As influcncias, de ambito variado, mas com uma 
importancia s6cio-econ6mica bern marcada, remetem-nos para urn a abrangencia espacial que confirma 
todo o Norte do Tejo, e particularmente a Regiiio Centro de Portugal, como emissor, por excelencia, 
de populayao emigrante. 

Palavras-chave: Emigrayiio portuguesa. Destines dos emigrantes. Conscquencias da emigra<riio. 

RESUME 

Avec des consequences et des significations tres diversifies, en fonction des aires de depart, des 
aires d 'arrivee et des caracteristiques des individus, !'emigration (so it a travers ses effets directs, so it 
a travers les reflets de ceux-ci) est un phCnomcne toujours present dans Ia societe portugaise. Sa 
representativite est, toutefois, plus grande dans Jes decennies de soixante, soixante-dix et quatre-vingt. 
L'emigration conditionne, de fa9on notoire, I' evolution de Ia population dans les quatres demieres 
decennies: elle determine les mouvements dcmographiques les plus grands dans notre pays et, 
simultancment, un changement dans Ia structure de Ia population active, dans Jes conduites sociales 
et dans les attitudes des gens. Cependant, les mouvements portugais incluent encore deux autres 
phenomenes migratoires: l'exode rural (significatif le long de toute Ia seconde moitie du xxe siccle) 
et le cycle migratoire des ex-Colonies portugaises (ne pas per<ru. a l'epoque, comme une emigration 
effective). De toute fa9on, c 'est I' emigration qui caracterise, de maniere evidente, Ia mobilite de Ia 
population portugaise aprcs Ia Deuxicme Guerre Mondiale, particulicrement dans les decennies de 
soixante-dix. Les influences, denature variee, mais avec une importance socio-economique bien nette, 
no us signalent une dimension spatiale qui confirme le statut de toutle Nord du Tejo, et particulierement 
Ia Regiiio Centro du Portugal, comme emetteur, par excelence, de population migrante. 

Mots-cles: Emigration portugaise. Destinations des emigrants. Consequences de I' emigration. 

1 Conferencia apresentada no Curse de Verlio da Universidade de Coimbra, Julho 1995. 
* lnvestigador do Centro de Estudos Geognificos de Coimbra. Como patrocfnio da DGOTDU. 
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ABSTRACT 

With different consequences and meanings, depending upon the departure and arrival areas and 
the characteristics of the individuals, emigration (whether by its direct effects, whether by its reflexes) 
is a phenomenon always present in the portuguese society, however with special representativity in 
the sixties, seventies and eighties. Emigration regulates very strongly the population evolution in the 
late four decades, commanding, in our country, the majors demographic movements and, simultaneously, 
the active population structural changes, the social behaviour and the individual attitudes. Nevertheless, 
portuguese movements comprise two others essential migratory phenomenons: rural exodus (very 
important during the second half of the XX century) and the migratory cycle of the portuguese ex
-Colonies (not understood at the time as effective migration). In any way is the emigration which 
characterizes the portuguese population mobility after the Second World War, with special incidence 
in the sixties and in the seventies. With very significant socio-economic allusions, the diverse 
influences point out to a spatial dimension that shows clearly the North of the Tagus, and particularly 
the "Regiao Centro" of Portugal, as one of the most importante emigrants departure region. 

Key-words: Portuguese emigration. Emigrants destinations. Consequences of the emigration. 

Ate a decada de cinquenta, o grande Ouxo emigrat6rio 
portugucs orientava-sc para o Cominente Americana -
sendo o Brasil o principal pafs de acolhimento - , mas a 
partir dessa data ha uma alterac,:ao do destino geografico 
dos emigrantes. A rota da America cede Iugar a Europa 
Ocidental e Central, fen6menocujas causas sao exploradas 
em toda a bibliografia sobre emigrac,:ao portuguesa2. Esta 
alterac,:ao na direcc,:ao do Ouxo emigrat6rio vai-se mostrar 
de primordial importfincia, de tal forma que, em momcntos 
precisos daevoluc,:ao destes movimentos internacionais, a 
emigrac,:ao legal se sobrepoe uma outra, a clandestina3. Mas 
este tipo de emigrac,:ao nao c recente, nem sequer se 
encontra unicamentc vinculado a emigrac,:ao europeia. Ja 
durante o final do scculo XIX, perfodo que coincide com 
a lei brasilcira de aboli(_(ao da escravatura (a par de uma 
"maior actividadc na aliciac,:ao de emigrantes; daf as 
facilidades concedidas, a passagem gratuita, os c6modos 
a chegada, a scguranc,:a de salarios" (MARTINS, 1898, 
p. 217), existe urn importante contingcnte de cmigrantcs 
clandestinos. Mas, "e apenas ap6s 1949 que notamos o 
aparecimento ou 0 dcsenvolvimcnto de varios fen6menos 
ate en tao inexistentcs, nomcadamente o recrutamento4 de 

2 Salientem-se as obras de ALMEIDA e BARRETO (1976); ARROTEIA 
(1983? e 1984); BouRAe JACINTO (1984); C6NIM (1985); NAYADE 
e FREIRE (1978); PmNARD (1971 e 1984), PoiNARD e Roux(1977); 
RIBEIRO (1986), ROCIIA-TRINDADE (1973, 1984 e 1988); SANTOS 
(1990), SERRAO (1972 e 1982); SILVA (1984). 
3 Durante os anos de 1969, 1970 e 1971 os val ores de emigra~ao 
clandestina portuguesa ultrapassam OS referentes a emigra~ao 
legal. Tal situa~ao de ilegalidade, impos enormes condicio
nalismos a mao-de-obra portuguesa imigradaque, muitas vezes, 
se viu perante situa~iies flagrantes de injustit;:a que nao podia 
contestar, face ao risco de regresso fort;:ado pel as autoridadcs do 
pais de acolhimento. 
4 Sublinhado do autor. 
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mllo-de-obra clandestina e da emigrac,:llo tempon1ria, que 
acompanha o impressionante acr6scimo do expatriamento 
anual" (ALMEIDA C BARRETO, 1976, p. 194). 

0 proccsso cmigrat6rio do Pafs integra-se, afinal, num 
sistema internacional de movimentos de trabalho (Fig. 1) 
que estabclece uma rclac,:ao directa entre ciclos econ6micos 
e ciclos emigrat6rios. 0 capitalismo industrial da primeira 
metade do s6culo impos uma mobilidadc para a emigrac,:ao 
portuguesa que sc cxpressou cspacialmcnte em movimentos 
transocefmicos, resultado da valorizac,:ao das relac,:oes entre 
a periferia europeia (scmi-periferia segundo Rms) eas areas 
perifcricas mundiais. As distfincias a pcrcorrer, o ainda 
fraco desenvolvimento dos meios de transportee a situac,:ao 
do cmigrado pcrantc a actividade econ6mica (usualmente 
por conta propria e inserindo-secom frequcncia nas classes 
medias e mcdias-altas da estrutura social do pafs de acolhi
mcnto) contribuem para que os ciclos cmigrat6rios sejam, 
na sua maioria, coincidentes com o tempo de vida, s6 
conclufdo com a reformaou mcsmo nao conclufdo, dcvido 
a opc,:ao pela implantac,:ao definitiva no pafs de acolhimento. 

0 periodo que sucede a Segunda Guerra Mundial 
mostra o empenhamento das sociedadcs ocidentais na 
rcvitalizac,:ao das suas economias, iniciando uma primeira 
fasc de capitalismo tardio, pas-industrial. A recuperac,:ao 
econ6mica 6 responsavel pela melhoria do nfvel de vida 
nas regioes ccntrais e pelo aumento do consumo. E seas 
cstratcgias macro-econ6micas ocidentais valorizam a 
divisao internacional do trabalho, o que facultou uma 
redistribuic,:ao espacial do emprego, por outro !ado, a 
depauperac,:ao demografica dos pafscs centra is e evidente. 
Este facto resultou na atracc,:llo de mao-de-obra dos espac,:os 
semipcrifcricos para os espac,:os centrais, desviando-a 
das areas pcrifcricas, impondo, contudo, uma selecc,:ao 
na distribuic,:ao das tarefas- uma divisao social do tra
balho -,com a mao-dc-obra imigrada, nao espccializada, 
a integrar-se na base das estruturas s6cio-econ6micas 



As dimensoes da emigra~iio na sociedade portuguesa comtemporanea 

Mao-de-Obra Especializada 

I I 

Terceiro Mundo 

Peri feria 

PALOP's 

Mao-de-Obra nao Especializada 

l 
Primeiro Mundo 

Cenlro 

(Alemanha, Fran9a, Holanda 
Belgica, Suf9a, Inglaterra) 

...___ _ ___.t t....______ _ _____. 
Mao-de-Obra nao Especializada Mao-de-Obra Especializada 

Mao-de-Obra Espccializada 

Fig. t -A Mobilidade de Populac;iio entre os Espac;os Centrals e os Espa<;os Perifericos 

rcceptoras, o que, conjuntamente com a clandestinidade, 
funcionou como barreira ao esfor9o de ascen9ao social. 
A Europa Central passa a funcionar como p61o receptor da 
mao-de-obra das periferias europcias e de toda a Bacia 
Mediterrfmica (argelinos, tunisinos, marroquinos, portu
gueses e espanh6is - a parte ocidental da Bacia - , 
dirigem-se para Fran9a; turcos,egfpcios,jugoslavos, gregos 
e italianos-a parte oriental da Bacia-, deslocam-se em 
direC9UO a Alemanha) e 0 ciclo cmigrat6rio diminui 0 seu 
intercurso, variando, em Portugal, entre os 8 e 15 anos 
(SANTOS, 1990, pp. 98 a 103). 

E, contudo, importante ter uma pcrcep9ao distanciada 
do fen6meno global relativamente aos ciclos individuais, 
que podem aprescntarperfodos muito divcrsificados entre 
o momento de partida eo momento de rcgrcsso, podendo 
mesmo integrar ciclos duplos ou multiplos, quando 
acontcccm situa9ocs de rc-cmigra9ao, ou intcgrar ciclos 
intergeneracionais. Todavia, no momento da partida, a 
maiorpartc dosemigrantes portugueses pcnsa queconcluini 
o seu ciclo emigrat6rio como regresso definitive ao pafs. 
Este facto vai determinar a manutenr;ao de liga9oes 
continuadas "a terra", a forma9a0 deremcssas muito signi
ficati vas, quando em conf ron to com o total da rem unerar;ao 

mensal do emigrante, e mesmo investimentos produtivos 
diversos (investimentos paraprodutivos ou simples 
apanagio da imagem de sucesso do emigrantc, bern como 
sintoma da sua procura de melhoria de qualidade de vida). 
A compra de terrenos e a construr;ao de casa pr6pria, a que 
se fani referencia mais adiante, sao disso exemplo. 

As Crises Econ6micas dos anos setenta fizeram 
irromper uma segunda fase do capitalismo tardio ao 
desencadcar uma crise social e polftica que coincide com 
o movimento de refluxo de urn grande numcro de portu
guescs. Como descmprego crescente dos pafses centrais, 
como aumento da taxa de infla9ao, como descnvolvimento 
da sociedade de consumo, com a reconversao industrial e 
a maior utiliza9ao de energias e tecnologias alternativas 
sao afcctados, indirectamcnte, os pafses de emigra9ao e, 
directamcnte, a mao-de-obra e o operariado es1rangeiro. 
As pressoes sociais avolumam-se de tal forma que os 
principais pafses de imigra9ao passam a conceder subsfdios 
aos imigrantes que pretcndam rcgressar dcfinitivamente 
aos rcspectivos pafses. Os Ouxos cmigrat6rios sofrem, 
entao, redu9oes quantitativas importantcs ou adapta9oes 
conjunturais, mas nao se extinguem. A cvolu9ao recente 
da cmigra9ao portugucsa mostra cada vcz mais a 
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importancia dos movimentos temporaries nosquantitativos 
totais, com a dispersao de dcslinos e a altera~ao dos 
mesmos na emigrat;ao permancnte. Enquanto estes sao os 
Estados Unidos da America do Norte, a Fran~a. o Canada 
e a Australia, aqueles sao prefcrencialmcnte para a Frant;a, 
a Suft;a eo Luxemburgo, os Pafses Arabes. De salientar as 
comissoes de trabalho cumpridas durante urn, dois, ou trcs 
anos nos pafses do Proximo Oriente, forma de emigrat;ao 
predominantemente individual eassociadaao sector sccun
dario. Registam-se ainda, migra~oes sazonais de perfodo 
mais curta, tres a seis meses, direccionadas para a Frant;a 
e para a Alcmanha e rclacionadas com o sector primario 
( colhcitas e sementeiras) e com a construt;ao civil. A apanha 
do pessego e do morango, em Frant;a e em Espanha, sao 
dais exemplos dcssas migrat;ocs sazonais. Esta sazonali
dade e com frcqucncia responsavel pcla re-cmigrat;ao, 
com indivfduos que ja estiveram emigrados a optarem por 
perfodos mais curtos de estadia fora do pafs. 

Com a resolut;ao dos problemas s6cio-econ6micos e 
politicos de Angola c Mot;ambique, que agora se vis! umbra, 
estes paises podcrao vir a ser de novo reccptorcs 
preferenciais da emigrat;ao portuguesa, ja existcnte ao 
nivel de quadros supcriores e emprcsas, na ultima dccada 
do seculo XX e no infcio do seculo XXI. 

A segunda emigra~ao 

0 ciclo migrat6rio europcu nem sempre cncontra no 
regressoo seu tcrmino. 0 rctomar do processo emigrat6rio 
surge associado as facilidades ofcrecidas pelos meios de 
transporte, ao conhecimento e experiencias e a proximidade 
dos destinos. A re-emigrat;aoe a emigrat;ao parecem ganhar 
novo fulgor a medida que os anos da decada de oitenta vao 
decorrendo. Os destinos prefcrenciais sao agora a Suft;a, a 
America do Norte eo MCdio Oriente. 0 nuxo emigrat6rio, 
ao Iongo da decada de oitcnta mantcm-se muito significa
tive, na sequencia do envclhccimcnto da populat;ao 
europeia, em especial ada Europa Centrale do Norte, da 
integrat;ao de Portugal na Uniao Europcia c das condit;oes 
s6cio-econ6micas e descquilfbriosregionais que persistcm 
muito vincados na sociedade portugucsa. Deste modo, 
surgem canais alternatives para o escoamento da mao
-de-obra portuguesa na Europa, como o confirmam as 
inscrit;0es nos Centros de Emprego, ao Iongo da decada de 
oitenta, com o aumento do numero de candidates a 
emigra~ao. 

A re-emigrat;ao surge da rela9ao de fort;as entre duas 
areas especial mente caras ao emigrante: o seu pafs, com o 
seu concelho de naturalidade ou residcncia, e a area de 
residencia do pais de acolhimento. 0 esbatimento da 
relat;ao atrac9ao-repulsao, que pode ter sido fundamental 
na opt;ao de regrcsso, pode ser, tambcm, significativa na 
vontade de, novamente, deixar Portugal: grande numero 
de emigrantes perante as condit;oes encontradas em 
Portugal (dificuldade no investimento das poupant;as e na 
adaptat;ao social, fracas rcndimentos) retomam o ciclo 
migrat6rio. Como foi dito atras, a sazonalidade ou o 
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caracter temporario curta da emigra~ao promove situa~oes 
dcscgundaemigrat;ao. Poroutro !ado, tam bern os dcscen
dentes de emigrantcs dctcrminam, quer maiores tempos de 
durat;ao do perfodo emigrat6rio, emigrat;oes definitivas, 
quer a re-emigrat;ao da 11 gerat;ao, quando esta pensa que 
o processo de acompanhamento paternal nao se encontra 
ainda conclufdo. 

A rc-emigrac;ao foi, tambem, muito praticada pelos 
retornados das ex-Col6nias. Embora a maioria dos 
retornados nao tenha voltado a sair de Portugal e alguns 
nem tcn~am usado Portugal como destino depois da sua 
saidadc Africa, o retomar do ciclo migrat6rio foi, tam bern, 
uma opt;ao para alguns, confrontados com not6rias 
dificuldades na area deemprego: os seus destinos principais 
foram, cnt.ao, a America do Norte, a America do Sui e a 
pr6pria Europa Central. A re-emigra~ao de retornados foi 
especialmcnte importante no pcriodo imcdiatamente 
posterior ao seu regrcsso compulsive e uma parte signifi
cativa dcssas re-emigrat;ocs foram, mesmo, dcfinitivas, 
nao s6 por motivos ccon6micos, mas tambCm por razoes 
polfticas, dada a instabilidade que caractcrizou o p6s 25 de 
Abril, em Portugal. Assim, em bora se tome ex tremamcnte 
dificil urn a amilisc da re-cmigrat;ao, e por dcmais cvidente 
que ela se efectua e e, mesmo, dcscjada por uma parte da 
populat;ao ex-migrante. 

0 impacto da socicdade estrangeira sobrc o imigrante 
e mcnsun1vcl atravcs da opiniao que este emite sabre urn a 
eventual dcsloca~ao dos filhos para o exterior, como 
emigrantes. 

As variat;oes sao evidentes e demonstrativas das 
dificuldades vividas no cstrangeiro. Em inqucritoefectuado 
em 1989, em concelhos do distrito de Viseu, apenas os 
retornados de Mot;ambique e Angola afirmam, em 37% e 
36% dos casas, que aconsclhariam os scus filhos a emigrar, 
o que se torna sintomatico das facilidades de intcgrat;ao 
sentidas por estas populat;0es. Em todos os outros grupos 
emigrat6rios sc obtcm rcspostas afirmativas, mas nunca se 
atingem valores supcriores a 20%, expressando-se desta 
forma a dificuldadc de enraizamento nas sociedades recep
toras, quando se inquire a 1! gera~ao de emigrantcs. 

Pode-se, todavia, salientar que, para alguns dos 
regressados, o ciclo emigrat6rio nao se encontra ainda 
fechado e a mobilidade geografica e profissional pode 
ainda vir a sofrcr altcra~oes. 

A dificil integra~ao dos descendentes de emigrantes 

A emigrat;ao portuguesa para a Europa esta associado 
urn outro fen6meno sociol6gico importante: o impacto da 
(e na) segunda gera9ao de emigrantes. 

No infcioda suagrandeexpansao (1963-1964), osmovi
mentos intra-europeus dos portugueses revestiram-se de 
urn a particularidadc que, entre muitas outras caracterfsticas, 
importa salientar: a emigra~ao era urn fen6meno individual 
assumido geralmente pelo homem, chefe do agregado 
familiar, que partia sozinho para urn dos paises receptores 
de mao-de-obra. Todavia, a sua integrat;ao profissional e 
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ate social na sociedade adoptiva, conjuntamente com uma 
remunera9ao que ultrapassava as suas expectativas, 
permitiram-lhe pensar num reagrupamento familiar. 
Compensa9ao das saudades e da solidao, e possibilidade 
de duplica9ao do rendimento atravcs da introdu9ao da 
mulher na popula9l'io activa, o rcagrupamento familiar e 
encetado num segundo momenta da cmigra9l'io intra-euro
peia portuguesa tomando-se responsavel pela safda, de 
Portugal, de urn grande quantitativa de crian9as. A estas 
juntam-se tambcm importantes contingentes de crian9as 
nascidas no estrangeiro, filhas de pais portugueses. 

Durante a dccada de setcnta, o pais, com o encerrar do 
ciclo europeu de emigra9ao do p6s 21 Guerra Mundial, 
recebe "urn grande numero de jovens provenientes do 
estrangeiro que, apesar da sua origem portuguesa, se 
apresentavam como uma popula9i10 muito diversificada, 
quer pela expericncia vivida anteriormente, qucr pelas 
atitudes assumidas quanto ao regrcsso e permancncia no 
paisdeorigemdosseus pais" (RoCIIA-TRINDADE,et a/., 1988, 
p. 159). 

E a primeira gcra9ao que se apresenta disponivcl e 
incentivada para efectuar urn invcstimento ou se fixar no 
pais de onde ha anos atras partira. A segunda gera9ao, ou 
mesmo uma terceira gera9ao, nao cncontra o cstfmulo 
necessaria a sua integra9ao, numa sociedadc que, ou !he 
coloca frcquentemcntc imensos obstaculos, ou c 
diametralmcnte oposta aquela ondc habitualmente sc 
integrava. Na realidade, as dificuldades burocraticas, a 
falta de informa9ao e de apoio tccnico, assim como de 
incentives ao investimento, geralmentc mais publicitados 
do que efcctivamente usufrufdos, somente sao suplantados 
por um ainda grande enraizamcnto do indivfduo na 
sociedade de onde partiu, motivo determinante na escolha 
da area de implanta9i10 de urn qualquer inves timento por 
parte dos ex-emigrantes. Este cenario pouco atraente 
funciona como factor repulsive para urn grupo de 
regressados que nao sentem as "amarras" das recorda9oes 
de uma vida anterior ao momcnto de safda do pafs. Sao os 
filhos dos emigrantes, nascidos em Portugal ou nao, que, 
pcrante uma situa9i10 de maioridadc, abandonam, assaz 
vulgarmente, a terra de pais e av6s, deslocando-se para 
areas on de o ritmo de vida se coaduna com o que anterior
mente experimentavam: "muitos jovens fogem para as 
praias e para os grandes centros, recusando a outra socie
dade rural, tradicionalista, com fortecontrolo inter-familiar 
e inter-grupal", (MARTINTIO, 1984, p. 118) acabando mesmo 
por"re-emigrar", agora possivelmentede forma definitiva5, 
e motivando, por vezes, tam bern a cmigra9ao definitiva da 
11 gera9ao. E assim que "as instancias melhorconhecedoras 
do problema, designadamente intcrnacionais, reconhecem 
na segunda gera9ao uma identidade e urn estatuto cultural 
que nao e apenas 0 prolongamento dos scus ascendentes" 
(RocHA-TRINDADE, et al., 1988, p. 36). Este facto permite 
que, cada vez mais, se encontrem estruturadas, nos pafses 

5 Em alguns casos, o que succde na realidadc c que alguns 
regressam ao pafs de origem. 

que serviram de grandes receptores de emigrantes nos 
anos sessenta e setenta, as condi9oes para uma integra9ao 
concreta e efectiva dessas popula-9oes. 

Utilizando a mesma fonte atnis referida, qualquer que 
seja a area de destino do grupo focado, a importancia 
percentual dos filhos de emigrantes nascidos fora de 
Portugal ultrapassa ou iguala os 60%. Da descendencia 
total da popula9ao inquirida, 73,8% nasceu no estrangeiro, 
15,5% tiveram urn contacto directo com a emigra9ao, pela 
sua participa9ao no ciclo migrat6rio, e apenas 10,7% 
manteve urn contacto indirecto com a emigra9ao pelo 
facto de terem permanecido em Portugal durante o perfodo 
de emigra9ao dos pais. 

Sao os inquiridos de Angola e de Mo9ambique que 
detcm os valores maximos de filhos nascidos fora de 
Portugal, 78% e 84%, em virtude do caracter rna is alargado 
da estadia, da nao separa9ao da famflia ou, como sucedeu 
frequentemente, da forma9aoda famfliaapenas no territ6rio 
receptor. Poroutro !ado, so mente do is destines apresentam 
participa9a0 directa dos filhos no ciclo migrat6rio iniciado 
pelos pais: a Fran9a eo Resto de Africa (destinos que nao 
os das ex-Col6nias portuguesas). 

DESTINOS DA EMIGRA<;AO PORTUGUESA 

0 destino dos emigrantes portugueses e espacialmente 
muito diferenciado em fun9ao da sua origem no territ6rio 
portugucs. A Fran9a, a Alemanha, o Brasil, os EUA, o 
Canada, a Venezuela, a Africa do Sui e a Suf9a sao os 
dcstinos prefcrenciais, cmbora diferenciados temporal
mente. 

0 Brasil foi na primeira metade do seculo XX, e ja no 
seculo XIX, como referido, o principal destino da em igra9ao 
portuguesa. Todavia, ap6s 1965, o numero de portugueses 
a deslocar-se para o Brasil diminui drasticamente. Fecha
-sc o ciclo transocefmico e inicia-se o ciclo intraeuropeu. 
Os concelhos que mais residentes veem partir sao os do 
Norte e Centro do Pafs, particularmente OS nucleos 
concelhios de Bragan9a, Chaves, Macedo de Cavaleiros e 
Vinhais; Ponte de Lima, Barcelos, P6voa do Varzim e 
Fafe; mais a sul, Baiao, Arouca, Feira, Cinfi'ies , Castro 
Daire e Viseu; na Madeira, Funchal e Machico. 

Rclativamente a Venezuela, o outro destino prefercncial 
da emigra9ao portuguesa na America do Sui, o numero 
maximo de emigrantes safdos por ano foi de aproxi
madamente 6000 (dccada de sessenta). Esc, no caso do 
Brasil, urn grande numero de concelhos contribui com 
quantitativos significativos de emigrantes, no caso da 
Venezuela esse numero 6 muito mais rcduzido e a sua 
espacialidade muito rna is circunscrita. E a regiao de Aveiro 
que de tern o maior numero de residentes que partiram para 
a Venezuela, logo seguida pelo Porto e ainda por alguns 
concelhos, tambcm litorais, de Coimbra, como Mira e 
Cantanhcde. Nas Regioes Aut6nomas,a Madeira, principal
mente o sui da ilha, aprcsenta igual importiincia para o 
contingente total de portuguescs residentes na Venezuela. 
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Quanto a America do Norte, Canada e EUA s~o os 
destines preferenciais, sendo este o que abarca maiores 
quantitativos emigrat6rios. Com valores rondando os 3 a 
4 milhares/ano ate 1965, atinge neste ano o valor maximo 
de 13 000 emigrantes, mantendo-se o contingente com 
valores elevados durante cerca de dez anos e retomando 
posteriormente OS valores anteriores a 1965. Quanto as 
areas de partida, pode-se apontar todo o litoral a Norte de 
Lisboa, o corrector Aveiro, Viseu, Guarda e ainda o None 
Transmontano, principalmente o distrilo de Vila Real 
(Fig. 2), e ainda as Regioes Aut6nomas. Os concelhos com 
maiores quantitativos de emigrantes ao longos dos anos 
1950, 1960, 1970, sao os de Lisboa; Chaves; Penalva do 
Castelo, Mangual dee Gouveia; Murtosa, A veiro e flhavo; 
Alcoba~a e Caldas da Rainha. 

Por seu tumo, o Canada (Fig. 3) atinge valores maximos 
em 1974, ja depois do grande surto emigrat6rio portugues. 
Os A~ores (S. Miguel e Terceira principalmente) sao urn a 
das areas que mais residentes vc partir para o Canada. 
Todavia, no Contincntc, embora com quantitativos 
reduzidos, tambem Viana do Castelo (no Norte), Covilha, 
Fundao, Leiria, Batalha, PorLodeM6s (no Centro), Ourem, 
Pcniche, Bombarral, Caldas da Rainha, Lourinha, Lis boa, 
Oeiras, Loures (no Vale do Tejo), Faro e Louie (no 
Algarve), sao concelhos com alguma rcprescntatividade 
na cmigra~ao para o Canada. 

0 Contincnte Africano tambCm foi urn destino de 
acolhimento de popula~ao cmigrada portuguesa. Para alcm 
das ex-Col6nias, para a Africa do S ul partem quantitativos 
significativos de Lisboa, Loures e Cascais; do Grande 

30 % 

25 

20 

r--
15 

10 

r--

5 

0 D = D D 

Porto; da Regiao de A vciro e dos concelhos de Tondela e 
Ansiao, com urn maximo de safdas do Pais em 1966/67, 
com 5000 indivfduos. 

A emigra~ao intra-europcia tern na Alemanha (Fig. 4) 
e na Fran~a os scus principais destines. No caso da 
Alemanha, os quantitativos maximos anuais acontecem 
em 1970 c em 1973, ano em que os valores sobem acima 
dos 30 000 indivfduos. Os concclhos de Lisboa, Cascais e 
Lourcs continuam a ter gran des percentagens de emigrantes 
para a Alemanha, como para outros destines, mas tam bern 
Leiria, Pombal e Viseu, na Regiao Centro, e Braga e 
Guimaraes, na Rcgi~o Norte, apresentam quantitativos 
significativos. Uma analise das caracterfsticas dos 
concelhos com mais em igrantes para a Alemanha evidencia 
que sao centros urbanos importantes que os fornecem. Tal 
facto relaciona-se com as caractcrfsticas da mao-de-obra 
solicitada pclos alemaes-prcdominantementc ligada ao 
sector sccundario - e com urn maior controlo sobrc a 
clandcstinidadc; o que se vcio a rcflectir, tambem, no 
cncerrar do ciclo migrat6rio com gran des pcrcentagcns de 
regresses de emigrantes portugucses que viviam na 
Alemanha. Mas a Fran~a e 0 pafs que consegue atrair OS 

maiores quantitativos de popula~ao e mao-de-obra origina
ria de Portugal. 

0 destino preferencial da emigra\ao portuguesa: a 
Franc;a 

Na cmigrar,:ao intra-europeia, a Fran~a assumiu 
imporliincia significativa, colocando-se em posi~ao de 
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Fig. 2- Emigra~Jiio para os Estados Unidos da America no periodo entre 1966 e 1988 
Fonte: Secrctaria de Estado das Comunidades Portuguesas- A emigraqiio portuguesa. 

Dados estatfsticos 1966-1988, Lisboa 
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Fig. 3- Emigra<;iio para o Canada no perfodo entre 1966 e 1988 
Fonte: Secrelaria de Estado das Comunidades Ponuguesas- A emigra<;G.o portuguesa. 

Dados estat{sticos 1966-1988, Lisboa 
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Fig. 4- Emigra<;lio para a Republica Federal da Alemanha no perfodo 1966 e 1988 
Fonte: Secrelaria de Eslado das Comunidades Ponugucsas -A emigra<;G.o portuguesa. 

Dados estat{sticos 1966-1988, Lisboa 

destaque como pals de acolhimento de popula9ao emigrante 
portuguesa. 

- pelo menos, numa primeira fase emigrat6ria - , e pelas 
necessidades de mao-de-obra do pals de acolhimento: esta 
pretendendo-se em quantidade e de prefcrencia sem 
especializa9ao, com poucas exigencias quer ao nfvcl da 
scguranr,:a social qucr em salarios . A proximidade do 

A prefercncia por terras gaulcsas foi motivada pelas 
caracterfsticas s6cio-profissionais da populayao predis
posta a emigrar, prcdominantemcntc do sector primario 
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destino e a imagem de sucesso transmitida a comunidade 
de partida foram igualmente factores muito importantes, 
como alias tambem aconteceu com a Alcmanha. 

A Franca, empenhada na reconstru9ao da sua economia, 
necessitada de mlio-de-obra, recrutava-a nos pafses do Sui 
da Europa e do Norte de Africa. No caso portugues, as 
safdas sucediam-se com frequencia atraves do "engaja
mento" clandestine de trabalhadores, o que os confrontava 
ainda com maiores dificuldadcs. As pressoes diversas, 
abusivamente usadas como forma de persuaslio perante 
atitudes reivindicativas, repercutiram-se frequentemente 
no car~kter socialmente menos prestigiado da actividade 
pro fissional ou na remunera9lio menos justa pelo trabalho 
prestado. Em todo este processo, e com uma postura de 
resigna9liO a condi9ocsdc vida pouco dignas, os cmigrantcs 
portugueses cstivcram entre aqueles que mclhor sc ada pta
ram as comunidades a que passaram a pertcnccr, conse
guindo uma valoriza9lio social e econ6mica que fomcntou 
os grandcs quantitativos de remessas efectuadas. 

A Fran9a surge para o emigrante portugues como o 
destinoprcferencial da emigra9ao legal (Fig. 5) mas tam bern 
da clandestina e, seem Portugal os quantitativos de emi
gracao para Fran9a (49,9% do total) (ARRoTEIA, 1984, p. 
II) estlio num primeiro plano, estes sao ainda ampliados 
quando contabilizados conjuntamente com a emigra9li0 
clandestina. Mesmo na dccada de oitenta, "entre as popula
coes europeias, a imigrayliO recente e representada pe]OS 
portugueses" (GEoRGE, 1986, p. 40). Embora recentes, as 
safdas para Franca tomaram propor96es particularmente 
amplas, correspondendo, ainda em 1982, ap6s o regresso 
de urn numero consideravel de portugueses, a nacionalidade 
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estrangeira com maior representatividade neste pafs 
(GEORGE, 1986, p. 19 e 20). 

A distribui9lio geografica dos individuos faz-se por 
imposi9lio de urn conjunto de relacoes familiares e de 
amizade que originam a concentracao dos emigrantes em 
areas preferenciais (Fig. 6) eon de a imagem de sucesso do 
emigrante no local de partida tambem e importante. 
A percentagem de portugueses por departamento frances, 
relati vamen te a popula9li0 residen te de cada departamento, 
identifica toda a Fran9a Central, a Norte do Ma9ico Central, 
especialmente a grande Bacia Parisiense como atractiva 
para a popula9lio emigrante portuguesa, enquanto o Midi 
e a Bretanha se identificam como sendo as regioes menos 
atractivas. Por seu !ado, o norte, grande centro da industria 
pesada do capitalismo industrial (Lille, Roubaix, 
Tourcoing) e toda a costa banhada pelo Canal da Mancha 
(Cacn, Lc Havre, A miens, Calais, Dunkerque) apresentam 
valores pouco significativos. 

Efectivamente, apenas o departamento dos Pirineus 
Atliinticos (Pyrenees Atlantiques) , sediado em Pau, 
apresenta uma percentagem de portugueses, na popula9lio 
residcnte, superior a 2%. Este valor esta directarnente 
dependente da sua situa9lio geografica de passagem para 
regioes mais a Norte. Com valorcs mcnores, mas formando 
urn con junto espacialmente contfnuo, aparecem a Gironde 
(Bordeaux) e Landes (Mont-de-Marsan), unicos focos de 
implanta9li0 de portugueses de toda a costa Ocidental 
francesa. 

Mas as grandes concentra9oes de portugueses tomam 
Iugar rna is aN orte. A regiao de Paris apresenta os valores 
maximos de fixayliO em departamen LOS como Eure-et-Loir 
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Fig. 5 - Emigrat;ao para Fran~a no periodo entre 1966 e 1988 
Fonte: Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas -A emigra~iio portuguesa. 

Dados estat£sticos 1966-1988, Lisboa 
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Paris 
e Departamentos 

Limftrofes 

Legenda: 

~ -de2a5% 

~-de 1 a2% 

[2] -de 0.5 a 1% 

l=:J -menos de 0,5% 

Sardenha 

Fig. 6- Reparti~ao dos emigrantes portugueses por departamentos, 
em percentagem do total da popula~ao residente. 

Fonte: GEORGE, 1986, p. 70 (Escala - 1: 1200000) 

(Chartres), Loint (Orleans), Scine-et-Marne (Mclun), 
Yvelines (Versailles), Oisc (Beauvais), Val-de-Marne 
(Crctcil), Ville de Paris, Hauts de Seine (Nanterre) e 
Seine-Saint-Denis(Bobigny), todoscom umapercent.agem 
de portugueses que varia entre 2 e 5 %, relativamente a 
populayao residente. 

Outras concentra9ocs import.antes aparecem em Indre
-et-Loire (Tours), a Sui da regiao parisiense, e em plcno 
Maci90 Central Frances urn unico departamento detcm 
valores superiores a 2% de portugueses; trata-se de Puy de 
Dome (Clermont Ferrand). 

Em Portugal, e particularmente na Regiao Centro do 
Pais (Fig. 7), e not6ria a infiucncia de Franeya nos destinos 
geograficos da populayao emigrada. Da totalidade de 

concelhos desta Regiao, apenas 8 apresentam maximos de 
emigrayao para a Alcmanha e 4 para a Venezuela, tendo 
todos os restantcs, 55 na sua totalidade, a Franeya como pais 
de acolhimento. De referir ainda que, dos cinquenta e 
cinco concelhos referidos, trinta e dois dcles aprescntam 
rna is de 50% de emigrantes q uc se deslocaram para Franya. 
Para alem disto, se analisarmos qual o segundo pais de 
destino dos emigrantes dos 12 concelhos que apresent.avam 
maximos de emigrayiiO para a Alemanha e para a Venezuela, 
verificamos que e a Fran9a que ocupa sempre esse Iugar, 
0 que e demonstrativo da sua importfulcia. 

Segundo o estudo de RocHA-TRINDADE (1988), os alunos 
de todos os concelhos da Regiao Centro estabelecem 
apreciaveis rela9oes com a Franeya, quer atraves de 
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~ - Luxemburgo 

f:i:l:l:\:1 - Africa do Sui 

~ -Fran~a 

bSS] - Venezuela 

~ -Alemanha 

c::::=J -lndeterrninado 
o - mais de 50% 

B 

Flg. 7 - Destlnos de emigra~;iio do pai na popula~;iio escolar directa e indirectamente llgada a emigra~;iio. 
A- Pafs com maior ocorrencia no concelho; 

B - Pafs com a segunda maior ocorrencia no concelho. 
Fonte: Roc JJA-TRINDADE, 1988 

familiares emigrados, quer pela v1vencia, ainda que 
temporaria, no estrangeiro ou mesmo de urn a naturalidade 
francesa, querainda pelo fechardociclo migrat6rio familiar, 
com o regresso definitive dos pais. 

Emprego e mobilidade profissional 

A agricultura, a dcclara9ao de ocupa9ao e os nao 
activos (donas de casa, jovens, estudantcs, e actividadcs 
mal definidas) foram rcfercncias muitas vezcs rcpetidas 
entre os emigrantes lcgais portuguescs, no momenta da 
partida. Corrcspondiam estas actividades aquelas que 
tinham os mais baixos indices de remunera9iio, 
conjuntamente com as mais diffceis condi9oes de trabalho: 
a declara9ao de ocupa9ao correspondia, mesmo, a situa9oes 
que inclufam desde o subcmpregado ao nao remunerado, 
geralmente vinculado a explora9oes familiares, ao 
estudante ou a dona de casa. E se, em alguns casas, o 
emigrante man tern a actividade que exercia em Portugal, 
numa boa parte, a mobilidade espacial encetada provoca a 
mobilidade profissional. 

0 emigrante portugues conseguiu alcan9ar, em termos 
deemprego e de uma forma gencralizada, urn a melhoria da 
suasitua9ao no pafs de acolhimcnto pclas suas capacidades 
de trabalho. Tendo safdo do pafs frcqucntcmcntc como 
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clandestine, teve que aceitar empregos pouco condizentes 
com as suas expectativas e isso motivou urn aumento da 
sua mobilidadc profissional. Enquanto a carta de trabalho 
e a carta de rcsidencia nao fossem obtidas, o seu estatuto 
implicava a submissao a qualquer exigencia patronal, o 
que as lcvou a aceitar situa9oes dificilmente consentidas 
nos seus pafses de origem. Note-se, no entanto que, para 
muitos, essas situa9oes nao cram muito diferentes das que 
tinham na sua terra natal. E 6bvio que a autoriza9ao de 
residcncia colocava o emigrante numa situa9ii0 de maior 
seguran9a e confian9a que resultavam na procura de 
melhorcs condi96es de vida: emprego melhor remunerado 
au ascen9ao na hierarquia pro fissional da firma em que ja 
se integrava. 

Assim, urn grande numero de portugueses emigrados 
teve mais do que urn a actividade enquanto no estrangeiro, 
nao sendo ins6litos os casas de duplo emprego, pelo 
menos em algumas alturas do ana, combinando o emprego 
numa fabrica ou institui9ao publica com qualquer tipo de 
servi9o pessoal, geralmente ligado, entreoutras actividades, 
as lides domesticas, a jardinagem, as actividade de 
motorista a tempo parcial, entre outras. 

Outro dado adquirido e o referente a emigra~o da 
famflia directa do emigrante. Quer se trate apcnas da 
mulher ou da mulher e dos filhos, verifica-se urn 
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Fig. 8 - Numcro de regressos entre os anos de 1960, 1970, 1981. 
Fonte: C6NJM, Custodio, 1986 em SANTOS, 1990 
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Fig. 9- Quantitativa de populac;ao emlgrada que regressou a Portugal (1970 e 1981) 
Fonte: SANTOS, 1991 
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emigrat6rio - adaptado a uma vivcncia quotidiana com 
horarios, tarcfas c percursos bern dcfinidos -, altera com 
frequencia o seu estilo de vida, passando este a tcr 
caracteristicas predominantemente rurais, embora agora 
com outra mobilidade, tanto espacial como profissional e, 
mesmo, de investimento. Surgcm agora relar;oes mais 
frcquentes com a vila ou com a cidade pr6ximas, nao 
apenas em torno de scrvir;os publicos (Saude, Educar;ao, 
Administrar;ao)- processo de reprodur;ao social tam bern 
fomentado -,mas rna is pel a procura de servir;os privados 
e bcns de consume duniveis. De facto, se o emigrante 
regressado altera subst.ancialmente o seu cstilo de vida, 
aproximando-se mais daqucla que tinha antes da partida, 
na realidade, as modificar;oes entre os do is mementos sao 
de realr;ar. 0 modo de vida mais sedenwrio, o trabalho no 
campo, o menorcuidado como vcstuario nil.o rcpresentam, 
de facto, urn rcgresso ao modo de vida que tinham antes de 
emigrar, apenas a opr;ao por algo que sendo-lhes caro 
utilizam e integram na vida do scu dia-a-dia, a par com a 
utilizar;ao de clcctrodomcsticos de cozinha ou lazer, com 
as idas ao cafe, com os passeios de autom6vcl, em suma, 
com urn estilo de vida onde o trabalho deixa de ser 
preocupar;ao exclusiva. 

Os concclhos prcdominantcmcnte rurais apresentam 
alterar;oes que sc exprcssam, porexemplo, na dicta ali men
tar da popular;ao e nas estruturas domcsticas e comcrciais 
a clas associadas. Na pn1tica, cstas modificar;oes rcsultam 
sobrctudo do contacto com novos produtos, comcrcios e 
servir;os e da capacidadc monctaria adquirida, promotora 
de urn con sumo qucse traduz, normalmcnte, numa mclhoria 
substancial da qualidade de vida. 

Urn a modificar;ao significativa, porque parte importante 
do dia-a-dia da popular;ao, veri fica-se na cstrutura f uncional 
da cozinha. A lareira permanccc como parte intcgrantc de 
qualquer cozinha de cmigrante ou emigrantc rcgrcssado, 
ja que continua a funcionar como principal fonte de aque
cimento e de utilizar;ao da lcnha disponivcl. Mas, a par da 
lareira, surge o fogao a gas e clcctrico, em con junto ou nao 
como fogao a lcnha, o frigorffico c a area frigorifica. Estes 
aparclhos moti varam usos e aprovcitamcntos de tccnologias 
domcsticas entil.o ainda pouco em voga nos mcios rurais 
portugueses. 

Se a lareira continua a constituir uma opr;ao, a sua 
utilizar;ao reprcscnta a constatar;ao, por parte do cmigrantc, 
do seu valor em tcrmos culinarios e de conforto. Todavia, 
as imposir;oes da intcgrar;ao na socicdadc moderna e os 
honirios escolarcs e laborais, tomam o fogao a gas ou elcc
trico muito rna is pratico e rapido. Por seu turno, os aparelhos 
de refrigerar;ao e congelar;ao contribuem, de forma mais 
decisiva ainda, para a alterar;ao dos habitos alimentares. 
Efcctivamente, a possibilidade de preservar;aode alimentos, 
como a came verde co pcixe, pcrmitc urn a men or utilizar;ao 
da "salgadcira" c das carncs salgadas, das carncs secas e 
dos fumados - estes ligados a lareira- que, contudo, nao 
dcsaparecem dos habitos alimcntarcs do cmigrante e da 
popular;ao em gcral, continuando como uma das suas 
principais dictas. 
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As mudanr;as assumidas pclo emigrante dependcm, 
tambem, da mclhor informar;ao a que o emigrante e a 
popular;ao de uma forma gcral tern acesso. Como exemplo, 
pode-se referir a diminuir;ao do consumo de vinho, e a sua 
frequente proibir;ao aos mais jovens, embora surjam 
consumos alternativos, como e o caso do da cerveja, 
adquiridos, em parte, pelo contacto com as sociedades da 
Europa Central. 

Em bora nao exista urn corte entre as dietas alimentares 
anterior e posterior a emigrar;ao, ja que a base e a mesma, 
as tecnicas de confecyao, fruto dos utensilios utilizados, 
sao agora mais variadas. 0 poder de compra faculta uma 
situar;ao tfpica de sociedade de consumo, muito diferente 
da situar;ao de subsistencia vivida antes da emigrar;ao, 
contribuindo, assim, para a diversificar;ao de alimentos: 
salienta-se o uso de maior quantidade de carne de gado 
bovino, de peixe e de produtos derivados do Ieite. 

Outra alterar;ao significativa foi a da estrutura diaria 
das refeir;oes, por infucncia dos horarios de uma vida 
quotidiana mais urbanizada, numa categoria social em que 
a agricultura passa a funcionar como actividade residual. 
0 almor;o a meio da manha - a merenda -, tal como o 
lanche, a meio da tarde pcrdem import.ancia. Os habitos de 
alimcntar;ao da popular;ao urbana sao valorizados, devido 
a uma integrar;ao profissional que impoe horarios com 
urn a organizar;ao temporal diferente daqucla que existia e 
existe entre os trabalhadores agricolas. 

0 poder ccon6mico, e as modificar;oes na estrutura 
pro fiss ional determinam as grandes mudanr;as no regime 
alimentar dos emigrantes rcgrcssados. No en tanto, e preciso 
nao esquccer tambcm que a difusao de informar;ao e o 
maior esclarccimento accrca dos produtos alimentares 
tern vindo a pcrmitir que a popular;ao regressada a cspar;os 
rurais e a rcstantc popula~ao rural tcnham, actualmente, 
urn melhor regime alimcntar. 

0 investimento de emigrantes regressados 

Por intermedio de inqucrito efectuado em trcs concelhos 
da Rcgiao Centro, verificou-se que o comercio foi a opr;ao 
de investimcnto mais valorizada pclos emigrantes 
regressados. Urn levantamento, nao exaustivo mas 
reprcsentativo (75 a 80%) num concelho da Rcgiao Centro, 
pcrmitiu-nos identificar a seguinte distribuir;ao: 27,8% no 
comcrcio, 25,9% em cafes, pastclarias e rcstaurantes, 
16,7% na construr;ao civil, 11 ,1% na industria trans
formadora, 11,1 % em servir;os e 7,4% na pecuaria. 

Existc, ainda, urn significativoinvestimento nacompra 
de terrenos, utilizados para a constru~ao de habitar;ao, mas 
tambcm para explorar;oes agricolas familiares . 
Efcctivamcnte, emborao investimento produtivo no sector 
primario seja muito pcqueno e na agricultura nao exista9, 
urn a quota parte do investimento total efcctuado e para ela 
dirigido, ainda que de forma indirccta. A grande procura 

9 Entre os cmigrantcs rcgrcssados inquiridos. 
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de terrenos provocou uma sub ida de prer,:os que atingiram 
valores muito aproximados aos praticados em areas 
urbanas. Por outro !ado, e pcrante a tomada de conheci
mento, pelo emigrant.c, da existencia de tecnicas de aumento 
de produtividade e rendimento agrfcolas, ha urn investi
mcnto, muito frequente, em tractores, motocultivadores e 
nas mais variadas alfaias agrfcolas. Porcm a sua taxa de 
utilizar,:ao 6 bastante baixa, provocando urn a rcndibilidade 
muito fraca do investimenLO. Is to co resultado e a prova da 
conservar,:ao,ap6s o regresso definitive, do individualismo 
que caracterizava a popular,:ao no perfodo anterior ao nuxo 
intra-europeu. Todavia, julgamos que a vulgarizar,:ao de 
adubos e fertilizantes, embora passe pela evolur,:ao dos 
meios de comunicar,:ao (TV e Radio), pela expansao do 
comcrcio (atravcs da sua disseminar,:ao em espar,:os rurais) 
e pclos instrumentos de promor,:ao institucional do 
EstadolO, passa tambcm pcla influcncia dos emigrantes, 
como consumidores desscs produtos 

A aplicar,:ao das economias doscmigrantes investidores 
parece nao privilegiar a opr,:ao pelos depositos bancarios. 
Contudo, cste resultado parece advir da omissao de 
informar,:ao por parte dos inquiridos. Scm duvida alguma, 
a emigrar,:ao tevc como implicar,:ao directa nas popular,:ocs 
rurais a maior utilizar,:ao dos servir,:os bancarios, ate entilo 
nao procurados. A colocar,:ao de remcssas em Portugal era, 
na maioria dos casas, o resultado de transacr,:oes bancarias, 
abcrtas para o cfcito. Daf que scja improvavcl que, ap6s o 
regresso, o emigrante tenha decidido deixar de fazcr uso 
das instituir,:ocs bancarias e do rendimento de jt.:ros que 
elas facultam. Considere-se ainda, ncsta ordem de ideias, 
a predisposir,:l'lo da popular,:l'lo rural para amcalhar urn "pc
-de-meia" que continua a tercomo objectives fundamcntais 
prevcnir a velhice, pagar OS gastOS de uma docnr,:a subita 
ou, mcsmo, custear as despesas com a sua "ultima morada". 
As reservas bancariac; destinam-se agora, tam bern, a outros 
fins como a compra de carro particular, de elcctro-domcs
ticos variados, de casa propria, a educar,:ao dos filhos, a 
prevenr,:ao de dificuldades futuras. Assim, embora os 
emigrantes regressados titulares de depositos bancarios 
sejam apenas 12,5%, de acordo com os depoimentos 
recolhidos, este numero reflccteo enraizamento,no espfrito 
das pessoas, das preocupar,:oes de sigilo relativamcnte as 
suas poupanr,:as. 

A construr,:ao de casa propria, principal marca do fen6-
menocmigrat6rio na paisagem, c, de todosos investimentos 
efectuados, aquelc que e responsavcl pclas maio res altera
r,:oes na qualidade de vida das popular,:ocs. Recorde-sc que, 
ao falarmos das modificar,:oes dos habitos alimentares, se 
salicntou, desde logo, que a alterar,:ao da cozinha representa 
um passo importante nessa melhoria de qualidadc de vida. 

Muito significativas sao as alterar,:oes referentes ao 
numero e caracterfsticas das habitar,:ocs construfdas. 

10 Pressupoe-se o aumento da alfabctiza\=liO e da escolaridade, 
assim como a cria\=iiO de organismos regionais de apoio ao 
desenvolvimento e difusao das tccnicas agrfcolas e de formaylio 
profissional dos agricultores. 

N urn a primeira fase, a habi tar,:ilo e construida a imagem 
da antiga casa rural, ao nfvel do solo, mas com novas 
materiais de qualidade duvidosa, e desintegrados s6cio
espacialmcnte. Cores garridas, azulejos variados no revesti
menlo exterior, alumfnios, persianas de cores diversas, 
algum desacompanhamcnto da obra porparte do emigrante 
e o pouco profissionalismo de alguns empreiteiros, 
transformaram rapidamcnte essas "casas novas" em casas 
dcgradadas, tanto mais que uma boa parte delas s6 urn ou 
dois mcscs por ano eram ocupadas. 

N urn a segunda fase, a casa do emigrante e ja o rcsultado 
de uma aculturar,:ao sofrida em tcrras estrangeiras: 
mantcndo algumas das caractcrfsticas negativas dos 
matcriais do perfodo anterior, as construr,:oes sao agora 
maiorcs - com as da primcira fase a sofrercm 
frequcntemente ampliar,:ocs e reformas, ate porque os 
materiais utilizados nao terao sido os mais adequados e a 
sua deteriorar,:ao foi muito n1pida- e aprescntam linhas 
arquitectonicas pouco usuais ate entao. E o caso das 
diferentcs aguas dos tclhados, da inclinar,:ao pronunciada 
destcs, dos redondos das portas, janelas e paredes, das 
grandes areas envidrar,:adas, do "entcrrar" da casa com a 
formar,:ao de urn andar, ou parte dele, abaixo do nfvel do 
solo. Se bern que muitas destas caracterfsticas possam ja 
estar prcsentes na arquitectura urbana, as combinar,:oes 
efectuadas pelos emigrantes sao, muitas vezes, bizarras e 
insolitas. 

Nao se pretende, de facto, criticar as construr,:oes dos 
emigrantes. Na realidade, ha que afirmar que a construr,:ao 
de casa propria e urn dos aspectos mais significativos da 
emigrar,:ao portugucsa, no seu contribute para a mclhoria 
da qualidade de vida das popular,:oes rurais. Elas sao o 
reflexo de muitos facto res de que os emigrantes sao a pen as 
uma pcrmissa, revelando, em algumas situar,:oes, uma 
capacidade de resposta, em temos de integrar,:ao 
arquitectonica, muito adequada: desdc a recupcrar,:ao de 
imoveis antigos, a construr,:ao de casas perfcitamente 
integradas no parque habitacional da regiao, ate casas de 
linhas arquitectonicas simples e bern conseguidas ou 
arrojadas, mas de born gosto evidente, com a utilizar,:ao de 
materiais de boa qualidade e adequados ao fins em causa, 
tudo isto podemos cncontrar no parque habitacional 
directamente rclacionado com a cmigrar,:ao portuguesa. 

Esta evolur,:ao parece, pois, rcmetcr para uma 
aprendizagem e uma aculturar,:ao bern sueedida e de que 
resultou uma maior compreensao e integrar,:ao efectiva, 
por parte do emigrante, de do is mundos tao dfspares como 
a regilio on de vi via an tcs de emigrar e a area, ou areas, on de 
se implantou no estrangeiro. 

CONSEQUENCIAS DA EMIGRA<;AO PORTU
GUESA 

A em igrar,:ao e aprescntada geralmente como sendo urn 
proccsso dual. Apontada, por uns, como sendo factor de 
dcscnvolvimento economico e vista, por outros, como 
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uma dificuldade acrescida para esse desenvolvimento ou, 
ainda, como mero factor de desenvolvimento social e 
cultural. Todavia, perspcctivado como urn fen6menocfclico 
(perfodo pre-emigrat6rio, emigrar;ao c regresso) o processo 
migrat6rio implica a existcncia de factores positivos e 
negativos de cuja combinar;ao resulta urn saldo favonivel 
ou desfavoravel. Este depende ainda, de outros movimentos 
e da capacidade de valorizar;ao das potencialidades da 
popular;llo emigrada ou regressada nas diferentcs regioes, 
o que, em primeira analise, se relaciona com as caracterfs
ticas end6genas dos territ6rios. E inegavel que a emigrar;ao 
funcionou, e continua a funcionar, como motor de 
desenvolvimento social e cultural do pafs, mas tambcm e 
plausfvcl afirmar que, pelo menos a nfvellocal, e por vezes 
a nfvcl regional, a emigrar;ao c simultaneamcnte respon
savel pelo crescimento e valorizar;ao econ6micas. 

De facto, o fcn6meno da emigrar;ao tern que scr 
enquadrado em espar;os espccfficos onde as potcncialidades 
idcntificadas podem ser problemas de desenvolvimento 
ou crescimento noutros espac;:os. Contudo, de uma forma 
generalizada, podem-se salientar os seguintes aspectos: 

a) o funcionamento da emigrac;:ao como canal de 
escoarnento de activos, originando por vezes situar;oes de 
carcncia de mao-de-obra principalmente nas areas do 
interior onde se combinavam uma forte cmigrar;ao e urn 
nao menos importante cxodo rural; 

b) o envelhecimento da populac;:ao portuguesa, tanto 
no topo como na base da piramide cwria. Os porLugueses 
que passam as fronteiras, legal ou clandestinamente, sao 
maioritariamente jovens e adultos jovcns provocando urn a 
diminuic;:ao destes no total de popular;ao eo envelhccimento 
da populac;:llo. Por outro !ado, sc, na dccada de sessenta, a 
emigrar;ao era predominantementc individual, permane
cendo em Portugal o conjuge, geralmente o feminino, e os 
filhos do emigrante, mantendo-se, por isso, urn certo 
equilfbrio na cstrutura etaria, durante a dccada de setenla 
comcc;:ou a cfectuar-se uma emigrar;ao familiar e urn 
reagrupamento familiar no estrangeiro. Isto provocou, 
conjuntamente com os gran des quanti tativos deemigrantes, 
urn descquilfbrio na estrutura ewria que quase duplicou 0 

seu fndicc de envelhccimento nas areas de maioremigrac;:ao. 
Por exemplo, no caso de Viseu, distrito com grandes 
contingentes emigrat6rios, o fndice de envelhccimento 
que era de aproximadamente 17% em 1940 e de 22% em 
1960, aprcsenta em 1981 urn valor superior a 35%, resul
tante do dccrcscimo do fndice de envelhecimento na base, 
fruto de novas atitudes no respeitante a natalidade, mas 
tambcm o resultado da safda de muitas crianr;as e de 
muitos adultos, com uma consequente redur;ilo da taxa de 
natalidade. Por outro !ado, o fndice de envelhecimento no 
topo correspondc a uma tendcncia geral de aumento da 
esperanr;a de vida das popular;5cs ampliada, em Portugal, 
pelo fen6menoemigrat6rio. Daqui resulta que o coeficientc 
de dcpcndcncia ou a quanti dade de populac;:ao de pendente 
(indivfduos menores de 15 anosecom mais de64 anos) em 
rclac;:ao a potencialmente activa atinge expressoes 
prcocupantes; 
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c) a diminuic;:ao da relac;:ao de substituic;:ao, urn a vez que 
sao fundamentalmente os jovens e adultos jovens que emi
gram, daf resultando urn acrescimo relativo do numero de 
activos com mais de 39 anos. Estabelece-se, por isso, urn 
vazio na massa de populac;:ao que deveria constituir os adultos 
activos jovens, com a diminuic;:ao dos potenciais de popu
lar;ao activa que, funcionando como recurso, se apresenta 
como urn factor de estagnar;ao do d0senvolvimento; 

d) a dificuldadc de aplicac;:ao de conhecimentos tecnico
-profissionais adq uiridos no estrangeiro , devido a 
parcelizar;ao dos mcsmos, ou a impossibilidade de 
integrar;ao de tais conhecimentos no sistema produtivo 
on de o emigrante regressado se insere. Sao de valorizar;ao 
efectiva apenas aqueles que se integram numa actividade 
cxercida anteriormente pclo emigrantes, podendo, nesse 
caso, funcionar como aperfeir;oamento de uma actividade 
de que conhecera todo o processo de produc;:ao; 

e) a incompatibilidade entre o investimento e as 
capacidades monctarias do emigrante que, por isso, recorre 
a formac;:ao de sociedades e que dificulta OS prop6sitos dos 
emigrantes mais activos e inovadores, que poderiam ter 
com maior frequcncia urn papel relevante no dcsenvolvi
mento local e mesmo regional; 

f) a falta de apoios tccnicos, administrativos e 
financeiros aos projcctos dos cmigrantes que se deparam 
com dificuldades varias na formac;:ao das suas empresas e 
na constituir;ao de urn quadro de pcssoal qualificado; a 
complexidadc e o adiarncnto na formar;ao de institutir;oes 
de apoio financeiro e logfstico continuam a ser uma difi
culdade ao processo de descnvolvimento; 

g) a conservac;:ao da atitudc individualista que o 
emigrante possufa antes da emigrar;ao e que dificulta a 
formar;ao de sociedadesde invcstimento ou a rcndibilizac;:ao 
dos recursos, quer seja pela sub-utilizac;:ao de maquinaria 
que e adquirida como forma de inveslimento, qucr seja 
pela deformar;ao de alguns dos sectores do mercado, como 
acontece com a construr;ao civil e o solo periurbano ou 
rural, cujo valor 6 muito inflaccionado devido a atitudes 
pouco condizentes com a melhor rendibilizac;:ao do 
investimcnto. Este investimento e, de facto, raramcnte 
produtivo eresume-se apenas a uma produlividade indirccta 
ou em bens duraveis; 

h) o adiar dos problemas da economia portuguesa pcla 
diminuir;ao da pressao sobre os factores de produc;:ao, o 
que transmite uma ideia de cquilfbrio e desenvolvimento 
s6cio-econ6mico irrcal. De facto, a par das alterar;oes da 
estrutura activa da popular;ao, da diminuir;ao do 
descmprego, do aumento dos salarios, surgcm grandes 
deficicncias de infraestruturas, basicas e de apoio a 
produr;ao e servic;:os, de que resulta o avolumar das 
assimetrias regionais e a incipicncia do investimento e 
crescimcnto industrial (salicnte-se, a este prop6sito, a 
importilncia da industria como multiplicador do 
crescimento). 

Nao obstante as dificuldades apontadas, o fen6meno 
cmigrat6rio tambcm surge positivamente associado ao 
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processo de desenvolvimento regional e local. Considera
-se, assim: 

a) a modemiza9ao e a altera9ao das atitudes e do estilo 
de vida das populayoes, pela difusao daaculturayaosofrida 
e pela motivayao de novas comportamentos e novas 
investimcntos. Em bora de formas incompletas e, porvczes, 
pouco coadunadas com a realidade socio-cultural portu
guesa, o emigrante capta no pais de destine, urn con junto 
de valores, de habitos, de novas comportamentos, que 
pretende imitar e que transferc, se bern que filtrados pelo 
seu proprio con junto de val ores e expericncia de vida, para 
a sua comunidade ou mesmo sociedade de origem. Este 
facto, conjuntamente como aumento do poder de compra 
e novos padroes de consume, coloca o emigrante eo emi
grantc regressado numa posi9ao de destaque, quer devido 
a transmissao de urn a imagem positiva, quer devido a urn a 
imagem depreciada, em qualquer caso, implicando uma 
aten9ao especial aos seus comportamentos e acyoes. A sua 
maneira de estar, a exteriorizayao do aumento de rendi
mentos, os investimentos que efectua permitem-lhe, em 
primeira analise uma melhoria das condiy5es de vida, 
acompanhada, por vezes, pela melhoria da propria quali
dade de vida. Is to leva a urn a aquisi91i0, consciente ou nao, 
desses com portamentos e acyoes, por parte da eomunidade 
onde o emigrante regressa ou de que fez parte. Os novos 
padroes de vida, sao porvezes, mesmo valorizados; co que 
denota a multiplicayao dos eomereios e servi9os em espa9os 
ate enwo muito mal servidos nessas componentes de 
mcrcado. Fomenta-se, assim, uma proeura que facilita 
o investimento e pro move a aparecimento de novas empre
sas; 

b) a integrayao no tecido produtivo ou paraprodutivo 
de uma popula91io inicialmente nao predisposta a tal. 
A emigrayao motiva, desta forma, o aparecimento de 
agentes locais de desenvolvimento que aetuam como 
criadores de emprego, quer para si proprios e familiares, 
quer mesmo para a populayao local. Do mesmo modo, o 
invcstimento c estimulado pela constituiyao das empresas 
ou "neg6cio" dos emigrantes. Devido a predominfmcia de 
urn mereado local e regional , esse estfmulo impliea urn 
outro tipo de eomportamentos e consumes na sua area de 
implantayao por parte da popula91io em geral; 

c) a descomprcssao populacional perante a falta de 
postos de trabalho e oportunidades de emprcgo. A safda de 
populayaO para 0 exterior funciona como valvula deeseape 
em areas onde a pressao sobre os postos de trabalho 
originava tensoes sociais e renumerayoes mais baixas. 
Efectivamente, a diminui9ao de actives trouxe uma 
reposiyao das eeonomias, nao so dos emigrantes, mas 
tambCm dos autoctones, que viram melhorados os seus 
salaries e ampliadas as possibilidades de rendimento. Is to 
acontece quer devido ao facto de muitos dos emigrantes 
terem deixado para tr<1s aetividades que puderam ser 
descmpenhadas pelos que ficaram, quer, tambCm, pclo 
facto de as divisas enviadas pelos emigrantes funcionarcm 
como motivadoras de novas investimentos por parte da 
popula9ao que nao emigrou; 

d) as remessas enviadas para Portugal representam, 
desde o primeiro momenta desta emigra9ao intraeuropeia, 
o factor positive de consequencias mais imediatas. 
Contribuindo de forma imediata para a recomposiyao das 
economias das famflias que mclhoram o seu nivel de vida, 
o envio das remessas e tam bern factor de desenvolvimento 
local, regional e nacional. Todavia, estas remessas sao o 
resultado de urn desajustamento socio-economico nos 
pafses de destine. 0 emigrante portugues tern af urn salario 
que e valorizado pelo cambio monetario, equiparando-o 
aos bans salaries do pafs e muito acima dos valores 
medias. No en tanto, o nfvel de vida e pre9os nos pafses de 
destine, face a necessidade de obten9ao de remessas a 
enviar para Portugal, objective primeiro da maior parte 
dos emigrantes, obriga-os a assumir urn estilo de vida de 
forte conten9ao de despesas, o que impoe uma situa9ao de 
"clausura". Esta e apenas entrecortada pelas deslocay5CS 
residcncia-trabalho e trabalho-residencia, nao existindo 
uma disponibilizayao de dinheiro para a ida ao cafe, para 
comprar o jomal, que geralmente e enviado de Portugal, 
para o passeio, para o lazer, em sum a. Tal situayao explica
-se pclo cankter temporario desse estilo de vida e pela 
vontade e necessidade de obter a maior quantidade de 
rendimentos no menor tempo possfvel. 0 objective e a 
compra de casa propria em Portugal, de prefercncia uma 
vivenda envolvida por muito terrene nao construfdo, do 
carro novo, das alfaias que nao se quer voltar a pedir 
emprestadas ao vizinho, do terrene com que sempre sonhou 
ou, mesmo, o investimento produtivo que nunca conseguiu 
efectuar por falta de capital. 

Sao tambem estas remessas, com reflexes no 
desenvolvimento regional e local, que contribuem para a 
integra9ao do emigrante no tecido produtivo. Por outro 
!ado, as remessas sao tam bern urn factor de transformayao 
de espayos centrais e do proprio pais. 0 aumento da 
circulayao monetiiria e a nccessidade de cambios entre o 
escudo e uma grande variedade de moedas levaram a 
banca a integra9ao desses capitais e, consequentemente, 
ao seu crescimento: promoveu-se a difusao de agcncias 
bancarias, com uma disseminayao que, antes de mais, lhes 
permitisse absorver rapidamente as remessas dos 
em igrantes. Tal facto fez surgir em grande numcro de vilas 
do Centro e Norte do Pafs, numa primeira fase, uma rede 
de balcoes que canalizaram 0 dinhciro para as areas 
centrais e em crescimcnto efectivo: Lisboa, mas tam bern 
o Porto. Dcsta forma, o desenvolvimcnto da GrandeLisboa, 
nos anos setenta, foi efcctuado, em parte, a custa da fluidez 
monetaria criada pelas remessas dos emigrantes, com 
prejufzo das comunidades de origem destes, que nao 
usufrufram dos capitais auferidos pelos seus membros, 
fomentam, mcsmo, as assimetrias regionais; 

e) o aumento da mobilidade socio-profissional e, desde 
logo, o reflexo da op9ao pela emigra9ao e uma forma de 
valorizayao dos recursos humanos. Aquela escolha implica 
a integra9ao em novas actividades e o confronto com 
novas experiencias que contribuem para o enriquecimento 
do indivfduo. 0 perfodo emigratorio e geralmente respon-
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save) pela passagem por varias actividades profissionais 
( quer dentro de urn mesmo ramo de actividade ou cmpresa, 
querentre difcrcntes ramos), simullilneasou nao, e que sao 
o resultado da intcgra9i10 progressiva na socicdadc adop
tiva. Assim, a popula9ao que sai predominantcmente do 
sector primario vai, no pafs de dcstino, continuar ncssa 
actividade com muito mcnos frequcncia ou vai integrar-se 
na industria transformadora enos serviyos, fundamental
mente os serviyos pessoais, c na construyao civil. Ap6s o 
rcgresso, o emigrantc divcrsifica ainda as suas activi
dadcs, que abrangem o sector primario, valorizando-se a 
pccuaria, o secundario, com a constru9ao civil ou a indus
tria transformadora, os servi9os e comcrcios; uma boa 
parte desscs indivfduos mantcm-se, no entanto, scm 
actividade dcfinida, como proprietaries e vivcndo dos 
rendimcntos; 

f) a liga9ilo com projectos de domina9ilo territorial 
(colonizayao) facilitou o succsso da maioria dos portu
gueses que se deslocaram para as cx-Col6nias portuguesas 
de Africa uma vez que af encontravam nas cstruturas do 
podcr, as facilidades nccessarias para a integrayao pclo 
topo na hierarquia social. Os muitos recursos, o fraco 
aproveitamento das potcncialidades, o apoio institucional 
eoatrasos6cio-culturaldaspopula9ocsaut6ctonesconferi
ram a essa populayao colonizadora poder s6cio-econ6mico 
nasex-Col6nias portuguesas. As facilidades de implantayao 
sao ainda mais valorizadas durante o perfodo conturbado 
de pressocs s6cio-econ6micas internacionais sobre a 
polftica de colonizayao portuguesa que veio a despoletar 
as gucrras coloniais. Ocupando toda a gam a de acti vidadcs, 
a populayao portuguesa curopcia divcrsificava as suas 
ac9oes e ampliava os seus mercados, fazcndo crcsccr as 
empresas de que frequcntementc cram propriet.arios; 

g) a descolonizayao dos territories portugueses em 
Africa, compulsiva c expoliat6ria, resultou, visualizado 
todo 0 proccsso a distancia, positivamentc para 0 

descnvolvimento e crescimento ccon6mico do pais. 
Efcctivamentc, o retorno de mais de meio milhao de 

indivfduos vcio colmatar urn proccsso de deficit dcmo
grafico que sc repercutia na vida ccon6mica do Pafs. Alcm 
disso, estc movimcnto m igrat6rio aprescnt.a-sc como dupla
mcntc favoravel porque para alcm de implicar o aumcnto 
dos quantitativos populacionais, incide fundamental mente 
sobrc urn a urn en to de adul tos cad ul tos jovcns, de formayao 
e instru9ao acima da media do Pafs e com areas de fixayao 
muito diversificadas. Embora tenham sido os concelhos 
litorais os mais procurados para a sua fixayao, muitos dos 
rctornados das ex-Col6nias vao dirigir-se para concelhos 
do interior do Pafs, contribuindo de forma dccisiva para o 
descnvolvimento local. 

Frequentemente, invcstidores nos actuais Pafses Africa
nos de Lingua Oficial Portugucsa (PALOP), utilizam essa 
atitude emprcsarial para aprovcitamento dos recursos das 
rcgioes nao ccntrais, muitas vczes nao devidamente utiliza
dos. Fruto da ncccssidade de rapidamoote conseguircm 
capital e independcncia profissional, e da predisposiyao ao 
invcstimento, que ja mantinham em Africa, os rctornados 
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investem em franjas de mercadomenos explorados edinami
zam a ofcrta, assim como a procura, atraves do seu consume, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento econ6mico 
local e regional. 

Os grandes mcrcados de trabalho de Lisboa/Setubal, 
Porto/Braga/ A vciro e Faro atrafram, scm duvida, os maiores 
quantitativos de populayao retomada. Na Rcgiao Centro 
esta atractividade c muito representativa no concelho de 
Viscu e no deCoimbra, OS unicos ondeos quantitativos de 
retornados exccdcm os 6.000 indivfduos; este valor 
con j uga-se no concclho de Viseu, com uma taxa de retorno 
superior a 7%. 

A SITUAC,::AO ACTUAL 

Retomando o proccsso de mobilidade intcrnacional, o 
pcrfodo que se segue a decada de setenta e que se prolonga 
ate hoje rcOcctc urn conjunto de circunslilncias que interessa 
sublinhar: 

- a manutcnyiio de urn numero significative de 
emigrados nos pafscs da Europa Central c da America II 
(Figs. 10 e II); 

-a formayao de uma segunda geraylio de emigrantes 
de origem portugucsa que nao apresenta os elos dos seus 
pais a Portugal e que funciona como urn handicap 
demognHico que se reflecte nos recursos humanos 
regionais; 

- a continuaylio da safda de populayao, embora em 
menor numero, para pafscs europeus e da America do 
Norte; 

- o incremento de urn Ouxo de emigrayao temponlria 
que se valoriza nos ultimos anos, com especial incidcncia 
no distrito de Viscu, na Rcgiao Centro. Esta evoluyao 
permitc identificar uma diminuiyi!O dos perfodos migra
t6rios intcmacionais, dcsde os muito longos da cmigra~ao 
transoceanica (Brasil, Venezuela e E.U.A., geralmente 
supcriorcs a 20 anos), aos curtos e de media dura~ao da 
emigrayao intracuropeia (Franya, Alcmanha, entre os 8 e 
os 15 anos), ate aos pcrfodos de curta dura~iio ou sazonais 
(Fran~a, Sufya, Pafses Arabes). 

A emigra~ao sazonal de curta durayao (3 a 9 meses) 
encontra, por cxcmplo, no distrito de Viseu, ao Iongo da 
decada de oitcnta, urn terrene muito favon1vel. De 1977 a 
1988, Viseu apresentao valordistrital absolute maximo de 
emigrayao temporaria (Fig. 12), valor com grande impor
lilncia no total da populayao do distrito tal como a Guarda 
e Castelo Branco, embora com menores quantitivos. 

A valorizayao dos investimcntos em infracstruturas de 
qualidade (cultura, lazer, desporto) e a descentraliza9iio 
do proccsso de crcscimento ccon6mico podcm vir a 
contribuir para a fixayao de populayao: c que mesmo os 

11 0 numero total de portugueses no estrangeiro, em 1992, 
segundo a Direc'rao-Geral dos Assun tos Consularcs c 
Comunidades Portugucsas, e de 4 531 870 indivfduos. 
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Fig.12- Taxa de emigrar;ao temporaria (1977-1988) 
Fonte: Sccretaria de Estado das Comunidades Portuguesas -A emigra~tio portuguesa. 

Dados estat(sticos 1966-1988, Lis boa 

grupos que tern uma actividade ccon6mica prcstigiantc 
e/ou bern remuncrada nas estruturas sociais locais e 
regionais veem-se confrontados com dificuldadcs no acesso 
a diversos bens e servi9os, o que pode afcctar o equilfbrio 
atrac9ao-repulsao. 

Quando estas iniciativas falham na prossecw;ao dos 
seus objectives, os reflexosdemograficos sao sintomaticos. 
A relayao entre o numero de habitantes por km2 e a 
concentra9ao da populayao em lug ares (com rna is de 5.000 
habitantes), em 1991, evidencia os distritos do Nordeste e 
do Centro Interior como os que apresentam menores 
potenciais de popula9ao conjuntamente com as menores 
taxas de urbaniza9ao. Mas a proliferayao de program as de 
forma91lo profissional, de institui9oes de Ensino Medio e 
Superior (de alcance e actua9ao Local e Regional), o 
desenvolvimento de infraestruturas e a multiplicayao de 
investimentos que promovam o emprego podcm num 
futuro proximo canter este processo de repulsao 
demografica, pela fixa9ao nos diferentes territ6rios da 
popula9a0 jovem e adultajovem, necessaria para sustentar 
o desenvolvimento real. A prossecussao deste desenvolvi
mento sustentado, com qualidade de vida, potcncialidades 
de emprego, disponibilidade de servi9os de qualidade 
(cultura, lazer, desporto) a par com bons invcstimcntos em 
infraestruturas (rcdes de comunica9ao c tclccom un icayao, 
por exemplo), fundamentais para toda a popula9ao, sao, 
tambem, e ainda, factores determinantcs na atrac9ao de 
uma popula9lio emigrada cujos elos efectivos ao territ6rio 
portugues se diluem rapidamente. 
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NOTA FINAL 

A emigrayao originou urn balan90 demografico nega
ti vo, responsavel quer pelo en velhecimento da populayao, 
quer pela diminui9ao da rela9ao de substitui9ao, quer pelo 
agravamento das taxas de dependencia. Muito importante 
foi, de igual forma, a diminui9ao da mao-de-obra 
disponfvel. De facto, embora o trabalho do campo seja 
essencialmente feito a tempo parcial, a incxistencia de 
mecaniza9ao origina, em pcrfodos de sementcira e colheita, 
falta de trabalhadores, o que se repercute nos salarios e na 
diminui9li0 da superffcie cultivada. 

A emigrayao foi, contudo, determinante nas melhorias 
sensfvcis verificadas em termos s6cio-econ6micos, em 
todo o Pafs. A ampliayao e melhoria substancial do 
patrim6nio habitacional, a melhoria do nfvel de vida e as 
remessas de grandes quantitativos de divisas sao aspectos 
relevantes a ter em considerayao. Todavia, as consequencias 
positivas da emigra9ao, em termos de crescimento de 
desenvolvimento das areas rurais, depcndem ainda, em 
grande medida, do encerrar do ciclo emigrat6rio - o 
rcgresso. Efectivamente, para alem da valorizayao das 
caracterfsticas antcriores, temos que referir ainda a 
reestruturayao etaria da populayao, ja que a maioria dos 
regresses ocorre ainda em idade activa, e o aumento do 
numcro de investimentos, que expressam o sucesso do 
emigrante e o apego a terra de naturalidade. Esta forte 
rela91'1o emigrante/terra natal esbate-se com frequencia 
sob o efeito da forte burocracia portuguesa. Sendo os 
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emigrantes uma categoria social com nfveis de cultura e 
habilita~oes literarias relativamcnte restritas, e tendo eles 
estado em contacto, nos pafses reccptores, com realidades 
de servi~o publico e com estruturas de Assistcncia Social 
de grande eficicncia, toma-se uma grande barrcira, ap6s o 
regresso, a burocracia crescente. Intcrpretados como uma 
situa~ao de excep<;ao, que de alguma forma os favorece, 
deparam-se com burocracias acrescidas que somadas a 
uma forma<;ao muito dcficiente do funcionalismo publico 
e das suas estruturas, transform am qualqucr requerimento 
num processo penoso e moroso. Este estado de coisas, que 
afecta, alias, a totalidade da popula~ao portuguesa, e de 
facto urn problema real e a ex pres sao de urn centralismo e 
tutela sobre os acontecimentos quotidianos em completo 
anacronismo com as necessidades concretas da sociedade 
em Portugal. 

A emigra<;ao esta presente nos mais variados aspectos 
da sociedade portugucsa. As suas inOucnciassao marcantes 
no espa~o rural, tanto na paisagem, atravcs da habita<;ao, 
como no modo de vida, par intermCdio da altera<;ao dos 
comportamcntos, da promoc;ao dos consumos, do reavivar 
da vida fcstivadas povoac;ocs, dos investimentos produtivos 
(comercio, servi<;ose industria). Esse fen6menoc tam bern 
marcante na evolu<;ao sofrida pela Construc;ao Civil, no 
pre<;o dos terrenos e im6veis - tanto rurais como urban as 
e periurbanos -, na mobilidade s6cio-profissional, na 
cria<;ao de postos de trabalho directos e indirectos e no 
pr6prio investimento indirecto, com o financiamento de 
muitas das infraestruturas das metr6polcs portugucsas, 
atraves da canaliza<;ao efectuada pelas ins titui<;Oes 
financeiras. 
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