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1. lntrodus;ao 

0 trabalho discute os resultados pretiminares da 

pesquisa que esta sendo desenvolvida no ambito do 

programa de doutoramento da Universidade de Coimbra 

sobre a insen;:ao dos imigrantes brasileiros no mundo do 

t rabalho, na Regiao Centro de Portugal. Neste artigo, 

apresentaremos os resultados da investigas:ao reatizada no 

Distrito de Coimbra, nomeadamente nos munidpios de 

Coimbra e Vila Nova de Poiares. 0 entendimento das 

motivas:6es que influenciaram na decisao de sair do Brasil e 

da escolha deste Iugar para morar e trabalhar, assim como 

a forma de insers:ao desses imigrantes no mundo do 
trabalho portugues, constituem objectives delineadores 

deste estudo. A apticac;:ao dos inqueritos permitiu·nos ter 

acesso aos relates de trabalhadores brasileiros e outras 

informas:aes importantes para a reflexao. 

As retac;:6es entre Brasil e Portugal sao hist6ricas. 

Remetem a pensar na formas:ao do territ6rio brasileiro e 

atem disso como o pais se insere no contexto das migrac;:6es 

intemas e externas. 0 movimento intemacionat de traba· 

thadores brasileiros, resultado do processo de globalizas:ao, 
adequa-se a teoria dos sistemas migrat6rios. Esta teoria 

desenvotveu-se na decada de 1980 e enfatiza que as 
migras;6es internacionais resultam das necessidades 

da expansao do capitalismo e das retas:oes neo·coloniais 

(ZLOTNIK, 1992; MALHEIROS, 2005; FONSECA, 2005). Um sistema 

migrat6rio pode ser identificado atraves de um stock e de 

um fluxo de pessoas, com durac;:ao de pelo menos cinco 

anos, podendo ser determinado tanto no pais de origem 

como no Iugar de chegada (ZLOTNIK, 1992). Diante da 

preocupac;:ao inicial de entender o local de saida desses 

imigrantes, verificamos que o Brasil esta inserido em tres 

sistemas migrat6rios: o primeiro, como pais de acolhimento 

de imigrantes internacionais; o segundo sistema migrat6rio 

refere·se ao movimento populacional intemo; e o terceiro 

compreende a migrac;:ao internacional de trabalha· 

. Agradecemos a fl.rldao;;io de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia, 

FAPESB, pete apolo concedido para a apre>enta~ao desta com<Jlica~ao no IX 

Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Cienaas Sociais 

dores brasileiros, resultado da acentuac;:ao do processo de 

gtobatizas:ao. 
Do secuto XVI ate metade do seculo XX, o Brasil 

acolheu intense fluxo de imigrantes estrangeiros oriundos 

de paises como Portugal, Angola, Guine, Nigeria, Espanha, 

Alemanha, ltatia, Japao, entre outros. No Brasil, 
os movimentos migrat6rios intemos, nao datam de hoje. 

A intensificac;:ao do capital industrial no Centro-Sui do pais 

desencadeou, na decada de 1960, um forte movimento 

emigrat6rio oriundo da Regiao Nordeste em direcc;:ao a Sao 

Paulo, Parana, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas 

Gerais. A espacializas:ao do capital financeiro nas areas 

rurais impulsionou, na metade da decada de 1980, um novo 

fluxo migrat6rio em direcs:ao aos Estados de Rondonia, Para, 

Roraima, Amazonas e Mato Grosso. Este movimento criou 
serios conflitos sociais, sobretudo com a populac;:ao indigena 

e com os pequenos proprietarios rurais (SANTos, 1993;SANTOS, 

2003; MARTINS, 1990). 

0 aprofundamento da crise brasileira agravada com 

as attas taxas de inflas:ao e desemprego, sobretudo na 

decada de noventa, tem fors:ado e motivado Brasileiros e 

brasileiras a percorrerem longas distancias numa migrac;:ao 

intemacional de trabalho. E: nesta perspectiva que se confi· 

gura os novos rumos da emigras:ao brasileira, sobretudo em 
direcs:ao aos Estados Unidos, Japao, Portugal, lnglaterra, 

Franc;:a e Espanha. Como ja referimos, procuramos entender 
as raz6es que levaram brasileiros e brasileiras escolherem o 

Distrito de Coimbra/Portugal, para viver e trabathar. 

No periodo colonial, Coimbra teve participas:ao 

re levante nao s6 na formas:ao dos jesuitas e dos 

empreendedores portugueses que foram para o Brasil, 

como tambem na formas:ao intelectual da burguesia 

Brasileira. As retas:6es entre o Brasil e Portugal sao bastante 
antigas e Coimbra desde tonga data desempenha papel 

importante neste contexto. Os filhos da burguesia 
brasileira saiam para estudar em Coimbra. Jose Bonifacio1 

1 Jose B. de A. e C. estudou Mineralogia, Filosofia c Matematica na 

Universidade de Coimbra, em 1789 tomou-se secret.lrio da Real Academia das 

Ciendas e Letras de Lisboa, ocupou varies carsos tecnicos-administrativos e foi 

nomeado intendente-geral das Minas e Metais do Reine. 
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e Claudio Manoel da Costa2
, por exemplo, estudaram 

e trabalharam nesta cidade, MOTA (1999: 75). 

Na actualidade, muitos brasileiros procuram a Univer 

sidade de Coimbra para desenvolver seus estudos e os 

curses com maior procura sao: Direito, Sociologia, 

Economia e Relac;:oes lnternacionais, entre outros 

(SANTOS, 2006). 

Na busca de entendimento das relac;:oes territo

riais entre os dois paises, nos ultimos 30 anos, verifi

camos que a imposir;:ao das regras da globalizac;:ao tern 

proporcionado um clima de instabilidade politica, social e 

econ6mica, criando rupturas e novos "muros invisiveis". 

Surgem novas formas de escravidao, de prostituic;:ao, do 
trMico de pessoas e de 6rgaos, do desemprego, dentre 

outros. 0 Brasil nao fica alheio a esta situac;:ao. A crise 
estabelecida na decada de 1980 tern impulsionado 

cidadaos brasileiros a uma dispersao pelo mundo, num 

ritmo bastante acelerado. A medida que os grandes 

conglomerados econ6micos ampliam o seu poder de 

controle sob o territ6rio, globalizando-se cada vez mais, 

atraves da aquisic;:ao das pequenas e medias empresas, 

assistimos ao aumento do desemprego, o desapa
recimento gradativo dos armazens, ac;:ougues, lojas, 

tabernas, restaurantes tradicionais, das feiras, 
da cultura popular, dentre outros, para dar Lugar ao 

shopping center, fast foods, comida a "quito", os trustes, 

enfim, as empresas globais. 

Em consonancia, observa-se no Brasil uma maior 

dicotomia entre ricos e pobres evidenciada pelo aumento 

do desemprego, dos baixos salaries, da precariedade dos 
servic;:os de saude e educac;:ao, da inseguranc;:a social. Esta 

situar;:ao tern motivado um movimento continuo de vai e 
vern de trabalhadores que partem para varies lugares do 

mundo, em busca de melhores condic;:oes de vida, que 
nem sempre sao conseguidas. As consequencias sao 

nefastas para a maioria da populac;:ao brasileira. 0 desejo 

de conquistar as condir;:oes objectivas para a continuidade 

da vida e a necessidade de conhecer novas experiencias 

fazem brasileiros e brasileiras chegarem ao aeroporto de 

Lisboa ou do Porto com muita vontade de aprender e 

trabalhar, carregando na "bagagem" esperanc;:as e expec

tativas. E neste sentido que o presente artigo procura 
entender sabre como mulheres e homens de naciona

lidade brasileira se inserem no mundo do trabalho no 

Distrito de Coimbra. 

2. 0 Distrito de Coimbra 

A geografia do Distrito revela-nos um territ6rio 

multifacetado. Do mar a serra, do urbana ao espac;:o 

2 Cliiudio M. C. estudou com as jesuitas no R. de Janeiro, 

formou-se em Direito na Uni-1ersidade de Coimbra e assumiu cargos 

administrativos no Governo da capitania. 
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de matriz ainda rural, este distrito cada vez mais 

terci<~rio, oferece um conjunto de recursos que o toma 

atractivo para quem chega a Portugal. Os 17 municipios 

que comp6em o Distrito de Coimbra apresentam uma 

diversidade paisagistica acentuada: Serras da Boa Viagem, 

Buc;:aco e Lousa, pelo Vale do Rio Mondego, pelo Pinhal, 

em sintonia com os ritmos e valores tradi- cionais; 

simbolos que fazem parte da memoria colectiva e do 

imaginario social da populac;:ao, onde o relevante 
significado hist6rico-cultural e econ6mico tem relac;:ao 

com a actual imigrac;:ao brasileira. A pesquisa identif ica 

que muitos dos brasileiros imigrantes em Coimbra sao 

descendentes de portugueses e que este imaginario esta 
presente nos seus relates. Por exemplo, no final do seculo 

XIX e parte do seculo XX, muitos gandareses3 emigraram 

para o Brasil, Europa do Norte e outros Estados do 

continente americana (CRAVIDAO, 1992: 196). Actualmente, 

alguns gandareses ou seus descendentes estao retornando 

a essa regiao. 

A escolha do Distrito de Coimbra justif icou-se 

em func;:ao das relac;:oes hist 6ricas e familiares, do 

elevado indice de envelhecimento e do numero de 
servic;:os decorrentes da actividade terciaria: educac;:ao, 

cultura, saude, turismo, entre outras . Para isso , 

optamos pela realizac;:ao dos i nqueritos nos municipios 

de Coimbra e Vila Nova de Poi ares (Figura 1 ). 
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Figura 1 

Area de aplica~ao dos inqueritos no Dist rito de Coimbra 
Fonte: Elabora~ao propria com base no IN E, 2005. 

No contexte regional , o municipio de Coimbra 

desempenha um papel relevante, dado que funciona 

como Centro Administrative da Regiao Centro, abrigando 

a sede da Comissao da Coordenac;:ao da Regiao Centro, 

3 
Sao pessoas que habitavam a Gandara. Segundo CRAVIDAD (op . 

cit.: 11 ), a Gimdara constitui uma sub-unidade regional no Centro Literal 

Portugues que abrange cerca de 500 Km2
, de morfologia plana e solos 

essenciatmen te arenosos, onde domina o clima mediterraneo com 

influimcia do Atlantica. 
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a Regiao de Turismo do Centro, Universidades, Hospitais, 

entre outros. No tocante a dinamica urbana, apresenta 
urn sector terciario bastante ampliado, com destaque 
para os servic;:os relacionados com educac;:ao, a saude, a 
cultura, hoteis e restaurantes, o que de uma certa forma 
atrai a mao·de·obra imigrante. Ao analisar a distribuic;:ao 

dos servic;:os e do comercio em Coimbra e compara-ta com 
outras cidades da Regiao Centro, SANTOS (2003: 221) 

argumenta que apesar da importante capacidade de 
regular;:ao, esta cidade apresenta urn aparelho comercial 

com pouco significado em termos de capacidade atractiva. 
f. uma cidade universitaria, no momenta alguns empreen· 

dimentos imobiliarios estao sendo implantados no intuito 
de dinamizar as relac;:6es sociais e econ6micas no distrito. 

As mudanc;:as proporcionadas pelo 25 de Abril de 1974 
alteraram tambem o padrao demografico da populac;:ao 
portuguesa, com particular incid€mcia na Regiao Centro. 

2. 1. Breve relance demografico 

Os avanc;:os decorrentes do p6s 25 de Abril de 
1974 e a entrada de Portugal na Comunidade Europeia 

em 1986, substituida em 1993, com o tratado de 
Maastricht4 , pela Uniao Europeia, concorreram para 

modificar, substancialmente, o padrao da demografia 
portuguesa. 0 Distrito de Coimbra, na Regiao Centro de 

Portugal, nao foge a esta realidade. CRAVIDAO (1992: 
178). ao analisar a demografia portuguesa e especifi· 
cadamente a da Gandara , na decada de 1980, 

ja apontava o envelhecimento da populac;:ao como urn 
fen6meno que mais marcaria o cenario demografico 

nacional. Coimbra, nesta decada, ja apresentava indice 
de envelhecimento relativamente alto, com 55,5 idosos 
para cada 100 jovens. Para a autora, este envelheci· 
menta esta relacionado com intensificac;:ao do fluxo 
emigrat6rio, a reduc;:ao da taxa de natalidade e da taxa 
da mortalidade. As poucas perspectivas da agricultura, 
os solos pobres, as baixas oportunidades de emprego e o 

baixo desenvolvimento de Portugal estavam na base da 
justificativa da emigrac;:ao portuguesa em direcc;:ao ao 

Brasil, Franc;:a, Canada, Estados Unidos, Suic;:a, Alemanha, 
lnglaterra dentre outros. 

Segundo Soares (2006), a populac;:ao activa e de 
202.628 individuos e a taxa de actividade de 69,2%. 

Arganil (71,8~~ ), Coimbra (71 ,7%) e lousa (71,1 %) sao os 
Concethos5 com a taxa de actividade mais elevada. 

4 
0 t ratado de Ma"'tricht ou Tratado da Uni~o Europeia , 

assinado em 1991, na cidade de Maastricht, Holanda, cujo os principais 

objectives foram: fortalecer o comercio na zona euro, reduzir as 

fronteiras aduaneiras e implantar uma politica monetarta e econ6mica 

comum aos estados·membros. 
5 Concelho constitui uma unidade politico-administrativa menor 

que o dist rito liNE, 2006). 
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A taxa de desemprego6 e de 6,2 % e afecta sobretudo as 

mulheres. 0 sector empresariat e dominado pelo 
comercio (35% das empresas do distrito), pela industria 
transformadora (13%) e pela constr uc;:ao civil (12%). 
Quanta a distribuic;:ao do emprego, 32% concentra·se na 
industria, 21% no comercio e 12% na construr;:ao civil. 

A poputar;:ao do distri to esta envelhecida, uma vez que a 
taxa de crescimento poputacional nas duas ultimas 

decadas foi de 1,2% contra os 5,5% da taxa registada a 
nivel nacionat. A figura 2 evidencia que em 2000 o 

fndice de Envelhecimento (IE) da popu lar;:ao portuguesa 
era de 102 para cada 100 jovens. A Regiao do Alentejo e 
a Regiao Centro apresentam urn cenario com uma 
popular;:ao bastante envethecida, com indice de 173 e 
131 de idosos por cada 100 jovens. 

No ambito geral, o censo de 2001 (INE) evidencia 
que o indice de envelhecimento aumentou de 45 para 
103 idosos por cada 100 jovens, para o quat contribuiu a 
popular;:ao feminina, cujo indice era, em 2001 , de 122 
idosas por cada 100 mulheres jovens. Quanta ao sexo 
mascutino, registra-se urn indice menor: 84 idosos par 
cada 100 jovens, urn dado que de acordo com o INE 
"reflecte a maior longevidade feminina". Con forme res· 

sal ta MoREIRA (2003: 265), "nestes territ6rios, feminines 
e envelhecidos, de que e exempto a Regiao Centro, 

governantes e candidates a governac;:ao nao podem 
menosprezar a sua importancia, o que deve passar nao 
s6 por uma adequar;:ao dos discursos, mas por uma 
actuar;:ao em termos de praticas politicas, pelo que e 
fundamental que as estrategias de desenvotvimento as 

contemplem " . Neste sentido, as potiticas de desenvol · 
vimento regional necessitam ter mais atenr;:ao aos 

processes de emancipar;:ao da mulher. lsto porque a 
muther continua desempenhando um papel relevante na 
familia, entretanto em funr;:ao das lutas peta emanci· 
pac;:ao, a mulher deseja participar mais activamente das 
dinamicas territoriais e assumir pastas de trabalhos 
antes dominados petos homens. Pensar a ampliar;:ao da 
natalidade portuguesa deve-se tevar em conta tambem 
as politicas publicas de apoio as familias e de 
reagrupamento familiar. 0 Distrito de Coimbra nao e 
uma excepr;:ao, sobretudo em funr;:ao do aumento do 
indice de envelhecimento da popular;:ao. 

As projecr;:6es da populac;:ao ate 2050 apontam 
para uma diminuir;:ao significativa da popular;:ao portu· 
guesa. De acordo com este estudo, a poputac;:ao sera 
de 7,5 milh6es, no cenario mais pessimista, 10,0 
milhoes no cenario optimista e 9,3 milhoes de pessoas 
no cenario mais provavet (INE, 2004). lsso devido a 
reduc;:ao da taxa de fecundidade e do envethecimento 

6 
Como se trata de urn dado conjuntural, a taxa de desemprego 

tern altera~oes mensais / anuais. 

255 



Maria Gonr;a/ves Conceir;iio Santos e Fernanda Delgado Cravid6o 

700 -sa· 
600 471 

500 398 405 _... 358 398 345 329 
400 -300 173 - ~ 

200 
131 

110 128 
102 80 • 61 72 

100 • • • - • • • - • 0 

Portugal Norte Centro Lisboa e Alenlejo Algarve R A AQOro.s RA 
Vale do Madeira 

Tejo 

1-• 2000 --.fr- 2050 I 

Figura 2 

fndice de envelhecimenta da paputa,aa partuguesa por Regiao Geagratica. 
Fonte: INE, 2004. 

da populac;:ao decorrentes dos avanc;:os da ciencia e da 

tecnica. Pensar a natalidade no contexte actual, faz 

necessaria discutir e implementar politicas publicas de 
apoio as familias. 

Em decorrencia da baixa fecundidade e do enve
!hecimento da popu!ac;:ao e de grande importancia a 
presenc;:a do Estado Providencia Forte no sentido de 

imp!ementar po!iticas pub!icas comprometidas com o 
desenvolvimento social. Concomitantemente, faz-se 
necessaria o estabe!ecimento de po!iticas de integrac;:ao 

da comunidade imigrante e de reagrupamento familiar. 
As estimativas mais optimistas apontam para o aumento 
da fecundidade de 2 crianc;:as por mu!her. Mesmo assim, 

este crescimento nao sera suficiente para ampliar a 
popu !ac;:ao jovem portuguesa. 

Para RosA (2004: 26), "nos anos 1960 a renovac;:ao 

da popu!ac;:ao estava totalmente assegurada, pais o 
fndice Sintetico de Fecundidade (ISF) era de 3,2 fi!hos 
por mu!her e em 2001, o ISF e men or que 1, 5 filhos por 

mu!her". A autora aborda tambem que a esperanc;:a de 

vida de 1960 a 2001 teve um aumento de 12,7 anos para 
os homens e de 14,0 anos para as mu!heres. A autora 
ainda enfatiza que com a reduc;:ao da popu!ac;:ao jovem e 
o aumento do numero de idosos, tendo como resu!tado 
o enve!hecimento da popu!ac;:ao, a imigrac;:ao passa a ser 
uma decisao importante nas politicas de traba!ho em 

Portugal. 

As analises desenvo!vidas anteriormente contri
buem para o entendimento do f!uxo imigratorio, sabre
tude de pessoas das Comunidades dos Paises de Lingua 

Portuguesa. lsto porque ja existe uma aproximac;:ao 
historica e cultural entre esses paises que precisam ser 

reforc;:adas na contemporaneidade. Dentre eles, o Brasil 
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possui a maior populac;:ao a fa!ar a lingua portuguesa. 
Assim, a comunidade brasi!eira destaca-se como uma 

das maiores comunidades estrangeiras no pais. 

2.2. 0 Distrito e os Traba!hadores Brasileiros 

A geograficidade7 das relac;:oes espac;:o e tempo no 
contexte das ambiguidades do local e do global faz com 
que a Regiao de Coimbra passe a receber trabalhadores 
brasileiros para actuarem nos diversos servic;:os, como 
tambem para ampliar a formac;:ao educacional e parti

lhar experiencias nestas terras. Ao andar pelas ruas e 
becos nos deparamos com monumentos, nomes de ruas, 
sobrenomes e pessoas que nos remetem a uma memoria 

colectiva, marcada por uma tonga hist6ria de coloni
zac;:ao e de diversidade linguistica e cultural. 0 Brasil foi 
um pais de imigrac;:ao e actualmente vern se destacando 
como de emigrac;:ao. Portugal historicamente sempre 
foi caracterizado pe!a forte emigrac;:ao, no momento 
destaca-se tambem como pais de aco!himento de 

imigrantes. 0 fluxo emigrat6rio de brasileiros em 
direcc;:ao a Portugal acentua-se a parti r da decada de 
1980 em func;:ao da crise socia l e economica e das 

barreiras impostas pelos Estados Unidos, conforme ja foi 
referido. 

Ate a decada de 1940, o Brasil era considerado 
um pais de imigrac;:ao em func;:ao do grande f!uxo de 
pessoas de diferentes nacionalidades. A entrada do 
capital internaciona! dinamizando a economia, a cons-

7 Esta expressao foi proposta por Yves Lacoste como simetrica de 

historicidade, onde as categorias de fen6menos, conforme a epoca, 

padem ser consideradas ou naa (LACOSTE, 2003: 193) 
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truc;ao dos parques industriais, pontes, viadutos e 
estradas contribuiram para o crescimento econ6mico, 

sobretudo no eixo Sui -Sudeste do pais, como tambem 

impulsionou as migrac;6es intemas a partir da decada de 

1960 e, vinte anos ap6s, as migrac;oes intemacionais 

de trabalhadores. 
0 fluxo migrat6rio intemacional brasileiro comec;a 

a ser delineado, enquanto fen6meno emergente, a partir 

dos anos de 1980, em func;ao da crise econ6mica cons

truida historicamente e acentuada com o modelo falhado 

de substituic;ao de importac;oes e da Nova Divisao lnter

nacional do Trabalho. Nesta decada, os Estados Unidos 

constituiam a principal area de atracc;ao da comunidade 

brasileira. Trabalhar nos Estados Unidos era o sonho de 

muitos brasileiros que viam naqueles paises a possibi

lidade de realizac;ao dos seus objectivos. 0 Censo Demo 

gratico dos Estados Unidos de 1990, (SALEs, 1999: 19) eo 

desenvolvimento desta pesquisa no Distrito de Coimbra 

evidenciam a intensificac;ao do fluxo emigrat6rio a partir 

da decada de 1980 (Figuras 3 e 4) . 
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Figura 3 
Brasileiros residentes em Massachusetts, EUA,1990. 
Fonte : SALES, 1994 
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Figura 4 
Entrada de brasileiros no Oistrito de Coimbro, 2005. 
Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 
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No final da decada de 1980, a intensificac;ao do 

fluxo migrat6rio de traba- lhadores(as) brasileiros(as) em 

direcc;ao aos EUA e no final da decada de 1990 em 

direcc;ao a Portugal e significativa. No periodo de 1987 a 

1990, por exemplo, entraram em Massachusetts 50,7% e 

no Distrito de Coimbra 6,4% de brasileiros(as). Na 

pesquisa desenvolvida por Sales (1 999), observamos que 

este periodo corresponde a entrada da maioria dos seus 

entrevistados na Regiao de Boston. Quanta aos inqueritos 

aplicados no Distrito de Coimbra, verificamos que o 

percentual de entrada de brasileiros(as) e ascendente, 

sobretudo a partir de 2000, (Figura 4). Os dados do censo 

Norte-Americana, a pesquisa desenvolvida por Sales e a 

pesquisa que estamos a desenvolver apresentam alguns 

pontos convergentes em relac;ao a motivac;ao da saida e 
ao periodo de aumento do fluxo imigrat6rio de brasileiros, 

em Massachusetts, Boston e Coimbra. A forc;a de vontade 

e as condic;6es econ6micas estao na base da justificativa 

para esta emigrac;ao. 

0 quotidiano do imigrante e permeado de saudade 

e solidao, na nova terra, que para ele e diferente. 
0 espac;o vivido que antecedeu ao movimento emigrat6rio 

constitui uma lembranc;a muito presente. Diante dos 
objectivos, o imigrante tenta preencher o seu tempo com 

o trabalho para nao mergulhar na saudade dos parentes e 
dos amigos que ficaram no Brasil. Assim, tenta acumular 

algum dinheiro para ajudar a familia, comprar bens e 

retomar a "terra natal". A Figura 5 evidencia as opinioes 

dos inquiridos sabre suas traject6rias futuras. Os 36,4 % 
responderam que desejam retomar ao Brasil, 38,2% nao 
responderam , 16,4 % pretendem ir para outro pais da 

Europa e 5,5 % pretendem ir para um outro pais da 

America do Norte. Esses dados levam-nos a fazer uma 

reflexao por que sera que existe um grande percentual de 
brasileiros(as) indecisos(as) no tocante aos it ineraries 

futuros? 
Ao inquiri -los sabre o Iugar de chegada, 5,5 % 

responderam que pretendiam migrar para um pais da 

America do Norte, nomeadamente as Estados Unidos, 

como nao foi possivel, em func;:ao da dificuldade em obter 

o vista de trabalho, resolveram emigrar para Portugal. As 

barreiras impostas por aqueles paises para aquisic;ao de 

vista influenciaram na modificac;ao da rota das migrac;oes 

intemacionais de trabalhadores brasileiros. 

3. Dinamicas territoriais e a comunidade brasileira em 
Cairn bra 

A vastidao do territ6rio brasileiro e a diversidade 

climatica e cultural contribuiram para a formac;ao dos 

varios "bras is". Mesmo man tendo a unicidade linguistica 

de norte a sui e de leste a oeste, a formac;ao cultural, 
regionalmente, e bastante diversificada. Cada Regiao ou 

Estado brasileiro apresenta uma caracteristica propria 
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Futuros itineraries 
Fonte: Pesquisa de campo, 2005. 

que retrata encontros e permanencias de variados povos 
que participaram na composi~ao etnica da actual 
popula~ao brasileira. 

Quando nos reportamos a origem de integrantes da 

comunidade brasileira na Regiao de Coimbra, 55,4 % dos 
inquiridos afirmam ter nascido na Regiao Sudeste, 18,5% 
nasceram na Regiao Nordeste, 13,8 % na Regiao Sul, 9,2 % 
na Regiao Centro Oeste e 3,1% na Regiao Norte. Ate o 
presente momenta, a pesquisa identificou que o maior 
afluxo de brasileiras(os) que residem e trabalha neste 
distrito tem origem nos Estados de Minas Gerais, Sao 

Paulo, Bahia, Parana, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 
dentre outros (Figura 6). 

Desde o final do seculo XIX, estes Estados vem se 
organizando para consolidar o processo de globaliza<;:ao. 

A ciencia e a tecnologia sao estimuladas e concentradas 
geograficamente para atender as necessidades do capital 

financeiro que se consolida no final do seculo XX. Muitas 
teorias sao util izadas com a f inal idade de respaldar o 

processo de crescimento econ6mico atraves da centra
liza~ao do capital, do poder, dos servi~os e das inova~6es. 
Como exemplo, podemos citar a localiza<;:ao industrial , 
das localidades centrais, do centro periferia, dos p6los de 
desenvolvimento, entre outras. lsto favoreceu, de certa 

forma, a concentra~ao geogrMica da ciencia, tecnologia e 
do capital no Centro-Sui do Brasil, o que impulsionou um 

movimento populacional dclico e continuo, assim como 

os antagonismos regionais. 
A pesquisa empirica tern evidenciado que por um 

lado, os Estados localizados no Centro-Sul tem-se consti
tuido em areas de maier foco de migra~ao internacional 

e, por outro lado, esta regiao concentra a maior parte 
da riqueza brasileir a. Antagonicamente, os impactos 
da globaliza~ao tern sido mais profundos nesta Regiao. 
Ao nosso ver existe, tambem, uma rela~ao do lugar de 
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saida das(os) brasileiras(os) com o lugar de chegada dos 

imigrantes no Brasil, em periodos anteriores. A transfe
rencia da sede do governo de Salvador para o Rio de 
Janeiro, em 1763, com a finalidade de ampliar o dominic 
dos povos europeus sabre o territ6rio brasileiro, ajudou a 

atrair os imigrantes portugueses, italiano, espanh6is, 
alemaes e japoneses para os Estados do Centro-Sul do 
Brasil. Os Estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo foram as 

principais areas de acolhimento de emigrantes portu
gueses oriundos da Regiao da Gandara, conforme 
afirma CRAVIDAO {op. cit.). 

Actualmente, regista-se um movimento contrario 
de pessoas oriundas do Brasil em direc~ao ao Distrito 
de Coimbra. Alguns sao filhos ou tern rela~ao de paren
tesco com a popula~ao port uguesa e/ou europeia . 
Urn exemplo disso refere-se a resposta dos entrevistados, 
uma vez que 10% afirmaram que os pais nasceram em 
Portugal, nomeadamente nos munidpios de Cantanhede, 

Penalva, Pombal e Coimbra. lsto nos leva a afirmar a 
existencia das redes sociais de paren tescos e de ami

zades estabelecidas no local de acolhimento que da urn 
certo suporte aos imigrantes no momenta da chegada, 
sobretudo com rela~ao as in forma~6es basicas para 
inser<;:ao no mundo do trabalho. lsto refor~a o pensa
mento de Allemand SYLVAIN (2004), ao afirmar que as 
informa~6es sobre as possibilidades de emprego, os 
contactos e o apoio in icial constituem um tipo de 

capital, denominado por ele de capital de mobilidade. 
Ap6s a sua inser~ao no mundo do t rabalho portu

gues, os imigrantes come~am a preocupar-se com as 
convivencias, as politicas de integra<;:ao, as expectativas 

em rela~ao ao futuro, aposentadoria e com a familia no 
Brasil. Buscam no trabalho a possibilidade de refugio, 
trabalham de dia a noite pensando em acumular um 
pouco de dinheiro para a realiza~ao pessoal e aj udar a 
familia. Ao analisar a quantidade de horas t rabalhadas e 
o salario recebido, informaram-nos que 60% tem carga 
horaria acima de 8 horas por dia e 73,4% recebem ate 

dais salaries minimos8
• Mesmo ganhando, muitas vezes, 

somas inferiores aos valores recebidos pelos trabalha

dores nacionais, o principal objective deles e remeter urn 
pouco do salario que recebe para construir o futuro da 
familia que ficou no Brasil. 

3.1. A mot ivat;:ao para a escolha deste Distrito 

No proposito de entender o que mais conta na 
hora de decidir realizar a migrat;:ao , os i nquiridos 
responderam que a coragem, a for<;:a de vontade, a 
condi<;:ao financeira e o est imulo da familia constituem 

8 0 salario minima em Portuga l e de 385,90 euros (Decreta Lei 

n' 238/2005, de 30 de Dezembro, a vigorar em 2006). 



Coimbra: tambem urn cais de chegada? 
0 caso dos trabalhadores brasileiros 

Pcrcentual 

Ffeura 6 

n• 24125- 200512006 

Local de origem de brasileiros(as) inquirldos(as) no distrito de Coimbra. 
Fonte: Elabora~ao propria com base na pesquisa de campo, 2005. 

pontes relevantes que estao imbricados na hora de 
decidir migrar. Mesmo entendendo que a questao 
econ6mica constitui uma variavel importante na decisao 

do acto de emigrar, acreditamos que a coragem e a forc;:a 
de vontade estao em primeiro Lugar nesta decisao. lsto 

porque, encarar uma mudanc;:a de residi'mcia, sobretudo 
quando esta e internacional, nao e para todo mundo, 
constitui urn ato de muita coragem que envolve o 
sentimento de deixar para tras a familia, os amigos 

e reconstruir uma nova territorialidade, numa ter estra
nha, que nem sempre e conseguida. 

0 Quadro I evidencia algumas das raz6es para a 
escolha deste pais para migrar: 80 % relataram que 
queriam partilhar novas experiencias, 75,4 % respon

deram que a proximidade cultural entre os dois paises, 
63,1 % afirmaram que a existencia de redes sociais e 

26,7% relata ram que ja tinham urn conhecimento previo 
de Portugal. Apesar deles considerarem estas variaveis 
como importantes para a escolha deste Lugar, 60 % dos 

Quadro I 

Variaveis que motivaram a escotha deste tugar para trabalhar e morar. 

inquiridos nao conheciam o pais de acolhimento, conse

quentemente nao tinham conhecimento do mundo do 
trabalho e da polftica migrat6ria em Portugal. 

Quante aos lac;:os de amizades e parentescos, 10 % 
dos brasileiros(as) tern alguma relac;:ao familiar, pois os 

pais ou parentes sao portugueses oriundos dos muni
cipios da Regiao Centro que migraram para o Brasil em 
periodos anteriores e retornaram actualmente ao Distrito 
de Coimbra. Ao perguntar onde foi viver quando chegou 
em Portugal, 83,1% responderam que escolheu esta regiao 
como primeiro Lugar para moradia. 

Quanta aos lac;:os de amizades e parentescos, 
10 % dos brasileiros(as) tern alguma relac;:ao familiar, pois 
OS pais OU parentes sao portugueses oriundos dos 

municipios da Regiao Centro que migraram para o Brasil 
em perfodos anteriores e retornaram actualmente ao 
Distrito de Coimbra. Ao perguntar onde foi viver quando 
chegou em Portugal, 83,1% responderam que escolheu 
esta regiao como primeiro Lugar para moradia. 

Conhecimento do Partilhar Lingua e cultura Amigos e 
pais experiencias aparenlada parentes 
(%) (%) (%) (%) 

Concordo 26,7 80,0 75,4 63,1 

Concordo pouco 12,3 3,1 7,7 9,2 

Nao concordo 60,0 15,4 12,3 26,2 

Nao respondeu 0,0 1,5 4,6 1,5 

Total 100,0 100,0 100,0 . 100,0 -
Fonte: Elabora~iio propria com base na pesquisa de campo, 2005. 
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Os relates mostram que a vontade de ultrapassar 
as dificuldades econ6micas e sociais no Brasil tern levado 

uma parcela significativa do povo brasileiro a arriscar o 
"futuro" Ionge de sua residencia habitual. As redes sociais 
de amizades e parentescos, a lingua, o convite de 
trabalho feito pelo patrao no Brasil, a menor competi
tividade em rela~ao as regi6es metropolitanas do Porto 
e de Lisboa, as maiores oportunidades de emprego, 
a tranquilidade, a partilha de novas experiencias e a 
complementar;:ao da forma~ao universit;kia foram identi
ficados na pesquisa como os principais motives da escolha 
do Distrito de Coimbra para trabalhar e residir. lsto 
refon;:a a importancia das relar;:oes hist6ricas entre os dois 
paises e do movimento contnirio da corrente migrat6ria 
do Brasil para Portugal no entendimento do acolhimento 
e das convivencias. Parece poder concluir que o distrito 
de Coimbra e escolhido porque foi em gera~6es anteriores 
area de partida para o Brasil. Constituindo-se, deste 
modo, um territ6rio quase imaginario, mas que passadas 
algumas gera~6es continua presente, sobretudo quando 
se pretende fazer urn percurso de sentido inverse. 

3.2. Quem sao os brasileiros que estao a 
trabalhar em Coimbra? 

Segundo os dados do SEF (2004), os maiores 

percentuais da comunidade brasilei ra na Regiao Centro 
encontram-se nos Distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu e 

Leiria. As funr;:6es desempenhadas por este grupo social 
sao b astante diversificadas: dentistas, enfermeiros, 

medicos, pub\icitarios, jornalistas, professor, designer, 
animador cultural, jogador de futebol , musicos, 
executives , atendente de mesa, churrasqueiro, 

traba\hadores da construr;:ao civil , restaurar;:ao, dentre 
outras. 
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Estado civile faixa eta ria de brasileiros(as) inqui ridos(as). 
Fonte: Pesquisa de campo 2005. 
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Ao analisar o estado civil e a faixa etaria de 
integrantes da comunidade brasileira, percebemos que 
63,7% se encontram nas faixas etarias de 17 a 25 e 26 a 
34 anos de idade e 28,2 % deles(as) estao na faixa etaria 
de 35 a 43 anos de idade (Figura 7). 

A maioria dos inquiridos e solteiro(a) e uma 
pequena parcela e divorciada , com destaque para a 
concentrar;:ao no sexo feminine. Esta faixa etaria cor

responde a idade activa para uma actuar;:ao no mercado 
de trabalho. A maioria dos inquiridos e do sexo masculino, 
porem ja e bastante significative 0 aumento do numero 
de mulheres brasileiras emigrando. 

Ao analisar a escolaridade percebemos que 52,7 % 
dos inquiridos tern de 8 a 12 anos de estudos, o equi

valente ao ensino fundamental e medic. Os que tern o 
curso superior completo equivalem a 9, 9 %. Cerca de 

11 %tern o curso superior incomplete e em igual quan
t idade tern o curso de p6s-gradua~ao . Com relar;:ao a 
idade e a escolaridade, salientamos que a maior parte 
dos inquiridos no distrito de Coimbra encontra-se na 
faixa de 17 a 34 anos e tern de 8 a 12 anos de estudo 
(Figura 8). 

E. born salientar que a pesquisa de campo 

agrupou pessoas de todos os ciclos escolares: formar;:ao 
primaria, secundaria, superior e p6s-graduar;:ao. Alguns 

estao inseridos nas profiss6es cientificas enquanto que 
a maioria nao esta. Ao entrevistar urn individuo de 55 
anos de idade, filho de pais portugueses que migraram 
para Sao Paulo, (Brasil), na decada de 1950, quando 
ele tinha urn mes de nascido, vimos que e formado em 
Economia e tern P6s-graduar;:ao. Veio para o Distrito de 
Coimbra com o objective de conseguir trabalhar. Actual

mente, trabalha como churrasqueiro e, apesar de ter 
nascido em Portugal, ele identifica-se como brasileiro. 
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No seu relato, deixou transparecer que se sente rejeitado/ 
discriminado por parte de integrantes da comunidade 
portuguesa, inclusive pela sua propria familia que nao 
migrou para o Brasil. lsto porque na percept;ao da 
populat;ao aut6ctone ele retornou para este pais com 
dificuldades econ6micas. Fica evidente aquela ideia de 
migrat;ao enquanto sucesso, riqueza e quando isso nao 
acontece, comet;a a ver o outro como urn fracassado. Na 
actual situac;:ao do desemprego, comum em varios paises, a 
migrat;ao constitui urn risco e nao deve ser entendida como 
sin6nimo de riqueza e prosperidade. 

Quanto a possibilidade de uso de meios de inter
locut;ao com a familia e os amigos que ficaram no Brasil, 

50,8 % declararam ter enderec;:o electr6nico; 33,8% 
informaram que 0 contacto e feito por telefone e 29,2 % 
afirmaram utilizar o telefone, a carta e a internet como 
forma de manter os lat;os activos com a familia no Brasil. 
A maioria dos(as) inquiridos(as) mantem contacto, pelo 
menos, uma vez por semana. No intuito de esquecer ou 
romper com a saudade, alguns deles relataram que tern 

demorado para se comunicar com o pais de origem. 
Os que demonstraram querer ficar em Portugal fazem de 

tudo para nao lembrar das convivencias no Brasil. 

3.3. Os niveis de satisfac;:ao e insatisfac;:ao da 
comunidade brasileira 

A realidade vivenciada sobretudo nas metr6poles 
brasileiras e nas principais cidades medias, marcadas por 
forte exclusao social, impulsionou cerca de 80.000 
brasileiros a percorrerem longas distancias, engajando-se 

num movimento intemacional de trabalho em direcc;:ao a 
Portugal, (MRE, 2006). 0 distrito de Coimbra e desde 

alguns anos mais urn cais de chegada, para trabalhadores 
brasileiros. Para evidenciar o perfil, a satisfac;:ao e insatis-

Completo lncompleto graduac;Ao 

ac;:ao desta comunidade, adoptamos como parametro, 
algumas variaveis, utilizando os niveis elevados, medios, 
baixos e indiferentes para qualificar as respostas. Para 
isso, seleccionamos algumas perguntas e respostas para 
averiguar a opiniao dos integrantes da comunidade 
brasileira inquirida (Figura 9). 

No geral, a analise das variaveis evidencia uma 
predominancia nas respostas dos niveis medio e baixo de 

satisfac;:ao. Quanto as variaveis politicas dos govemos 
brasileiro e portugues, o atendimento dos servic;:os de 

estrangeiros e frontei ras e a imagem do brasilei ro, 
ocorrem a predominancia do nivel baixo. Os dados 
revelam o nivel de insatisfac;:ao de integrantes desta 
comunidade, sobretudo em relac;:ao a dificuldade para 
adquirir o visto de trabalho e aos direitos trabalhista, mas 

tambem urn certo desconhecimento da legislac;:ao e do 
mundo do trabalho em Portugal. 

"Os imigrantes sao co-habitantes activos de urn 
lugar e co-produtores de uma cultura local" (FONSECA, 
2003: 108). Assim, as traject6rias de integrac;:ao sao 

processes de adaptac;:ao criativa as condic;:oes de vida 
locais e a (re)construc;:ao colectiva e cooperativa dos 

territ6rios onde vivem, envolvendo urn processo de 
aprendizagem mutuo, feito de cooperac;:ao e conflito, 
dialogo e troca de saberes, experiencias e praticas 
culturais entre individuos, grupos sociais ou comuni
dades etnicas que partilham 0 mesmo espac;:o geografico. 
Ao compartilhar com este pensamento MAALOUF (2002: 
134) afirma " ... es esencial que la civilizaci6n global 

que se esta construyendo no parezea exclusivamente 
americana; es necesario que todos puedan reconocerse 

un poco en ella, ident ificar-se un poco con ella, que 
nadie se vea inducido a pensar que le es irremediable
mente ajena y, por tanto, hostil". 
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Figura 9 

Niveis de satisfa<;ao e insatisfa<;ao de brasiletros(as). 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2005. 

Neste sentido, concordamos com os autores 

quando afirmam a necessidade de repensar os ter

ritories a partir das pessoas e nao apenas de um 

segmento da sociedade. 0 respeito a diversidade se faz 

importante no processo de acolhimento, de convivemcia 

multietnica e solidikia da comunidade imigrante com a 

popula~ao aut6ctone. 0 que se busca na actualidade e 0 

direito a diferen~a como contraponto a "civiliza~ao" 
global, suporte da homogeneiza~ao cultural. 

Na traject6ria da pesquisa identificamos duas 

realidades bastantes distintas: brasileiros(as) que chega
ram na decada de 1980, caracterizando a primeira vaga 

da imigra~ao; e os que chegaram a partir da decada de 
1990, constituindo a segunda vaga. A maioria dos brasi

leiros que chegaram ate o final da decada de 1980 
conseguiu uma melhor integra~ao, possui uma escola

ridade elevada e foi trabalhar em areas das estrategias 

territoriais de desenvolvimento: de que sao exemplos os 

dentistas e os publicitarios. Os que chegaram a partir da 

decada de 1990, nao tiveram incentive governamental, 

na maioria pessoas de classe media baixa que trabalham 

sobretudo na restaura~ao, no comercio, servi~os e 
constru~ao civil. Alguns apresentam fortes sinais de nao 

integra~ao a comunidade portuguesa e sentem muita 
vontade de retornar ao Brasil. 

Ao inquiri-los sabre a imagem que tem do Brasil, 

afirmaram que mesmo diante dos antagonismos regionais 

tem uma imagem positiva do pais. Responderam quase 

em unanimidade que a concentrac;ao de terra, a pessima 

gestao dos recursos naturais, a divida extema, a mal distri

buic;ao da riqueza, o desperdicio de dinheiro publico e a 
ausencia de politicas publicas em varias areas, estao no 

cerne dos desequilibrios sociais e na problematica das 

migrac;oes internacionais de brasileiros e brasileiras. 
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As motiva~oes para o retorno sao bastantes 

complexas. Porum lado, a saudade da familia, a solidao, 

as dificuldades de permanencia no t rabalho com o 

aumento da idade, a carga horaria de trabalho excessiva 

e o frio constituem motives principais que estimulam o 

retorno da populac;ao ou a percorrer outros itineraries. 

Por outro lado, os desequilibrios sociais no Brasil , 
o desemprego, os baixos salarios, a dificuldade de acesso 

a educa~ao e saude de qualidade, constituem pontos de 

reflexao que pesam na hora de decidir retornar ou ficar 

em Portugal. Neste sentido faz-se importante que o lugar 

seja pensado em func;ao das pessoas que habitam e nao 
apenas em relac;ao a uma parte da populac;ao, ou a 

nacionalidade, cor da pele ou lingua. Constitui uma 
questao de direitos humanos e de cidadania. 

4. Conclusao 

A cada dia que passa aumenta o controle das 

fronteiras territoriais, o que tem estimulado a migra~ao 

temponiria e o aumento de pessoas que chegam do 

outro lado do Atlantica sem o visto de trabalho. E: neces

saria que a politica migrat6ria seja discutida com a 

participac;ao das Associac;oes de lmigrantes, da 

Organizac;ao Mundial do Comercio, da Organizac;ao 
lnternacional do Trabalho, do Al to Comissariado para 

as Migrac;oes e Comunidades Etnicas (ACIME) e do 

Ministerio das Rela~oes Exteriores do Brasil. A inte

racc;ao entre o pais de acolhimento e o de origem 

constitui uma condic;ao importante para o bom exito 

das politicas migrat6rias. Na actualidade, o Brasil se 

insere no sistema migrat6rio internacional exportando 

mao-de-obra para o "mercado de trabalho segmentado 

secundario" de Portugal. 0 Distrito de Coimbra cons-
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titui tambem um cais de chegada de trabalhadores 
brasileiros. Esta comunidade, neste distrito, repre

senta, numer icamente, uma das mais significativas. 
Apresenta uma idade mediana na faixa etaria activa, 
de 26 a 34 anos de idade, a maioria e constituida de 
jovens solteiros(as), que ao sairem do Brasil trouxeram 

consigo muita esperanc;a e vontade de conseguir um 
emprego que lhes garantam a sua subsistencia e da 

familia, o que nem sempre acontece. A precariedade dos 
servic;os publicos, os baixos salarios, a violencia urbana e 
rural, a concentrac;ao fundiaria, a divida externa estao 
sendo identificadas como variaveis impulsionadoras que 

tern influenciado mui tos brasileiros e brasileiras a 
engajarem-se num movimento internacional de trabalho. 

Os brasileiros que chegaram no final da decada de 1990 

tern apresentado dificuldade de integrac;ao. lsto porque, 
mesmo considerando que as func;oes desempenhadas por 
este grupo social, no geral, sao rejeitadas pela populac;ao 
aut6ctone, as politicas de integrac;ao sao incipientes. 
0 que foi diferente quando da chegada, na decada de 
1980, dos dentistas, medicos, profissionais da area de 
marketing, designers, publicitarios, dentre outros, 
areas de interesse das estrategias territoriais de 
desenvolvimento do Estado portugues. E perceptive! 
nos relatos de experiencias dos inquiridos que o fato 
de termos lingua e cultura aproximadas nao define 
uma convivencia solidaria. A maioria deles trabalha 
em actividades que nao despertam o interesse da 
populac;ao portuguesa, seja pelos baixos salarios, ou 
pelo tipo de servic;o, muito pesado e algumas vezes de 
alta perigosidade. Entretanto , o encerramento de 
algumas empresas, o analfabetismo funcional , a carencia 
de politicas de integrac;ao e o desemprego crescente na 
area da licenciatu ra , tern impulsionado algumas 
manifestac;oes xenofobas par parte de alguns segmentos 

da populac;ao portuguesa, e a que as autoridades devem 
estar atentas. 

ldentificamos tres contrapontos decorrentes do 
processo de globalizac;ao com significativa influencia 
para 0 tema estudado. 0 primeiro refere-se a livre 
ci rculac;ao de capitais, tecnologias, bens e os avanc;os 
nos transportes e comunicac;ao. 0 segundo relaciona

se a incapacidade do Estado brasileiro em atender as 
necessidades da populac;ao que com o analfabetismo 

funcional crescente, a medida que ocorre a fusao das 
empresas e a concentrac;ao da renda, aumenta 
tambem o desemprego e, consequentemente, as migra· 
c;oes internas e internacionais. 0 ultimo contraponto 
baseia·se na fraca acc;ao de politicas de acolhimento e 
de apoio a populac;ao im igrante em Portugal. 
E importante salientar que nos ultimos anos tern sido 
feito um esforc;o politico para uma maior integrac;ao. 
Por fim, e importante repensar o territorio de Coimbra 
no sentido de promover melhores convivencias e a 
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inserc;ao da comunidade imigrante para que esta se sinta 
mais inclusa. 0 quotidiano dos imigrantes e marcado por 

uma serie de praticas impostas pela sociedade que 
conduz a um con junto de regras que lim ita o seu modo de 
ser e estar. Ja e perceptive! a presenc;a de conflitos 
sociais com a populac;ao autoctone e entre os proprios 
brasileiros. Os conflitos nas relac;oes passam pela 
ausencia de convivencias solidarias e pela falta de refe

rencia da familia e dos amigos levando-os, muitas vezes, 
a diversas formas de fugas da realidade. Reafirmamos a 

importfmcia da discussao com os diferentes segmentos 
envolvidos. 0 dialogo com os imigrantes, as associac;oes e 
governos sao importantes para a construc;ao de espac;os 
de solidariedades e convivencias multietnicas. 
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