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o papel da imigra«o na din©mica populacional: 
um contributo para o estudo da sustentabilidade 

demogr§fica das regi»es portuguesas1

Resumo:

Nos anos noventa, na maior parte das regi»es 
portuguesas, a imigra«o teve um importante impacto 
na din©mica populacional. An§lises de correla«o e 
de clusters demonstraram que no interior Norte e 
Centro, no Baixo e Alto Alentejo, o papel positivo da 
imigra«o no crescimento populacional foi ofuscado 
pela sua contribui«o para o envelhecimento da 
popula«o. No litoral Norte e Centro e na Pen²nsula 
de Set¼bal, a imigra«o e o crescimento natural 
e/ou as migra»es internas partilharam a inþu°ncia 
positiva na din©mica demogr§ýca. Na Grande Lisboa, 
no Algarve, Alentejo Central e Litoral a imigra«o 
suplantou os outros componentes do crescimento 
demogr§ýco. Os emigrantes regressados seguidos, 
dos naturais da Europa Ocidental, predominaram 
na maior parte do Norte e Centro enquanto que os 
nascidos nos PALOPs e no Brasil concentraram-
se na Ćrea Metropolitana de Lisboa. No Alentejo e 
Algarve, os naturais do Leste europeu eram os mais 
numerosos.
 

Palavras-chave: emigrantes regressados, 
imigra«o de estrangeiros, din©mica populacional, 
sustentabilidade demogr§ýca, desenvolvimento 
regional.   

Abstract:

Immigration had an important impact on the 
population dynamics in most of the Portuguese 
regions in the nineties. Correlation and clusters 
analyses showed that in inner regions of the North 
and Centre and in Baixo and Alto Alentejo, the 
positive role of immigration in population growth was 
overshadowed by its role in aggravating ageing. In 
the coastal regions of the North and Centre and in the 
Pen²nsula de Set¼bal, the inþuence of immigration on 
population dynamics was as important as of natural 
growth and/or internal migration, while in Grande 
Lisboa, Algarve, Alentejo Central and Alentejo Litoral 
immigration was by far the most important factor. 
Immigrants born in Portugal and Western Europe 
predominated in the North and Centre while those 
born in former African Portuguese colonies and in 
Brazil were concentrated in the Lisbon Metropolitan 
Area. Immigrants born in Eastern Europe were the 
most numerous in Alentejo and Algarve.   

Keywords: return migrants, foreign-born immigrants, 
population dynamics, demographic sustainability, 
regional development.
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1. introdu«o 

Desde o in²cio da d®cada de noventa, o debate sobre 
o papel dos imigrantes na sociedade e economia 
dos pa²ses da Uni«o Europeia intensiýcou-se devido 
ao aumento da press«o imigrat·ria. Aos þuxos que 
antes se originavam no Sul e que na sua maior parte 
provinham de antigas col·nias europeias, juntam-se 
þuxos vindos do Leste e Sudeste Europeu, sendo 
a grande maioria desses imigrantes clandestinos. 
Muito n«o chegam sequer a atingir o continente, 
travados pelas guardas fronteirias, ou pior, tragados 
pelo Mar Mediterr©neo.

Nessa mesma d®cada, em todos os pa²ses da Uni«o 
Europeia o ²ndice sint®tico de fecundidade desceu 
para 1,472 ou seja, muito abaixo do limite que garante 
a reprodu«o simples da popula«o (2,1). A diminui«o 
da fecundidade acompanhada do envelhecimento da 
popula«o3 teve como consequ°ncia o agravamento 
da rela«o entre pessoas em idade p·s-activa e 
pessoas em idade activa. Por outro lado, uma das 
poucas generaliza»es aceites na §rea do estudo das 
migra»es de trabalho ® o seu papel selectivo quanto 
¨ idade, sendo a maioria dos imigrantes jovens ou 
jovens adultos. 

Um documento crucial sobre a situa«o demogr§ýca 
nos pa²ses desenvolvidos ® o estudo da Population 
Division das Na»es Unidas, publicado em 2000 
sobre ñreplacement migrationò ou seja migra»es 
de substitui«o.4 Este estudo e outros publicados 

pela mesma altura (ñOrzechowska, 2001ò; ñWanner, 
2000ò;òLutz eòScherbov, 2002ò), apresentam como 
conclus«o comum que seria necess§rio um þuxo 
muito mais intenso de imigrantes para a Uni«o 
Europeia do que o actual para que os efeitos positivos 
nas tend°ncias negativas do envelhecimento se 
ýzessem sentir, o que por raz»es pol²ticas mais do 
que econ·micas seria muito dif²cil de concretizar.5 No 
entanto, os autores s«o consensuais  em aýrmar que, 
sem a imigra«o, a situa«o demogr§ýca tender§ a 
agravar-se ainda mais at® meados do s®culo XXI. 

De facto, o estudo da Population Division (2000: 86) 
aponta para uma diminui«o da popula«o da Uni«o 
Europeia em 2050 de 30%, relativo a 1995,6 se o 
saldo migrat·rio for zero. 

Raros foram os estudos nos anos noventa que 
abordaram a imigra«o de substitui«o a um n²vel 
abaixo do nacional, apesar de serem not·rios 
os desequil²brios regionais quanto ¨ din©mica 
populacional.7 Ao lado de espaos de expans«o 
demogr§ýca que correspondem maioritariamente 
a zonas peri-urbanas das §reas metropolitanas 
ou a cidades m®dias maioritariamente no litoral, 
encontram-se espaos de despovoamento e 
envelhecimento demogr§ýco que cobrem vastas 
zonas rurais bem como zonas centrais dos grandes 
aglomerados urbanos (ñComiss«o Europeia,1995ò; 
ñRees e Kupiszewski, 2001ò). Quase todos os estudos 
existentes analisam o saldo migrat·rio geral8 n«o 
separando as partes do saldo devidas ¨s migra»es 
externas e ¨s internas, ou levando 

2  N¼mero m®dio de ýlhos que uma mulher pode conceber em sua idade f®rtil ï 15 a 49 anos. Fonte: EUROSTAT Statistical Yearbook (http:
//europa.eu.int/comm/eurostat). 
3 Em 2000, a porcentagem de pessoas com 65 ou mais anos atingiu 16% na Uni«o Europeia (EUROSTAT, 2003).
4 Este termo pode ser usado e deýnido como sendo ñthe international migration to be needed to offset the overall ageing of population, decline in 
the population working ages as well as to offset the overall ageing of the populationò (VVAA, 2003).
5  No estudo da Population Division (2000, 86), calculou-se que para manter os 370 milh»es de habitantes da EU, registados em 2000, seria necess§ria 
a entrada de 47,4 milh»es de imigrantes entre 2000 e 2050. No ýnal do per²odo os imigrantes corresponderiam a 16,5% da popula«o da EU.
6 Ano de refer°ncia escolhido para a elabora«o das projec»es demogr§ýcas.
7 A din©mica populacional abrange o crescimento efectivo, natural e migrat·rio bem como os processos ligados a mudanas na rela«o entre os 
grandes grupos et§rios funcionais, ou seja, popula«o em idade pr®-activa, activa e p·s-activa.
8  O conceito de  saldo migrat·rio geral de uma unidade territorial ® aqui deýnido como o resultado da diferena entre o n¼mero de pessoas que 
imigraram para uma unidade territorial, de outra unidade territorial do pa²s ou do estrangeiro e o n¼mero de pessoas que emigraram para uma 
unidade territorial do pa²s ou para o estrangeiro. Assim, o saldo migrat·rio geral ® composto do saldo migrat·rio interno e do saldo migrat·rio externo.
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conclus»es mais importantes ® que a ñmanuten«o 
de um saldo migrat·rio positivo durante o per²odo 
prospectivo [2001-2021] revela que a componente 
migrat·ria pode contribuir para atenuar os sintomas 
do processo de envelhecimento em curso, para 
inverter a tend°ncia de diminui«o de efectivos nas 
idades jovens e para çsegurarè o decr®scimo de 
efectivos em idades activas. Por®m, apesar destes 
efeitos, n«o ® veros²mil supor-se que uma qualquer 
din©mica migrat·ria positiva seja suýciente para 
travar ou contrariar o curso do envelhecimento da 
estrutura et§ria. Ali§s, para que tal acontecesse as 
ordens de grandeza dos saldos migrat·rios (positivos) 
a observar durante todo o per²odo prospectivo teriam 
que ser demasiadamente altas.ò (ñRosa, Seabra e 
Santos, 2003: 90ò).

Os autores alertam, tamb®m para a ac«o diversa 
dos grupos imigrantes predominantes em Portugal 
na din©mica demogr§ýca, visto que os seus n²veis de 
fecundidade e a composi«o et§ria bem como a sua 
distribui«o geogr§ýca diferem consideravelmente.9 

Por®m, os cen§rios tendo como horizonte temporal 
o ano  de 2011, s«o apresentados a n²vel nacional 
e apenas para as regi»es do Grande Porto, Grande 
Lisboa, Pen²nsula de Set¼bal e Algarve, que 
concentram a grande maioria dos imigrantes de 
nacionalidade estrangeira.

N«o foram levados em conta nesse estudo, como n«o 
foram naqueles a n²vel europeu, os þuxos de entrada 
de emigrantes regressados nem os imigrantes de 
naturalidade portuguesa nascidos no estrangeiro. 
No entanto, resenhas de literatura (ñRato, 2000ò) e 
investiga»es de campo de car§cter local (ñCepeda, 

em considera«o apenas esta ¼ltima. Entretanto, 
recentemente apareceram dois estudos que tratam 
a imigra«o em particular. No trabalho de ñGaag et 
alò (2001: 21) sobre as migra»es internacionais e a 
popula«o estrangeira na Uni«o Europeia ao n²vel 
regional uma das mais importantes conclus»es, por 
exemplo, ® que ñdifferent immigrant populations, 
deýned by for instance citizenship or country of birth, 
show different settlement patternsò. Num recente 
relat·rio de progresso do Projecto internacional 
ESPON ñThe spatial effects of demographic trends 
and migrationò na Uni«o Europeia os seus autores 
chegam ¨ conclus«o que ñthe local and regional 
impact of an immigration responding to declines in the 
population in working ages can differ from the impact 

on aggregate level (ñVVAA, 2003:120ò).

Todos os estudos acima referidos tratam das 
denominadas migra»es de trabalho oriundas de 
pa²ses fora da Uni«o Europeia. Por®m, investiga»es 
de campo na Europa Meridional, demonstraram que 
as migra»es p·s-idade laboral tornaram-se um 
factor importante no equil²brio demogr§ýco de regi»es 
problem§ticas, como s«o as regi»es despovoadas 
interiores ou contribu²ram para a estabiliza«o 
econ·mica de §reas at® ent«o dependentes do 
turismo sazonal (ñKing, Warnes e Williams, 1998ò; 

ñRodr²gues et al, 1998ò).

Em Portugal, nos ¼ltimos anos, com a intensiýca«o 
dos þuxos imigrat·rios e seu peso cada vez maior 
no crescimento da popula«o, est«o a comear a 
surgir publica»es com resultados dos primeiros 
projectos de investiga«o sobre esse tema. Um 
dos estudos mais relevantes ® intitulado ñContributo 
dos çimigrantesè na demograýa portuguesaò cujos 
autores s«o Maria Jo«o Rosa, Hugo Seabra e 
Tiago Santos, publicado em 2004. Uma das suas  

9 No seu estudo, Rosa, Seabra e Santos (2002: 44, 58) apresentam os seguintes dados sobre a popula«o residente em Portugal: ²ndice de 
envelhecimento [(65 e mais ano/0-14 anos) * 100]: portugueses ï 103,6; caboverdianos ï 36,9; ucranianos ï 26,9; brit©nicos ï 147,3. ĉndice 
sint®tico de fecundidade: portuguesas ï 1,42; caboverdianas ï 3,34; ucranianas ï 2,30; brit©nicas ï 1,95. 
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1991ò; ñRoca, 2000ò; ñPortela e Nobre, 2002ò) 
apontaram para a presena, cada vez mais vis²vel, de 
emigrantes regressados em idade de pr®-reforma ou 
reformados que optaram por viver maioritariamente 
em suas regi»es de origem.

Foi, tamb®m, registada a import©ncia crescente que 
a imigra«o de estrangeiros em idade de pr®-reforma 
ou j§ reformados tem em algumas regi»es, como ® 
o caso do Algarve e, em menor medida do Alentejo, 
escolhidas pelas boas condi»es clim§ticas e/ou 
modos alternativos de vida (ñWilliams e Patterson, 
1998ò; ñRosa, Seabra e Santos, 2003ò).

2. import©ncia do tema

Em Portugal, a an§lise dos primeiros resultados do 
Censo da Popula«o de 2001 mostrou que os anos 
noventa se caracterizaram por um aumento no ritmo 
de crescimento demogr§ýco. Enquanto que nos anos 
oitenta a popula«o portuguesa estagnou com uma 
taxa de crescimento de apenas 0,4%, nos anos 
noventa, registou-se um crescimento de 4,6%.10

No entanto, os ganhos populacionais n«o se 
distribu²ram equitativamente pelas regi»es. De facto, 
de entre as trinta NUTS III em que est§ dividido 
o territ·rio nacional, as dezanove que registaram 
aumento populacional localizam-se no litoral, com 
excep«o da Cova da Beira e D«o-Laf»es, no Centro 
Interior, do Alentejo Central e da Regi«o Aut·noma 
dos Aores, cuja popula«o estagnou ou cresceu 
ligeiramente. Por outro lado, as onze NUTS III 
com decl²nio populacional correspondem ¨ Regi«o 
Aut·noma da Madeira e a dez regi»es do interior de 
Portugal Continental (quadro 1)11

A retoma do crescimento populacional deveu-se 
quase que exclusivamente ao saldo migrat·rio 
geral positivo registado para todo o pa²s (3,7%) 
uma vez que o crescimento natural nessa d®cada 
foi de apenas 0,9%.12 Tamb®m, no Continente, 
a n²vel regional, as migra»es demonstraram 
ser o componente mais importante da din©mica 
populacional.13 De facto, se em dezanove NUTS III 
houve saldos naturais negativos, em contrapartida, 
apenas quatro apresentaram saldos migrat·rios 
gerais, tamb®m negativos. Esta tend°ncia das 
migra»es contribuiu para que um n¼mero 
consider§vel de regi»es, principalmente no interior 
do Centro e Sul, passasse de §reas de decl²nio para 
§reas de crescimento populacional, embora fraco, ou 
visse atenuado o ritmo de decl²nio demogr§ýco. No 
entanto, nessas mesmas regi»es nos anos noventa, 
o processo de envelhecimento da popula«o 
agravou-se e diminuiu a densidade populacional. 
Por outro lado, os movimentos migrat·rios foram o 
principal factor de expans«o demogr§ýca das Ćreas 
Metropolitanas de Lisboa e do Porto (AML e AMP), 
do Algarve, bem como de outras regi»es litorais como 
o C§vado, Ave, Entre Douro e Vouga, Baixo Vouga, 
Pinhal Litoral e Oeste, as quais se caracterizaram por 
uma popula«o menos envelhecida e por densidades 
populacionais mais elevadas.

Contudo, h§ ind²cios que as migra»es externas 
tiveram um peso maior nos saldos migrat·rios gerais 
positivos da grande maioria das NUTS III do que as 
migra»es internas. Um deles ® que, na segunda 
metade dos anos noventa, 14 em treze NUTS III do 
Continente, situadas maioritariamente no interior, 
registaram-se saldos migrat·rios internos negativos, 
enquanto que apenas quatro delas apresentaram 
saldos migrat·rios gerais tamb®m negativos.

10 Fonte: Censo 2001 ï Resultados Preliminares, Lisboa: INE, 2001 (S®rie Destaques). (http://www.ine.pt).
11 O quadro 1 contendo dados sobre a din©mica demogr§ýca das regi»es portuguesas encontra-se, no ýnal do texto.
12 Fonte: Censo 2001 ï Resultados Preliminares, Lisboa: INE, 2001 (S®rie Destaques). (http://www.ine.pt).
13 N«o h§ dados sobre o saldo migrat·rio geral das Regi»es Aut·nomas da Madeira e dos Aores. Assim, n«o s«o tratadas nesta parte do 
artigo. Por®m, s«o inclu²das quando da an§lise da imigra«o.
14 N«o h§ dados dispon²veis para o c§lculo dos saldos das migra»es internas para todo o per²odo intercensit§rio 1991-2001, mas apenas para 
o per²odo entre 1996 e 12 de Maro de 2001, ou seja, no momento censit§rio.
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Assim, vale a pena analisar em maior detalhe os 
þuxos migrat·rios provenientes do estrangeiro nos 
anos noventa pois o que foi acima exposto parece 
indicar que tiveram um papel de relativa import©ncia 
na din©mica populacional das regi»es e, por 
conseguinte, na sustentabilidade demogr§ýca15 do 
desenvolvimento. 

3. objectivos e observa»es 
metodol·gicas

Este artigo que visa contribuir para o estudo da 
sustentabilidade demogr§ýca do desenvolvimento a 
n²vel regional tem como objectivos: (i) apontar para 
a import©ncia que os imigrantes de naturalidade 
portuguesa e os imigrantes nascidos no estrangeiro 
tiveram na din©mica demogr§ýca das regi»es e (ii) 
identiýcar grupos de regi»es com caracter²sticas 
semelhantes quanto ¨ imigra«o e ¨ din©mica 
populacional na d®cada de noventa.

Antes de se passar ¨ an§lise da informa«o 
relacionada com os objectivos acima, s«o 
apresentadas algumas observa»es relacionadas 
com os dados e conceitos contidos no Censo da 
Popula«o de 2001, bem como com os m®todos 
estat²sticos escolhidos para a an§lise.

Nos anos noventa, houve um acr®scimo de 361.103 
pessoas na popula«o residente em Portugal, 
resultante do saldo migrat·rio geral positivo.16 Parte 
desse saldo deve-se aos 112.737 estrangeiros a 
mais registados no Censo da Popula«o de 2001, em 
rela«o ao censo de 1991. 

A diferena de 203.366 entre esses dois valores 
corresponde ao saldo entre a imigra«o e a 
emigra«o de nacionais: (a) que regressaram ao 
pa²s ou (b) naturais do estrangeiro, que adquiriram 
a nacionalidade portuguesa, o mais provavelmente, 
por serem, quase todos, c¹njuges e/ou descendentes 
de portugueses. Infelizmente, por®m, n«o h§ dados 
cruzados sobre a nacionalidade e naturalidade 
da popula«o proveniente do estrangeiro durante 
a d®cada de noventa. No entanto, se os dados 
dispon²veis forem tratados e analisados por pa²s de 
naturalidade dos imigrantes, discriminando os pa²ses 
de emigra«o tradicional de Portugal, pode ter-se 
uma ideia do peso dos imigrantes de nacionalidade 
portuguesa e estrangeira. 

Outra limita«o relacionada com a informa«o 
dispon²vel no Censo de 2001 ® que n«o h§ dados 
sobre a imigra«o para todo o ¼ltimo per²odo 
intercensit§rio. Apenas podem ser estudados os 
þuxos imigrat·rios posteriores a 31 de Dezembro 
de 1995. Nesse per²odo, entraram no pa²s 245055 
pessoas, o que corresponderia a 67,84% do saldo 
migrat·rio geral mencionado acima. Por®m, deve-se 
levar em linha de conta que, segundo o Inqu®rito aos 
Movimentos Migrat·rios de Sa²da do INE,17 69256 
emigrantes tempor§rios18 deixaram o pa²s entre 
199219 e 1995. Assim, se todos esses emigrantes 
regressaram ap·s 1995, representariam 28,26% 
de todas as entradas no pa²s nesse per²odo. N«o 
h§, por®m, dados sobre o regresso nem a dura«o 
da estadia dos emigrantes no estrangeiro. Mesmo 
assim, os restantes imigrantes, quase tr°s quartos, 
seriam estrangeiros ou emigrantes permanentes que 

regressaram a Portugal.

15 Sustentabilidade demogr§ýca ® aqui entendida como a capacidade da popula«o de um territ·rio (a qualquer escala) de manter a longo prazo  
(i) a fecundidade a um n²vel que garanta a reprodu«o simples de gera»es e  (ii) o equil²brio entre os grandes grupos et§rios funcionais, ou seja, 
a popula«o em idade pr®-activa, activa e p·s-activa. Al®m do crescimento natural, as migra»es inþuenciam esse equil²brio.
16 Fonte: Censo 2001 ï Resultados Preliminares, Lisboa: INE, 2001 (S®rie Destaques). (http://www.ine.pt).
17 Fonte: http://www.ine.pt/pordserv/series/series.asp.
18 Ou seja, que sa²ram do pa²s com a inten«o de permanecer por um per²odo igual ou inferior a um ano. 
(Fonte: http://www.ine.pt/meta/metainf.html).
19 N«o h§ resultados divulgados desse Inqu®rito entre 1989 e 1991.
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De acordo com dados do Servio de Estrangeiros 
e Fronteiras (SEF), a nacionalidade dos imigrantes 
mudou drasticamente a partir de 2000 e, 
principalmente, de 2001, quando decorreu o processo 
extraordin§rio de legaliza«o dos imigrantes. Durante 
esse per²odo, 126.901 pessoas obtiveram autoriza«o 
de perman°ncia em Portugal,20 sendo a maioria 
proveniente de pa²ses da Europa de Leste (70.562 ou 
55,60%).21 Assim, era de esperar que, pelo menos, 
uma parte desses imigrantes fosse abrangida pelo 
Recenseamento de 12 de Maro de 2001.22 Por 
isso, tamb®m torna-se necess§rio analisar, em 
particular, os þuxos imigrat·rios ocorridos entre 1 
de Janeiro de 2000 e o momento censit§rio quando 
14.259 imigrantes naturais da Europa de Leste foram 
registados como tendo entrado no pa²s durante esse 
per²odo. Este n¼mero relativamente pequeno em 
compara«o com os dados do SEF, pode dever-
se  ao facto de que, na altura do Recenseamento, 
a maioria desses imigrantes estava em situa«o 
irregular em Portugal e falava mal o portugu°s, o que 
deve ter diýcultado a aplica«o do question§rio. 

Nos quadros do Censo da Popula«o acima referidos, 
os ¼nicos dados dispon²veis sobre as caracter²sticas 
da popula«o total proveniente do estrangeiro ap·s 
1995, referem-se ¨ vari§vel sexo. H§, ainda, dados 
sobre a idade e situa«o na proýss«o da popula«o 
empregada que entrou no pa²s ap·s 1999. Pode-se, 
tamb®m, obter o n¼mero de imigrantes inactivos 
e/ou desempregados subtraindo o n¼mero total dos 
imigrantes do n¼mero de imigrantes empregados que 
chegaram ap·s 1999. Como a taxa de desemprego 

em Portugal era relativamente baixa (6,8%) por 
altura do Recenseamento, assumiu-se que a maioria 
das pessoas desse grupo era inactiva23 e n«o, 
desempregada. 

J§ foi mencionado na introdu«o, que quando se trata 
de imigra«o por raz»es econ·micas, a maioria dos 
imigrantes s«o jovens ou jovens adultos. No entanto, 
a composi«o et§ria dos emigrantes regressados ® 
mais dif²cil de determinar j§ que se pode tratar (a) 
de pessoas ainda em idade activa, principalmente 
se a aus°ncia do pa²s de naturalidade foi de 
car§cter tempor§rio ou (b) de pessoas que decidiram 
regressar ap·s estadia prolongada no estrangeiro 
e que pode ter durado toda ou grande parte da 
sua idade activa. No caso das regi»es portuguesas 
com maior incid°ncia de emigrantes regressados, 
levando em linha de conta as fontes bibliogr§ýcas 
citadas, ® de supor que a maioria estivesse j§ 
reformada ou em situa«o de pr®-reforma. Uma vez 
que ao retornarem em idade j§ avanada ¨s suas 
regi»es de origem, as quais se caracterizam pela 
popula«o envelhecida devido ¨ ac«o conjunta da 
baixa fecundidade e do °xodo de jovens e adultos 
jovens para o estrangeiro e outras regi»es do pa²s, 
esses emigrantes podem ter contribu²do para os 
valores relativamente elevados dos ²ndices de 
envelhecimento e de depend°ncia dos idosos 24 e 
do crescimento natural negativo registados no Censo 
de 2001 e que aumentaram signiýcativamente no 
¼ltimo per²odo intercensit§rio (quadro 1). Para testar 
essa hip·tese tentou-se determinar, calculando o 
coeýciente de Pearson, se havia correla«o entre 

20 Fonte: http://sef.pt/estatisticas.
21 Em compara«o, os nacionais de outros pa²ses europeus (incluindo a Europa de Leste) representavam apenas 3,56% dos estrangeiros 
a residir em Portugal em 2001, independentemente do ano de entrada no pa²s. Fonte: Censos 2001. Quadros 6.06.1, Resultados Deýnitivos 
(http://www.ine.pt/censos2001). 
22 O INE considera um indiv²duo de nacionalidade estrangeira como residente se, independentemente de estar ou n«o em situa«o regular em 
Portugal, habitar um alojamento a maior parte do ano, s· ou com a fam²lia, ou a² deter a totalidade ou a maior parte dos seus haveres (Fonte: 
http://www.ine.pt/meta/metainf.html).
23 Segundo o INE, a popula«o inactiva ® o ñconjunto de indiv²duos, qualquer que seja a sua idade, que, na semana de refer°ncia, n«o podem 
ser considerados economicamente activos, isto ®, n«o est«o empregados nem desempregados (Fonte: http://www.ine.pt/meta/metainf.html).
24 Rela«o entre a popula«o de 65 e mais anos e a popula«o de 15 a 64 anos, ou seja (65 e mais/15-64) * 100. Esse indicador tem vindo a ser 
substitu²do pelo ²ndice de sustentabilidade potencial, que vem a ser o quociente entre a popula«o em idade activa e a popula«o com 65 e mais anos.
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a vari§vel ñpercentagem de naturais de Portugal 
no total de imigrantes ñ e esses indicadores. 

Para a prossecu«o dos objectivos acima deýnidos 
tentou-se determinar: (i) o peso dos imigrantes 
provenientes do estrangeiro na popula«o 
imigrante25; bem como o peso dos imigrantes de 
naturalidade portuguesa e estrangeira na popula«o 
proveniente do estrangeiro (ii) o peso de cada grupo 
de imigrantes por pa²ses de naturalidade no total dos 
imigrantes de naturalidade estrangeira, tendo sido 
escolhidos os seguintes grupos, os mais importantes 
em Portugal segundo dados do INE e SEF: naturais 
de pa²ses da Europa Ocidental,26 naturais de Pa²ses 
Africanos de L²ngua Oýcial Portuguesa (PALOPs), 
naturais do Brasil, naturais de pa²ses da Europa 
Oriental27 e naturais de outros pa²ses n«o europeus28; 
(iii) a distribui«o geogr§ýca desses grupos; (iv) 
a composi«o por sexo da popula«o imigrante 
ap·s 1995; (v) o peso dos imigrantes empregados 
no total da popula«o proveniente do estrangeiro 
ap·s 1999; (vi) a composi«o et§ria dos imigrantes 
empregados provenientes do estrangeiro ap·s 
1999; (vii) a correla«o entre o peso dos emigrantes 
regressados na popula«o residente e os ²ndices 
de envelhecimento e de depend°ncia dos idosos 
bem como do crescimento natural; (viii) Clusters de 
regi»es, utilizando-se o m®todo de Ward;29 (ix) a 
rela«o entre a imigra«o e a din©mica populacional, 
representada pelo crescimento efectivo, saldo natural, 

saldo migrat·rio geral, saldo das migra»es internas, 
²ndice de envelhecimento e rela«o de depend°ncia 
dos idosos.

Foram tratados e analisados dados de quadros do 
Censo da Popula«o de 2001, dispon²veis na p§gina 
do INE na Internet.30 A unidade territorial de an§lise 
foi a NUTS III, que no texto a seguir ser§ denominada 
de regi«o.

4. principais resultados da 
an§lise

4.1 imigrantes de outros concelhos 
versus imigrantes do estrangeiro

Na segunda metade dos anos noventa, 679.894 
ou 73,51% dos 924.949 imigrantes em Portugal 
mudaram-se de outros concelhos enquanto que 
245 055 ou 26,49% provieram do estrangeiro. N«o 
obstante, houve regi»es onde foram registadas 
porcentagens consider§veis (mais de um tero) deste 
¼ltimo grupo no total dos imigrantes, nomeadamente 
Minho-Lima, Alto Tr§s-os-Montes, Serra da Estrela, 
Pinhal Litoral, D«o-Laf»es, Douro, Madeira, Cova 
da Beira, o Algarve, a Beira Interior Norte e C§vado. 

25 £ importante mencionar que o o n¼mero total de imigrantes numa regi«o ® o total de imigrantes para os concelhos dessa regi«o, ou seja, inclui, 
tamb®m migra»es entre concelhos da regi«o.
26 Ou seja, os pa²ses da Uni«o Europeia(UE), a Noruega e a Su²a.
27 Este grupo foi assim denominado apesar de haver valores residuais relacionados com imigrantes da Isl©ndia, Malta, Turquia e Chipre.
28 Todos os outros pa²ses fora da Europa, com excep«o dos PALOPs e Brasil. Inclui imigrantes de Timor e Macau.
29 Com esse m®todo minimiza-se a vari©ncia intra-grupos e maximiza-se a vari©ncia inter-grupos dos indicadores seleccionados.
30 1.02. Popula«o residente em 1991 e 2001, segundo os grupos et§rios e sua evolu«o entre 1991 e 2001; 6.09. Popula«o residente 
segundo as migra»es (relativamente a 1999/12/31), por concelho de resid°ncia habitual em 2001/03/12; 6.10. Popula«o residente segundo 
as migra»es (relativamente a 1995/12/31), por concelho de resid°ncia habitual em 2001/03/12; 6.13. Popula«o residente segundo os pa²ses 
de proveni°ncia (relativamente a 1999/12/31), por pa²ses de naturalidade; 6.14. Popula«o residente segundo os pa²ses de proveni°ncia 
(relativamente a 1995/12/31), por pa²ses de naturalidade; 6.42. Popula«o residente, empregada, e que em 31 de Dezembro de 1999 residia 
no estrangeiro, segundo a situa«o na proýss«o e sexo, por grupo et§rio. Os dados sobre densidade populacional foram obtidos nos Retratos 
Territoriais do INE (http://www.ine.pt/prodserv/retrato/retrato.asp ). Os dados sobre crescimento efectivo, saldo migrat·rio geral e saldo natural 
para 1991-2001 est«o dispon²veis na S®rie Destaques do INE (resultados preliminares do Censo de 2001). Esses mesmos dados para 1981-
1991 foram extra²dos de Lemos e Maia (1995).
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Estas regi»es est«o, na sua maioria localizadas no 
interior Norte e Centro (ýgura 1) (quadro 2).31

Vale, tamb®m, mencionar que o peso relativo da 
popula«o imigrante proveniente do estrangeiro 
ap·s 1995 no total da popula«o residente estava 
acima da m®dia para Portugal (2,37%)32 em metade 
das 20 regi»es do Norte e Centro, com destaque 
para o Pinhal Litoral (3,58%), Alto Tr§s-os-Montes 
(3,28%), Minho-Lima (3,24%) e D«o-Laf»es (3,21%). 
O Algarve destacou-se com o maior valor registado 

(4,45%) (quadro 2).

Nas regi»es de Lisboa e do Alentejo os imigrantes 
provenientes do estrangeiro n«o ultrapassavam mais 
de um quarto do total de imigrantes, incluindo os 
que imigraram de outros concelhos dessas regi»es. 
Por®m, o peso relativo desse grupo na popula«o 
residente estava consideravelmente acima da m®dia 
do pa²s na primeira regi«o, principalmente na Grande 
Lisboa (3,19%) enquanto que na segunda os valores 
eram signiýcativamente abaixo da m®dia nacional 
(quadro 2).

Figura 1

Imigrantes provenientes do estrangeiro no total da imigra«o ap·s 31.12.1995

Fonte: (Adapta«o da Autora) Censos 2001. Resultados Deýnitivos (Quadros 6.09 e 6.10), http://www.ine.pt/censos2001. 

31 O quadro 2, contendo dados sobre os imigrantes de naturalidade portuguesa e estrangeira, por sexo, actividade e idade dos empregados 
encontra-se no ým do texto.
32  N«o se deve esquecer que, no ým de 2000, os estrangeiros representavam 2% da popula«o residente em Portugal, enquanto que no ým 
de 2001, j§ correspondia a 3,4%. Prev°-se que at® o ýnal de 2003 correspondam a 5% (Fonte: http://sef.pt/estatisticas).
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Ap·s 1999, o n¼mero de imigrantes provenientes 
do estrangeiro estagnou ou diminuiu nas regi»es 
onde representavam mais de um tero do total de 
imigrantes, com excep«o do Algarve onde aumentou. 
Por outro lado, na Grande Lisboa, Pen²nsula de 
Set¼bal e nas regi»es do Alentejo, com excep«o do 
Baixo Alentejo, aumentou a participa«o desse grupo 

de imigrantes no total da imigra«o (quadro 2). 

4.2 imigrantes do estrangeiro:     
naturalidade portuguesa e 
naturalidade estrangeira

Na segunda metade da d®cada de noventa, 
entraram no pa²s 137.261 pessoas de naturalidade 
estrangeira (56,23%) e 107 261 (43,77%) nascidas 

em Portugal. A n²vel regional, h§, por®m, diferenas 
signiýcativas no peso de cada um desses dois grupos 
de imigrantes. Veriýcou-se que em vinte e uma das 
trinta regi»es portuguesas, mais de metade dos 
imigrantes provenientes do estrangeiro eram naturais 
de Portugal, ou seja, eram emigrantes regressados 
(ýgura 2). Essas regi»es, com excep«o da Madeira, 
dos Aores e do Baixo Alentejo, localizam-se no Norte 
e Centro de Portugal, principalmente no interior onde 
em algumas, a propor«o de imigrantes naturais de 
Portugal chegou a ultrapassar os dois teros. Era o 
caso do Douro, de Alto Tr§s-os-Montes, do Minho-
Lima, da Serra da Estrela, Cova da Beira, de D«o-
Laf»es, da Beira Interior Norte e Beira Interior Sul 
(quadro 2). 

Figura 2

Imigrantes provenientes do estrangeiro ap·s 31.12.1995 (NUTS III)

naturais de portugal


















































