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RESUMO 

O artigo sumaria os principals resultados de pesquisa sobre a imigra^ao recente para o Brasil, cujos objetivos 

compreendiam o levantamento das fontes de dados dispomveis, a crftica da qualidade das informagoes e, por 

fim, o delineamento do(s) perfil(is) da popula^ao imigrante em fins do seculo passado. Apesar de nao serem 

elaborados necessariamente com a finalidade precipua de acompanhar o fluxo de entrantes no Pafs, os bancos 

de dados manuseados permitiram tra^ar o perfil do estoque de estrangeiros aqui residentes, bem como levantar 

as principals caracterfsticas do fluxo de ingressantes nos anos recentes. Foram observados deslocamentos 

que acompanharam os processos de privatizagao e de vendas de empresas nacionais para o capital estrangeiro, 

a exemplo dos espanhois, bem como movimentos de exclufdos em luta pela sobrevivencia, segmento ilustrado 

pelos bolivianos. Ambos representam, decerto, as duas faces da mesma moeda que, conjuntamente, traduzem 

as caracterfsticas do capitalismo vigente em nossos dias. 
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ABSTRACT 

This paper presents the main results of a research on recent immigration to Brazil whose objectives were 

surveying the sources of data, discussing the quality of information available and outlining the profiles of the 

immigrant population in the end of the last century. The data banks examined, although not necessarily built up 

to keep track of the influx of immigrants to Brazil, allowed us to trace the characteristics of the stock of 

foreigners resident in Brazil as well as those of the flow of immigrants recently arrived. We observed population 

movements related to the privatization process and sales of national companies to foreign capital, e.g., Span- 

ish, as well as movements of economically excluded people, such as Bolivians, struggling to survive. Both 

movements clearly represent the two faces of the same coin, and together reflect the characteristics of modern 

capitalism. 
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1 Apresentagao 

Este artigo, dedicado ao tema da imigragao recente para o Brasil, sumaria os principais 

elementos - objetivos, fontes e tratamento dos dados, resultados - de pesquisa desenvolvida 

no ambito de convenio firmado entre o Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE e a 

Fundagao Instituto de Pesquisas Economicas - PIPE, intitulado Estudos e andlise com vistas 

d definigdo de politicas, programas e projetos relatives ao mercado de trabalho 

brasileiro} 

A referida pesquisa teve por objetivo examinar um conjunto de bancos de dados com 

informagoes sobre a populagao imigrante no Brasil e, com fundamento nesse exame, esbogar 

alguns perfis caractensticos dos individuos que, em fins do seculo XX, integraram o fluxo 

migratorio direcionado para nosso Pais. Os bancos de dados objeto de nosso estudo sao, de 

um lado, aqueles produzidos em repartigoes que integram os organogramas de alguns dos 

Ministerios da Republica, coligidos com a finalidade precipua de acompanhamento, registro e 

controle do contingente imigrante; e, de outro, aqueles que, embora nao possuam a mesma 

finalidade, trazem tambem informes sobre o contingente em tela, tomando-se importantes 

fontes complementares para o esbo90 pretendido. 

O artigo divide-se em tres partes, alem desta apresentagao. Na segunda, procedemos a 

uma sucinta caracterizagao da insergao brasileira nos fluxos migratorios intemacionais, em es- 

pecial no ultimo quarto do Novecentos, marcada pela flagrante diversidade. Na terceira, 

apresentamos os bancos de dados cujos conteudos sao objeto de nosso exame, ao passo que 

avan9amos alguns comentarios cnticos acerca dessas diversas bases de informagoes. Na quarta 

parte do artigo fomecemos um apanhado dos principais resultados obtidos, delineando os 

tragos fundamentais do "estoque" de imigrantes residentes em nosso Pais ao findar-se o seculo 

passado e, sobretudo, enfocando os fluxos mais recentes de estrangeiros vindos para o Brasil 

no decurso dos anos 1990 e conformando uma serie de perfis diferenciados. Algumas 

consideragoes finais concluem o artigo. 

2 O Brasil e os fluxos migratorios intemacionais em fins do seculo XX 

A partir, sobretudo, de meados dos anos de 1980, e prolongando-se pelo decenio 

subseqiiente, verificamos o crescimento da participa9ao brasileira nos fluxos migratorios 

1 Alem dos autores, a equipe de pesquisadores dedicada ao estudo da imigragao recente para o Brasil contou com a 

participa^ao do Prof. Dr. Renato Leite Marcondes. Para uma apresenta^ao mais minuciosa dos resultados obtidos, ver 

Motta, Marcondes e Nozoe (2001). 
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intemacionais. Em boa medida, tal participacjao traduziu-se num movimento de emigragao, em 

especial direcionado para os EUA e o Japao. Concomitante, acentuou-se a imigra§ao para o 

Brasil. Assim como no caso da emigragao, o movimento de entrada desdobrou-se em mais de 

uma vertente, e tambem de forma analoga ao fluxo emigratorio apresentou-se parcialmente 

marcado pelo tra^o, tao proprio das migragoes intemacionais recentes, da clandestinidade. 

Uma breve analise da literatura dispomvel, objeto desta se^ao, propicia uma primeira 

aproxima5ao das caracteristicas dos recentes fluxos imigratorios para nosso Pais. 

Algumas das vertentes de tais fluxos ja haviam sido identificadas com base nos dados do 

Censo Demografico de 1991, a exemplo da migra^ao de retomo dos brasiguaios, bem como 

dos coreanos e bolivianos vindos para Sao Paulo. Outras compoem movimentos igualmente 

ou ainda mais recentes e que poderao vir a ter seu ritmo aumentado em inicios do seculo XXI: 

um deles e o fluxo de refugiados, entre os quais se destacam os africanos de Angola; outro, 

por exemplo, manifestou-se, em fins da decada de 1990, pelo incremento da concessao de 

vistos de trabalho. Este ultimo movimento acompanhou a intensifica^ao do processo de 

privatizagoes - como o ocorrido no setor de telecomunicagoes - e das aquisi^oes, efetuadas 

pelo capital estrangeiro, de empresas nacionais -, a exemplo do observado no sistema 

bancario. 

Consideremos brevemente as principais caractensticas dessa imigragao multifacetada. De 

inicio, voltemos nossa aten^ao para o retomo dos brasiguaios,2 que se ve claramente 

evidenciado pelo Censo de 1991, a partir do contingente das pessoas com menos de dez anos 

de residencia no municfpio atual que declararam outro pais como local de residencia anterior. 

Assim, do total de 122.851 individuos que compunham tal contingente, 41,3% haviam residido 

anteriormente em pafses da America do Sul; mais ainda, o Paraguai era o pais que respondia 

pelo maior numero desses individuos: 18.733. Por outro lado, computados apenas os 59.033 

imigrantes de retomo, verifica-se que um quarto desse fluxo era originado no Paraguai; de fato, 

a grande maioria dos recenseados provenientes do Paraguai era formada por imigrantes de 

retomo. Por fim, ressalte-se que o primeiro e o terceiro dentre os mais importantes movimentos 

integrantes do fluxo imigratorio foram, respectivamente, os que ligavam o Paraguai ao Parana 

e o Paraguai ao Mato Grosso do Sul.3 

2 "Os brasiguaios sdo conhecidos como trabalhadores humildes que, sem terra para trabalhar no Brasil, foram 

expropriados/expatriados pelo processo de modernizagdo da agricultura e vivem no Paraguai. Constituem 80% da 

populagdo paraguaia na fronteira, sdo posseiros, meeiros, arrendatdrios, agregados, boias-frias e parceiros que 

moram nas colonias de Pedro Juan Caballero, Horqueta, Capitan Bado, Cedro Di [etc. etc.]." (Batista, 1990, p. 1) 

3 As tabula^oes as quais nos referimos neste paragrafo e por varias vezes no restante desta se9ao constam de Antico 
(1998). 
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De outra parte, os imigrantes coreanos, cujas primeiras levas oficiais chegaram ao Brasil 

em inicios dos anos 1960, eram destinados, em principio, a agricultura. Nao obstante, ainda 

na decada de 60 "(•••) apenas 10% do total de quase mil imigrantes continuavam 

trabalhando no campo. Os 90% restantes abandonaram as fazendas e vieram para a 

cidade de Sao Paulo, onde comegaram a se dedicar ao comercio e a confecgdo de 

roupas." (Galetti, 1995, p. 136) Durante os anos 1970, intensificou-se a entrada ilegal, seja 

por conta dos obices levantados pelo govemo brasileiro aos imigrantes em potencial que nao 

possuissem contratos de trabalho previamente firmados, seja pelo estfmulo a emigra^ao 

decorrente "(•••) do sistema extremamente competitivo da sociedade coreana mode ma." 

{Idem, p. 137) Aqueles que conseguiam legalizar sua situagao passavam a explorar a mao-de- 

obra de seus patncios ilegais. A ascensao economica dos coreanos, aliada a legalizagao da 

maioria dentre eles, abriu espago para a utilizagao da mao-de-obra boliviana.4 Muito embora 

os primeiros bolivianos tenham chegado ainda na decada de 1950, o apice desse fluxo 

migratorio foi atingido na segunda metade dos anos 1980, e boa parte dele veio a compor a 

for^a de trabalho empregada, de forma clandestina, pelos pequenos empresarios coreanos. 

Voltando, uma vez mais, nossa aten^ao para os dados censitarios, em especial no que respeita 

ao conjunto das 122.851 pessoas acima referido, observamos que, se tomarmos o 

subconjunto dos estrangeiros (63.818 indivfduos), Sao Paulo e o principal local receptor. Mais 

ainda, os movimentos ligando Coreia e Sao Paulo e Bolivia e Sao Paulo figuram entre os dez 

principais fluxos identificados no Censo de 1991. 

No que respeita aos refugiados, ate inicios da decada de 1990 era muito reduzido - pouco 

mais de 300 - o numero daqueles reconhecidos como tal pelo govemo brasileiro.5 A partir de 
✓ 

1993, esse numero cresce, sendo a maior parte dessas pessoas proveniente da Africa, 

particularmente de Angola. De fato, em setembro de 1996, de um total de 2.146 refugiados 

reconhecidos, 81,5% eram africanos, sendo 1.296 (60,4%) angolanos. E em especial a guerra 

civil angolana o fator de adensamento desse movimento migratorio. Ao que parece, esse fluxo 

desdobra-se em duas vertentes com caractensticas distintas. Numa delas, os imigrantes "(•..) 

tern assumido o cardter de refugiados, sendo, majoritariamente, jovens, dos quais grande 

parte e estudante de nivel superior. Solteiros em sua maioria, pertencem a classes 

4 "Hoje, os coreanos dominam boa parte do comercio do centro paulistano e formam uma comunidade de sucesso. 

Ainda existem coreanos clandestinos, mas a grande maioria estd legalizada. Eles progrediram, seus fdhos estudaram 

e o trabalho manual das oficinas sobrou para os bolivianos. [Em fins do decenio de 1990] estima-se que Sao Paulo 
abrigue perto de 100.000 bolivianos, dos quais 40.000 vivem na clandestinidade." (Veja, 25/8/1999) 

5 Em certa medida, essa quantidade reduzida decorria do fato de que "(•..) o reconhecimento de refugiados, durante 
muitos anos, esteve limitado, devido a manutengdo da 'reserva geogrdfica' [eram reconhecidos apenas os de origem 

europeia, ainda por conta da II Guerra Mundial], que foi abolida somente em 1989." (Milesi e Moroni, 1998, p. 98) 
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favorecidas em Angola e tem, em geral, pianos para retardar o retorno ao pais de 

origem.,y (Ribeiro, 1995, p. 131) A segunda das vertentes mencionadas, envolvendo 

individuos com menos recursos, e a que aflora da caracterizagao seguinte: <(concentrados no 

Rio de Janeiro, eles ndo cruzaram o Atldntico por vontade propria. Sao refugiados da 

guerra civil (...). Alguns milhares vivem nasfavelas cariocas e sobrevivem fazendo bicos 

na construgdo civil" (Veja, 25/8/1999)6 

Por fim, um componente adicional dos movimentos imigratorios e evidenciado na notfcia 

seguinte, veiculada em inicios de 2000: "Nos ultimos dois anos, 26.723 profissionais 

estrangeiros obtiveram visto para trabalho no Brasil. A media anual neste fim de decada, 

de 13,3 mil, e mais de tres vezes maior que o nivel de 1995. Antes das privatizagoes em 

telefonia e energia eletrica, da abertura do mercado do petroleo e da compra de bancos 

nacionais por conglomerados multinacionais, o total de entrada de mdo-de-obra no Pais 

ficava em tomo de 4,5 mil." (O Estado de S. Paulo, 24/1/2000) Esse cenario recente tem 

dado margem a interpretagoes bastante dispares: de um lado, no qual se encontram os 

interesses mais proximos aos trabalhadores, ele suscita muita preocupa^ao;7 ja de uma 

perspectiva empresarial, ao contrario, ele e entendido de maneira extremamente positiva.8 

Independente dessa disparidade, o fato e que o fluxo migratorio em questao mostra-se 

crescente nos ultimos anos e compoe, ao que tudo indica, trago caractenstico da etapa atual 

do desenvolvimento da economia mundial. Nesse contingente enquadrar-se-iam as quase duas 

dezenas de milhares de estrangeiros aos quais foram concedidos vistos temporarios para 

trabalharem em nosso Pais.9 

6 Percebemos ser bastante estreito o vmculo entre o segmento dos refugiados e aquele formado pelos imigrantes 

clandestinos. 

7 tanto nas privatizagdes de estatais como no processo de fusoes e consolidagdo de empresas privadas, tem sido 

comum a redugdo do numero de empregados (mediante processos de enxugamento e encolhimento) e da capacidade 

geradora de empregos (por meio da subcontratagdo de empresas estrangeiros, maior importagdo de insumos e ate de 

mdo-de-obra)." (Mattoso, 1999, p. 27, grifo nosso) 

8 "A estabilidade ndo trouxe apenas dinheiro novo para o pats. Aos investimentos, seguiu-se a entrada de empresdrios, 

executivos e tecnicos estrangeiros de alto ntvel. Um valioso capital humano que estd ajudando a inserir o Brasil 

corporativo no mapa da globalizagdo, ao mesmo tempo que injeta competigdo no mercado de trabalho. " (Exame, 9/ 

8/2000) 

9 Seriam 19.000 profissionais estrangeiros, consoante estimativa atribufda ao Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE) 

e referida na revista Exame. Na mesma reportagem, lemos: "No jargdo das empresas transnacionais, esses executivos 

sdo chamados de 'expatriados' pessoas que deixam suas casas pelo desterro voluntdrio em busca de melhores 

oportunidades para suas carreiras. [...] Eles chegam para ficar dois, tres anos na filial da empresa para a qual 

trabalham Idfora - qualquer que seja o lugar, na sua terra natal ou em outro ponto qualquer do planeta." (Exame, 9/ 

8/2000) 
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Em suma, os quatro fluxos demograficos cujas caractensticas apresentamos de maneira 

sucinta sao suficientes para ressaltar, nessa primeira aproximagao a partir da literatura 

dispomvel, os principais tragos da imigragao recente para o Brasil. Antes do mais, eles ilustram 

a aceleragao desse movimento nos tres ultimos qliinquenios do seculo XX. Sem diivida, tratar 

a populagao brasileira como se ela fosse uma popula^ao fechada, tal como faziam os 

demografos por ocasiao do Censo de 1980, nao mais se justifica na virada do milenio. 

Ademais, para alem desse inegavel adensamento, os quatro fluxos referidos permitem, 

sobretudo, visualizar, com grande nitidez, o atributo da diversidade. Aimigra^o recente e, em 

verdade, um conjunto formado por varios elementos, os quais, em boa medida, mostram-se 

bastante distintos. 

i 

3 Fontes e metodologia para o delineamento dos multiplos perfis dos 

imigrantes 

S 
E consenso entre os estudiosos da questao da imigragao a dificuldade de acesso e de 

manuseio das informagoes sobre o fluxo recente de individuos com destino ao Brasil. 

Historicamente, a principal fonte de dados usada nos estudos sobre migrantes tern sido os 

censos demograficos, que apresentam uma serie de limitagoes. A mais evidente delas decorre 

do fato de os censos disponiveis permitirem, tao-somente, o conhecimento de alguns tragos 

gerais dos estrangeiros residentes no Pafs no momento de realizagao dos levantamentos.10 A 

tal dificuldade soma-se o fato de o ultimo censo tabulado, dispomvel no penodo de realizagao 

da pesquisa que embasa este artigo, ter sido efetuado em 1991. Inviabilizada fica, portanto, 

sua utilizagao para o aprofundamento das caractensticas dos fluxos imigratorios da ultima 

decada do Novecentos. 

O acompanhamento, registro e controle da entrada de individuos no Pais constituem 

atribuigao de um conjunto de repartigoes vinculadas aos Ministerios das Redoes Exteriores 

(MRE), do Trabalho e Emprego (MTE) e da Justiga (MJ). Nesta segao, tecemos 

consideragoes cnticas acerca das bases de dados sobre imigrantes disponiveis nestes orgaos 

e que podem auxiliar no delineamento dos perfis dos integrantes do contingente populacional 

10 Como evidenciado na se^ao precedente, uma expressiva massa de imigrantes e originaria do contingente de brasileiros 

residentes fora do Pais, especialmente no Paraguai e nos EUA. Segundo estimativas da CEPAL, no imcio da decada de 

1990 viviam fora do Brasil, em algum pais do continente americano, cerca de 272 mil brasileiros. Deste total, quase dois 

quintos achavam-se no Paraguai e pouco menos de um ter^o nos EUA. (CEPAL/Naciones Unidas, 2000) 
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entrado no Pais em fins do milenio passado.11 Adicionalmente, examinamos algumas outras 

bases de informagoes que, muito embora nao sejam produzidas com a finalidade precipua do 

acompanhamento dos fluxos migratorios, podem igualmente contribuir para o esbogo dos 

aludidos perfis; e o caso dos Censos Demograficos, das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicilios (PNADs) e das Redoes Anuais de Informa^oes Sociais (RAIS). Por fim, 

comentamos um levantamento que, por ser realizado fora das instancias oficiais, pode fomecer 

algum informe acerca da imigragao nao-documentada: trata-se dos registros mantidos pelo 

Centro de Estudos Migratorios (CEM). 

3.1 O acompanhamento direto nos Ministerios 

3.1.1 ADivisaodelmigragaodoMRE 

A Divisao de Imigragao do Ministerio das Relagoes Exteriores (MRE) tern, entre suas 

atribuigoes, a responsabilidade de coletar informagoes relativas a concessao de vistos. Tais 

vistos, em suas diversas modalidades, sao concedidos pelas Missoes Diplomaticas e 

Repartigoes Consulares instaladas no exterior. Nao obstante a extensa lista de dados 

fomecidos pelos requerentes dos vistos, no ambito do MRE sao totalizados tao-somente o 

numero de vistos segundo os postos que os processaram e de acordo com cada uma das treze 

modalidades de concessao. Essas tabulagoes, evidentemente, pouco contribuiram para a 

elabora^ao dos perfis dos imigrantes em nosso Pais. Alem disso, como se sabe, as ditas 

tabula^oes dos formularios de requisi^ao do visto nao representam com exatidao o numero de 

entrantes no Brasil.12 Ficam de fora do computo, por exemplo, os brasileiros em migragao de 

retomo bem como os estrangeiros procedentes de paises para os quais nao se exige o visto 

de entrada ou que sao portadores de vistos provisorios com longo prazo de validade. 

3.1.2 A Coordenagao Geral de Imigragao do MTE 

No ambito do Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE), as informa^oes sobre o fluxo 

imigratorio concentram-se na Coordena§ao Geral de Imigragao (CGI), o orgao responsavel 

11 A descrigao pormenorizada dos dados coletados em formularios proprios, a cada repartigao citada, encontra-se em 

Motta, Marcondes e Nozoe (2001, Cap. II, item 2, p. 33 a 44). 

12 Uma estimativa anual mais precisa deste numero pode ser obtida a partir dos registros de entradas e safdas de 

estrangeiros no Pais processados pela Divisao de Polfcia Maritima, Aeroportuaria e de Fronteiras do Departamento de 

Politica Federal. Embora se mostrem mais completas que as extrafdas dos formularios de solicita^ao de vistos, as 

tabula^oes dos registros policiais tambem nao permitem a elabora^ao dos perfis dos imigrantes, uma vez que delas 

consta, por ano, apenas o numero total de estrangeiros que entram no Brasil, distribuidos de acordo com a nacionalidade. 
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pela concessao de autoriza^ao de trabalho a estrangeiros, exigencia legal para efeito da 

emissao de vistos de entrada no Pais. No formulario de solicita§ao da referida autorizagao 

deve ser fomecido, segundo os dispositivos legais, um conjunto de informes acerca do 

contratante, assim como uma longa rela§ao de dados sobre o trabalhador imigrante em 

potencial e sens acompanhantes. A partir desse amplo espectro de informagoes forma-se o 

banco de dados da CGI, onde se encontram armazenados os informes referentes aos pedidos 

deferidos. 

A busca efetuada nessa Coordenagao revelou que - em face das mudangas havidas no 

processo digital de armazenamento das informa§oes - tinha-se, de fato, um banco contendo 

dados do penodo 1993 a 1997 e outro com informes colhidos a partir de 1998. A existencia 

de duas bases de dados implicava, em alguns casos, a necessidade de certo cuidado na 

apresentagao e analise das tabulagoes, uma vez que o dialogo entre ambas nao se processava 

de maneira plenamente harmoniosa. Nao obstante o inequivoco interesse para o delineamento 

do perfil dos estrangeiros autorizados a trabalhar no Brasil, os dados coletados pela CGI foram 

utilizados apenas marginalmente em nossa pesquisa tendo em vista as restri9oes citadas, bem 

como por conta da impossibilidade de se fazer cruzamentos de variaveis, da existencia de la- 

cunas nas declaragoes13 e, principalmente, pelo fato de nao ter sido franqueado o acesso dos 

pesquisadores aos dados originals. 

3.1.3 O Servigo de Registro de Estrangeiros do DPF/MJ 

No Ministerio da Justiga, o contingente formado pelos imigrantes e alvo da atengao, em 

especial, do Departamento de Estrangeiros. Nao obstante, a principal base de dados existente 

naquele Ministerio (o Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de Estrangeiros, 

SINCRE) encontra-se sob a algada do Servigo de Registro de Estrangeiros da Divisao de 

Policia Maritima, Aeroportuaria e de Fronteiras (DPMAF) do Departamento de Policia Fe- 

13 Durante a fase preliminar da pesquisa, quando se buscou examinar a qualidade dos dados a serem usados, percebeu-se, 

por exemplo, que os formularios referentes a "Contratos de Trabalho em Equipe" traziam apenas o nome do representante 

do grupo. Dos demais integrantes sao relacionados, em folha anexa ao formulario, apenas os nomes. Em decorrencia, a 

base do MTE apresentava grande numero de variaveis "sem informa^o". Esta omissao mostrava-se mais grave no caso 

das "AutorizaQoes de Trabalho sem Contrato": cerca de dois tergos dos registros de 1999 nao consignavam a idade. E 
importante destacar que a modalidade "sem contrato" representava quase 70% do numero total de pedidos deferidos 

pelo MTE naquele ano (12.716 autoriza^oes). Em Baeninger e Leoncy (2001) faz-se amplo uso da base de dados em 

questao. Alem da cautela com que as autoras comentam os resultados numericos, percebe-se que atribuem grande parte 

das varia^bes quantitativas verificadas nos ultimos anos da decada de 1990 a reforma da legislagao. Um grande numero 

de resolugbes normativas, baixadas principalmente apos 1998, alterou profundamente os criterios de concessao das 
autoriza^oes a estrangeiros interessados em trabalhar no Pafs "sem vmculo empregatfcio" 
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deral (DPF). Esse banco de dados, alimentado com informes colhidos simultaneamente pelos 

dois departamentos citados, representa o mais abrangente dentre os existentes nas instancias 

oficiais.14 

3.1.4 O tratamento dos bancos Ministeriais 

As caratensticas especificas de cada banco de dados, juntamente com a disposigao de sens 

responsaveis para permitir o acesso aos mesmos, levaram-nos a concentragao dos esforgos 

nas tabulagoes do SINCRE, realizadas entre outubro e dezembro de 2000.15 

Devido ao processo ininterrupto de alimentagao desta base, bem como em decorrencia dos 

percalgos havidos por ocasiao do primeiro recadastramento de estrangeiros em 1987/88, as 

totaliza^oes e os cruzamentos entre variaveis - realizados ao longo de dois meses, durante os 

quais o SINCRE continuou a ser atualizado - podem se mostrar discrepantes conforme o 

momento em que foram efetuados. Estas limitagoes foram contornadas mediante 

procedimentos expostos na seqiiencia. 

Primeiramente, optamos pela apresentagao de nossas tabulagoes sempre em porcentuais. 

Para que tenhamos uma nogao mais precisa do tamanho dos contingentes populacionais com 

que estamos a lidar, informamos que em 19 de dezembro de 2000 o SINCRE mantinha 
✓ 

815.805 registros ativos. E com base nestes registros - que podem fomecer o perfil do 

"estoque" de estrangeiros documentados residentes no Pais - que se desenvolve nossa analise. 

Alem deles, aquela data havia tambem 233.412 registros nao-ativos, perfazendo um total de 

1.049.217 estrangeiros computados.16 

Sao varias as inconsistencias identificadas a partir dos cruzamentos efetuados. A causa, ao 

que tudo indica, localiza-se no recadastramento mencionado, cuja feitura parece ter carecido 

14 Por certo, esta abrangencia dos dados do SINCRE decorre, pelo menos em parte, dos dispositivos legais que regem a 

estada do estrangeiro em nosso Pals. Como podemos ler no Artigo 58 do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815, de 

19.08.1980, alterada pela Lei 6.964, de 09.01.1991): "O estrangeiro admitido na condigdo de pernianente, de tempordrio 

(artigo 22,1 e de IVa VII), ou de asilado, e obrigado a registrar-se no DPF, dentro dos trinta dias seguintes a entrada 

on a concessdo do asilo e a identificar-se pelo sistema datiloscopico" 

15 Os autores agradecem ao Delegado Dr. Rogerio Sales, chefe do aludido Servi9o de Registro de Estrangeiros, o acesso as 

informa^oes do SINCRE. 

16 As principals razoes da desativa^ao de um registro sao: obito, perda de permanencia, expulsao, extradigao, deportagao, 

fim de prazo, safda definitiva, naturaliza^ao, igualdade de direitos adquirida, registro cancelado e interdi9ao judicial. 
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do rigor necessario. Esse problema afeta, por exemplo, em varios casos, a variavel "ano de 

entrada no Pais" 17 Ademais, e independentemente dos equivocos cometidos por ocasiao desse 

recadastramento, nao e possivel descartar a existencia de diversos outros erros ainda nao 

identificados. Nao se pode ignorar, por exemplo, a possibilidade de imigrantes falecidos que 

ainda tern sens registros ativos no SINCRE em vista da nao comunica^ao de seus obitos ao 

Departamento da Policia Federal; do mesmo modo, pode-se aventar a ocorrencia de casos 

de imigrantes que sairam do Brasil durante o prazo de estada valido ou mesmo eram detentores 

de vistos permanentes. 

Entretanto, em que pese a identifica^ao de tais inconsistencias, elas nao comprometem, a 

nosso ver, a analise lastreada em resultados extraidos do alentado conteudo do SINCRE, 

posto que se referem, ate onde pudemos inferir, a um numero relativamente reduzido de 

registros. Ademais, o impacto das ditas inconsistencias ve-se minimizado, na medida em que 

concentramos nossa atengao nas pessoas que imigraram para nosso Pais nos anos derradeiros 

do seculo XX. 

3.2 Algumas fontes alternativas 

3.2.1 Os Censos Demograficos 

Como observado em Carvalho e Machado (1992, p. 22), "tem havido nos censos 

demograficos brasileiros, a partir de 1970, um esforgo continuado no sentido de ampliar 

e aperfeigoar as informagoes referentes as migragoes." Esse esforgo, e evidente, nao se 

restringe ao tema das migragoes intemacionais, posto que se direciona igualmente para os 

fluxos migratorios intemos. 

Uma das inovagoes introduzidas pelo Censo de 1980 foi a pergunta, feita ao entrevistado 

no questionario da amostra, acerca do nome do municipio de residencia anterior, caso o 

indivfduo morasse ha menos de 10 anos no municipio em que residia em 01.09.1980. Uma 

vez que, anteriormente, apenas era informada a Unidade da Federagao onde se situava o 

municipio de residencia anterior, evidencia-se a relevancia de tal inovagao: ela propicia rastrear 

o deslocamento espacial do migrante. No Censo de 1991 manteve-se aquele esforgo de 

17 Nao apenas se listam anos de entrada "impossiveis" (por exemplo, 7.653), como ha incongruencias no cruzamento 
entre variaveis (por exemplo, pessoas atualmente na faixa etaria de 31 a 40 anos entradas no Brasil no decenio de 1890). 
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amplia9ao e aperfeigoamento no levantamento efetuado. Desta feita, a grande inovagao foi a 

pergunta sobre o local de residencia, ha exatos cinco anos, do individuo recenseado.18 

Como resultado dessas inovagoes, foram abertas possibilidades promissoras para o estudo 

das migragoes intemacionais.19 A amplitude das informagoes censitarias e inquestionavel e, por 

se restringirem a fragoes amostrais, exigem a realizagao de mediagoes no sentido da obtengao 

de dados mais gerais acerca do contingente resultante do afluxo migratorio intemacional para 

o Brasil. 

3.2.2 As Pesquisas Nacionais por Amostra deDomicflios (PNAD) 

A PNAD e uma pesquisa socioeconomica domiciliar por amostragem realizada anualmente 

desde 1967 20 A investigagao esta divida em caractensticas permanentes a todas as PNADs 

(compondo seu questionario basico) e caractensticas periodicas. Na decada de 1970, os 

principais temas levantados foram migragao e fecundidade, motivados pelos resultados 

censitarios sobre a prevalencia de altas taxas de crescimento da populagao e de elevada 

mobilidade espacial intema. Destarte, a PNAD complementa os dados censitarios, pois se 

realiza anualmente e pode atingir maior complexidade de variaveis em comparagao com os 

recenseamentos. 

Na PNAD 1996 foi realizado um estudo suplementar da mobilidade social. Na 

oportunidade, contemplaram-se as caractensticas de migragao dos moradores com residencia 

anterior em pafs estrangeiro, alem de outros dados similares aqueles presentes no censo de 

1991.21 

18 O Censo Demografico 2000, vale observar, aperfeigoou a pratica de se levantar os dados sobre o movimento de 

imigra9ao juntamente com sete outros temas mediante a aplica^ao de questionarios proprios a uma amostra 

previamente definida. Alem desse amplo conjunto de informes, foi igualmente pesquisada por intermedio do Questionario 

da Amostra uma serie de "caractensticas dos domicflios" 

19 Apesar desses avan90S, observamos que a utilizagao dos dados coletados nao se revela, o mais das vezes, isenta de 

dificuldades. Por exemplo, no caso do Censo de 1980, ainda que a publica^ao dos resultados do quesito introduzido 

fosse possfvel, pois na grande maioria dos questionarios a resposta a ele foi nula, as tentativas de "trabalhar" melhor 

com esse dado vale dizer, efetuar qualquer cruzamento dele com outras variaveis, tais como sexo, idade etc. 

envolveriam necessariamente o recurso a fita da amostra, cuja manipula^ao revela-se extremamente complexa e onerosa. 

20 Nos tres primeiros anos, a periodicidade da PNAD foi trimestral. Posteriormente, adotou-se a pratica de levantamentos 

anuais, a excegao de 1994, quando a pesquisa nao foi feita. Nos anos censitarios, bem como naqueles em que se realiza 

o Estudo Nacional de Despesa Familiar, tambem nao se realiza a dita pesquisa. 

21 Para um historico mais detalhado das metodologias utilizadas na PNAD, ver Dedecca (1998). 
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No conjunto das informagoes levantadas em carater permanente, ao longo do tempo, 

realizaram-se alguns acrescimos e mudangas nos procedimentos de coleta. Tambem a area 

espacial de cobertura da pesquisa alargou-se gradualmente. A partir de 1981, a investigagao 

passou a abarcar todo o Pat's, excluindo apenas as areas rurais de Rondonia, Acre, Amazonas, 

Roraima, Para e Amapa. A PNAD de 1999, a de publicagao mais recente, abrangeu 352.393 

pessoas e 115.654 domicflios. 

3.2.3 As Relagoes Anuais de Informagoes Sociais (RAIS) 

Desde 1975, as empresas (incluidas aquelas que nao mantinham vinculos empregaticios no 

ano de referencia) estao obrigadas a informar anualmente os seus empregados, discriminados 

segundo o prazo de contra9ao; indeterminado e determinado, incluindo os temporarios. As 

informagoes assim levantadas conformam dois conjuntos de dados, um sobre o 

estabelecimento ou empregador e o outro sobre o empregado. 

Ainda que nao especificamente dirigida ao exame da populate imigrante no Brasil, a RAIS 

trouxe informagoes relevantes para complementar nosso estudo, ao menos no que respeita a 

participa^ao dos imigrantes no mercado de trabalho formal. Na pesquisa em tela, analisamos 

as tabulates concementes a 1994 e 1998, anos incluidos no penodo em que a base da RAIS 

tern registrado cobertura em tomo de 90% do setor organizado da economia, que compreende 

aproximadamente 2 milhoes de estabelecimentos com vinculos empregaticios e quase 19 

milhoes de empregos celetistas e 5 milhoes de estatutarios. 

3.2.4 O Centro de Estudos Migratorios (CEM) 

O Centro de Estudos Migratorios, surgido em 1969, faz parte da Federate dos Centros 

de Estudos Migratorios J. B. Scalabrini. E igualmente vinculado ao Servi90 Pastoral dos Mi- 

grantes (SPM), que Integra a Pastoral Social da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). Em espago contiguo ao CEM, funciona o servigo de atendimento espiritual, cultural 
s 

e jundico, principalmente a latino-americanos. E justamente com vistas a tais atendimentos que 

sao registradas as informagoes concementes aos imigrantes e sua famflia. O registro contempla 

apenas uma parcela pequena das pessoas atendidas - definidos, com pouca precisao, como 

os "casos mais expressivos" - e nao distingue de forma sistematica o atendimento de novos 

migrantes em relagao aos que ja foram atendidos anteriormente. Em decorrencia, a cobertura, 

uniformidade e, mesmo, a confiabilidade dos dados dessa fonte mostram-se, em certa medida, 

discutfveis, demandando redobrada cautela na interpretagao das tabulagoes dela derivadas. 
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4 Principais resultados obtidos 

Como observado anteriormente neste artigo, a enfase de nossa pesquisa esta colocada nos 

movimentos demograficos mais recentes, de fins do seculo passado. Algumas das fontes 

compulsadas tem seu conteudo mais imediatamente adequado a esse enfoque privilegiado do 

fluxo de imigrantes. Por exemplo, as quantidades e caractensticas dos vistos processados a 

cada ano, bem como as quantidades e caractensticas das autorizagoes de trabalho concedidas 

a estrangeiros a cada ano. Todavia, esse formato mais adequado, infelizmente, nao 

corresponde a maior riqueza de informagoes. Em verdade, essa maior riqueza e um atributo 

que identificamos, em especial, nas bases de dados cujo conteudo mais se aproximava do 

conjunto ("estoque") dos imigrantes residindo no Brasil em um dado momento. Por exemplo, 

os registros ativos do Sistema Nacional de Cadastramento e Registro de Estrangeiros 

(SINCRE), assim como os informes do Censo Demografico, da PNAD e das RAIS. 

Como pode ser inferido dos resultados obtidos, sumariados a seguir, nao deixamos de 

fomecer os principais tragos desse "estoque" de imigrantes. Nao obstante, mantivemos a 

enfase no fluxo mais recente. Para tanto, no caso do SINCRE, tabulamos seus dados tomando 

como eixo a variavel "ano de entrada", concentrando-nos na decada de 1990, mormente no 

qUinquenio 1996/2000. Uma vez que, nesse banco de dados da Policia Federal, trabalhamos 

sempre com os registros ativos em fins do ano 2000, nossas tabulagbes nao se referem 

exatamente ao fluxo dos imigrantes, porem dele estao o mais proximo que nos e possivel 

chegar com fundamento em tal base de informagoes. De forma em certa medida semelhante, a 

comparagao entre as RAIS de 1994 e 1998 bem como a considera9ao dos quesitos do Censo 

Demografico e da PNAD que identificam o momento da imigra^ao permitiram-nos tambem a 

caracterizagao aproximada dos fluxos migratorios por nos contemplados, uma vez mais 

complementando o exame das fontes presentes nos Ministerios. 

4.1 Os estrangeiros no Brasil: o "estoque" 

4.1.1 Os bancos de dados dos Ministerios: o SINCRE (DPF/MJ) 

No que respeita ao conjunto dos imigrantes residentes em nosso Pais, uma visao geral e a 

extraida dos registros ativos do SINCRE, concemente aos meses finais do ultimo ano do 

seculo XX. Com base na tabulagao desses registros, verificamos o predominio dos imigrantes 

do sexo masculino (54,6%) e das pessoas casadas (62,2%). Foi significativa a participagao 

dos idosos (35,8% com idades superiores a 70 anos), o que sugere a presenga de expressivos 

contingentes morando no Pais desde muito tempo atras. De fato, enquanto 41,8% dos 
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imigrantes entraram em nosso Pafs entre 1950 e 1969, apenas 33,5% fizeram-no nas decadas 

de 1970, 1980e 1990. 

A grande maioria dos registros ativos referia-se a imigrantes permanentes (93,2%). Foram 

sete os principais municipios pelos quais essa populagao imigrante entrou no Pais: Santos (SP, 

30,7%), Rio de Janeiro (RJ, 26,2%), Sao Paulo (SP, 6,3%), Guarulhos (SP, 5,3%), Foz do 

Iguagu (PR, 4,3%), Corumba (MS, 1,9%) e Uruguaiana (RS, 1,7%). Os Portugueses 

compunham a naturalidade mais freqiiente (33,3%). Outros sete paises europeus integraram o 

conjunto das 20 principais naturalidades (Italia, Espanha, Alemanha, Franga, Polonia, Holanda 

e Suuja; 22,2%); no mesmo conjunto, outro grupo significativo de paises (13,4%) foi o dos 

sul-americanos (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguai, Paraguai e Peru). Os japoneses foram a 

segunda naturalidade mais freqiiente (12,0%). Evidentemente, as nagoes mencionadas 

corresponderam fluxos imigratorios de natureza muitas vezes distinta, bem como ocorridos, 

com maior intensidade, em penodos diferentes. 

Mais da metade (55,5%) dos individuos com registro ativo residiam no Estado de Sao 

Paulo, dos quais 62,6% moravam na capital. Adicionalmente, correspondendo, em certa 

medida, a supremacia dos individuos casados, foi elevada a proporgao das pessoas vinculadas 

as "prendas domesticas" (25,8%); e, em consonancia com a expressiva presen9a de idosos 

entre os imigrantes, encontramos os "aposentados" como a segunda ocupagao mais freqiiente 

(23,2%). O dominio das mulheres na ocupagao "prendas domesticas" e quase absolute 

(99,3%); 66,2% dos individuos nessa ocupa9ao tinham mais de 60 anos de idade. E certo 

que essa cifra e bem menos expressiva que a computada no caso dos "aposentados" (95,8%); 

todavia, nao e menos certo que os porcentuais calculados para as "prendas domesticas" 

auxiliam-nos a compreender o motivo da elevada participa^ao de homens entre os aposentados 

(70,2%). Em outras palavras, como sabido, as senhoras dedicadas as lides do lar, em verdade, 

nao se aposentam, bem como nao gozam ferias e nem ao menos tern sua atividade 

remunerada. 

4.1.2 Algumas fontes altemativas: o Censo Demografico, a PNAD e as RAJS 

Essas caractensticas gerais do conjunto ("estoque") dos imigrantes no Brasil de fins do ano 

2000, tabuladas com fundamento no SINCRE, sao corroboradas, via de regra, por outros 

levantamentos realizados em mementos distintos da decada de 1990, quais sejam, o Censo 

Demografico de 1991, a PNAD de 1996 e a RAIS de 1998. Nessas tres fontes, por exemplo, 

observamos uma vez mais o predomfnio dos individuos do sexo masculino no contingente 

imigrante, bem como a expressiva participagao relativa das pessoas com idades elevadas. 
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Outrossim, notamos grande similaridade no tocante ao elenco dos principais paises de origem 

desses individuos, alem de uma alta concentra§ao espacial em termos de sua residencia em 

nosso Pais, em particular na regiao Sudeste, mormente nas regioes metropolitanas de Sao 

Paulo e do Rio de Janeiro. 

De outra parte, e nao obstante as discrepancias decorrentes de suas especificidades - em 

especial o carater amostral da PNAD e o enfoque da RAIS centrado exclusivamente nos 

trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho verificamos, nas tres fontes em tela, 

que o subconjunto dos imigrantes ocupados mostrava-se concentrado nos setores de comercio, 

servigos e na industria de transformagao. Adicionalmente, complementando os informes da 

Policia Federal, percebemos o maior mimero de anos de estudo, em media, do segmento 

imigrante em comparagao com os trabalhadores nacionais e, correspondendo a essa distingao, 

o recebimento por estes ultimos de remuneragoes, em media, mais baixas. Por fim, o compute 

dessas duas variaveis (anos de estudo e remuneragao), fortemente correlacionadas, permite- 

nos identificar algumas disparidades existentes no interior do proprio contingente imigrante; 

assim, por exemplo, para ambas as variaveis encontramos valores mais baixos, regra geral, 

para o caso dos imigrantes sul-americanos, para boa parte dos asiaticos e, mesmo, para alguns 

dos estrangeiros vindos da Europa, particularmente os Portugueses. 

4.2 Os estrangeiros no Brasil: o "fluxo" 

4.2.1 Os bancos de dados dos Ministerios: MRE, MTE e MJ 

Tendo em mente esta caracteriza^ao geral, o enfoque dos fluxos mais recentes de imigrantes 

para nosso Pais ha que se referir, de inicio, ao movimento de vistos processados pelas missoes 

diplomaticas e repartigoes consulares brasileiras no exterior, fomecido pela Divisao de 

Imigragao do MRE. Observamos que os totais, no penodo 1995/99, estiveram sempre na casa 

dos 300 mil vistos, atingindo um maximo de 377.929 em 1995 e mantendo-se numa media 

proxima dos 329.000 no trienio 1997/99. E nitido o predomfnio dos vistos de turistas: 60,5% 

do total em 1995, e cerca de metade em 1997 e 1998. Tambem expressivos numericamente 

foram os vistos temporarios-II.22 Somadas, as duas modalidades corresponderam a mais de 

80% do total de documentos processados, cifra que atingiu 88,2% em 1995. 

22 O visto temporario II e concedido aqueles que viajam ao Brasil, sem remuneragao no territorio nacional: a negocios; 

como jomalista, cinegrafista ou tecnico de meio de comunica^ao estrangeiro, para realizar filmagens de fundo jomali'stico 

e/ou noticioso, documentario ou publicitario no Pais ou reportagens, atendidas as exigencias legais pertinentes; como 

tripulante de navios ou aeronaves, quando nao possuir carteira intemacional de tripulante e para estrangeiro que viaja 

ao Brasil para adotar menores brasileiros. 
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Para a concessao de alguns dos tipos de vistos de entrada faz-se necessaria previa 

Autorizagao de Trabalho emitida pelo MTE. Isto ocorre em casos de vistos temporarios III e 

V e vistos permanentes.23 Essas modalidades somavam, por exemplo, em 1998, 5% do total 

de vistos processados. Nas tabula^oes fomecidas pela Coordenagao Geral de Imigragao do 

MTE, para 1998, 1999 e de Janeiro a agosto de 2000, as autorizagoes concedidas algaram- 

se, respectivamente, a 14.114, 12.716 e 12.668. Na maioria absoluta dos casos inexistia 

vinculo empregaticio, dominancia que aumentou ao longo do tempo, atingindo 87,5% nos 

primeiros oito meses de 2000.24 

Para todos os anos de 1993 a 2000, os EUA foram o principal pais de origem dos 

estrangeiros que demandaram autorizagoes de trabalho: um mfnimo de 14,7% em 1997 e um 

maximo de 20,5% em 1998. Um seleto grupo de Estados europeus foi presenga constante 

entre os sete principals pafses de origem a cada ano: Inglaterra, Franga, Alemanha e Italia que, 

conjuntamente, responderam, por exemplo, por 26,9% dos casos de autoriza^ao em 1996 e 

29,0% de Janeiro a agosto de 2000. No Brasil, o destino dos estrangeiros computados pelo 

23 O visto temporario III e concedido mediante previa aprovagao, pela Coordenagao Geral de Imigra^ao do Ministerio do 

Trabalho e Emprego, dos contratos de artistas e desportistas que viajam ao Brasil para exercer atividade profissional 

remunerada; o visto temporario V e concedido ao estrangeiro que vem ao Brasil na condi^ao de cientista, professor, 

tecnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato de trabalho, bem como aos casos previstos nas 

Resolu95es Normativas 23, 31, 34, 35, 37,41,42,46,47 e 48 do Conselho Nacional de Imigragao; o visto permanente 

e concedido ao estrangeiro que pretende se estabelecer definitivamente no Brasil. A concessao deste tipo de visto 
tambem requer previa Autorizagao de Trabalho nos casos de professor, tecnico ou pesquisador de alto nlvel, cientista, 

investidor (pessoa ffsica) ou ocupante de cargo de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial ou civil. As 

Resolugoes Normativas mencionadas nesta nota concemem a: 1) n0 23, de 25 de novembro de 1998: disciplina a 

concessao de visto a estrangeiro que pretende vir ao Pals para realizar residencia medica; 2) n0 31, de 24 de novembro 

de 1998: disciplina a chamada de tripulante de embarcagao estrangeira por meio de contrato de afretamento, de 

presta9ao de services e de risco; 3) n0 34, de 10 de agosto de 1999: dispde sobre a autorizagao de trabalho e concessao 

de visto a estrangeiros sob contrato de presta^ao de servigo de assistencia tecnica, acordo de cooperagao, convenio ou 
instrumentos similares, sem vmculo empregaticio, com a altera^ao introduzida pela RN n0 29, de 25 de novembro de 

1998; 4) n0 35, de 28 de setembro de 1999: chamada de mao-de-obra a service do Govemo brasileiro; 5) n0 37, de 28 de 

setembro de 1999: disciplina a concessao de visto a estrangeiro que pretende vir ao Pafs para treinamento profisstenal, 

posterior a conclusao de curso superior ou profissionalizante, sem vmculo empregaticio no Brasil; 6) n0 41, de 28 de 

setembro de 1999; disciplina a concessao de visto a estrangeiro que vem ao Brasil efetuar estagio cultural; 7) n0 42, de 

28 de setembro de 1999: disciplina a concessao de visto a estrangeiro que vem ao Pafs para estagio; 8) n0 46, de 16 de 

maio de 2000: concessao de visto a tripulante de embarca^oes de pesca estrangeiras arrendadas por empresas brasileiras; 

9) n0 47, de 16 de maio de 2000: concessao de visto a estrangeiro que vem ao Pafs para prestar service em entidade 
religiosa ou de assistencia social; 10) n0 48, de 26 de maio de 2000: disciplina a concessao de visto para tripulantes e 

outros profissionais que exercem atividade remunerada a bordo de navio de cruzeiro aquaviario na costa brasileira, na 

bacia amazonica ou demais aguas interiores. 

24 Em 1998 e 1999, as principals atividades dos estrangeiros sem vmculo empregaticio foram as de artistas e desportistas, 

que corresponderam, respectivamente em cada ano, a 37,8% e a 31,4% do total das autorizagoes. Os informes parciais 

para 2000 mostraram, no entanto, que aquelas atividades tiveram sua participa9ao relativa reduzida para 21,2%; nesse 

ano, os tripulantes de embarca9ao estrangeira (contrato de afretamento) perfizeram 44,0% do total de autoriza96es. 
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MTE concentrou-se nos Estados de S. Paulo e Rio de Janeiro, numa proponjao sempre su- 

perior a dois tergos. Em fins do seculo (de 1998 a agosto de 2000) observamos, tambem, o 

marcado predominio masculino; as autoriza§6es concedidas a mulheres perfizeram menos de 

12,0% do total.25 

Independentemente dos dados tornados disponiveis pelo MRE e pelo MTE, uma vez mais 

a aproximagao mais proficua a esse fluxo imigratorio recente foi a realizada a partir dos dados 

do SINCRE. De imcio, definimos um conjunto formado pelos 20 principais pafses de origem 

dos imigrantes entrados no Brasil em cada um dos quatro ultimos lustros do seculo XX, 

imigrantes estes que compoem os registros ativos do banco de dados da Policia Federal em 

fins do ano 2000. Nos quatro qliinquenios, esses pafses selecionados foram quase sempre os 

mesmos, com o que trabalhamos com um total de 23 nagoes, e responderam por mais de 

quatro quintos do fluxo imigratorio total para o Brasil.26 

Adotamos um criterio geografico para agrupar esses 23 pafses escolhidos, do qual 

resultaram os seguintes conjuntos de imigrantes: os sul-americanos (oriundos de: Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguai, Peru e Uruguai); os europeus (da Alemanha, Espanha, 

Franca, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal e Sufga); os asiaticos (da Coreia do Sul, Japao, 

Lfbano, Republica Popular da China e Taiwan); os africanos (de Angola e Mogambique); e os 

norte-americanos (dos Estados Unidos da America). No Grafico 1 fornecemos as 

participagoes relativas de cada um desses conjuntos no total dos estrangeiros naturais dos 23 

pafses mencionados, tornados os anos de entrada inseridos nos dois ultimos quinqiienios do 

Novecentos: 1991/1995 e 1996/2000. 

25 Por outro lado, muito menos consistentes foram os dados sobre as idades dos candidates, em boa medida pelo elevado 

numero de situa^oes nas quais esse quesito nao foi informado. Aparentemente, ha tambem alguns problemas quanto as 

totalizagoes na distribuigao por faixas etarias fomecidas pela CGI. A propdsito, cabe mencionar que aparentes equi'vocos 

nos cdlculos porcentuais foram igualmente observados como regra geral nas estatfsticas apresentadas, em especial nos 

computes referentes aos oito primeiros meses de 2000. 

26 Vale sempre repetir que a base de nossas tabulagdes, no que respeita aos dados da Policia Federal, e constitufda pelos 

registros ativos no SINCRE. Dessa forma, quando nos referimos ao fluxo imigratorio, estamos de fato trabalhando com 

uma proxy do fluxo efetivo, composta por aqueles estrangeiros que para ca vieram e que aqui permanecem "ativos" em 

dezembro de 2000. 
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Grafico 1 

Participa^ao Relativa dos Conjuntos de Estrangeiros 

(23 Paises Selecionados; Periodos de Entrada: 1991/1995 e 1996/2000) 
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Em todos os casos, porem com intensidades variaveis, computamos o predommio dos 

homens e observamos que os individuos classificados como permanentes apresentam-se, em 

media, mais velhos em compara^ao com os temporaries e provisorios. Centrando nossa 

aten§ao no qiiinquenio 1996/2000, notamos que os europeus compoem o segmento mais 

uniforme, apresentando elevadas razoes de sexo, significativa importancia das pessoas com 

mais de 30 anos de idade e expressivas participa95es dos imigrantes classificados como 

temporaries ou permanentes. Entre estes ultimos, em media mais velhos, destacam-se os 

aposentados, em especial nas naturalidades com menores participagoes de homens com idades 

de zero a trinta anos (alemaes, italianos e suigos). Ja no caso dos temporarios, relativamente 

mais jovens, os estudantes compoem a ocupagao mais freqiiente entre alemaes, Portugueses 

e suigos. 

No grupo dos sul-americanos, que conformam um perfil menos homogeneo, destaca-se a 

importancia dos provisorios, em especial no caso da Bolivia. Tambem entre eles predominam 

os homens, embora com menor intensidade vis-d-vis os europeus. For outro lado, ainda em 

comparaijao com os europeus, sao relativamente mais importantes as pessoas com 30 ou 

menos anos de idade. Assim sendo, as ocupagoes "estudantes" e "menores (criangas, nao 



Motta, J. R; Nozoe, N.: O fluxo de estrangeiros para o Brasil em fins do Novecentos 603 

estudantes)" respondem, por exemplo, por mais de um quarto dos chilenos permanentes, mais 

de dois quintos dos chilenos temporarios, algando-se a pouco menos de quatro quintos dos 

paraguaios temporarios. 

Por sua vez, os asiaticos igualmente mostram grandes disparidades entre si. Um ponto 

comum e a supremacia numerica masculina, porem variando do quase equilibrio entre os sexos 

(taiwaneses) ao predominio dos homens superior a dois tergos do total (libaneses). No que 

respeita a classificagao, o caso discrepante e o dos japoneses, entre os quais quase inexiste a 

categoria "provisorios", a qual e a mais numerosa para todos os demais asiaticos considerados. 

Para todas as naturalidades asiaticas examinadas, entre as ocupagoes principais mais 

freqiientes constam as seguintes: "diretor, gerente ou proprietario", "prendas domesticas (lides 

do lar)" e "estudante" 

Entre os africanos, a grande maioria e formada por angolanos, especialmente homens, 

jovens e solteiros, classificados em sua maior parte como provisorios ou temporarios, e para 

os quais os refugiados nao se colocam muito distantes em termos numericos dos permanentes. 

A essa relativa juventude dos angolanos corresponde, por exemplo, a presenga marcante dos 

estudantes (ocupagao mais importante tanto para permanentes como para temporarios e 

refugiados, e a segunda em importancia entre os provisorios). Por fim, os norte-americanos, 

cujo perfil e delineado por intermedio da grande maioria de homens, jovens, solteiros e 

classificados como temporarios, sendo entre eles bastante expressiva a presenga de estudantes 

e sacerdotes. 

4.2.2 Algumas fontes altemativas: o Censo Demografico, a PNAD, as RAIS e o CEM 

Esses distintos perfis que compoem o fluxo de imigrantes mais recentes tern seus tragos, 

uma vez mais, corroborados e complementados pela analise do Censo Demografico de 1991, 

da PNAD de 1996 e das RAIS de 1994 e 1998. Desta feita, os quesitos que, nas fontes 

censitarias, possibilitam precisar no tempo o momento da imigragao, aliados a compara^ao 

entre as duas RAIS compulsadas, permitiram confirmar algumas inflexdes recentes desse 

deslocamento populacional direcionado para o Brasil. Dessa forma, discrepando do enfoque 

do universe total dos imigrantes, a enfase naqueles aqui chegados mais recentemente denota o 

crescimento da presencja de sul-americanos, asiaticos e norte-americanos, em detrimento dos 

europeus. Percebemos, tambem, que os individuos que integram esse movimento mais recente 

sao, em media, mais jovens, com maior grau de instrugao e, tambem por conta desta ultima 

caractenstica, recebem remunera^oes em media superiores. Por outro lado, por exemplo, pelo 

cotejo das RAIS de 1994 e 1998, percebemos ter aumentado a sempre presente 
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concentra§ao dos imigrantes na regiao Sudeste do Pais, em particular em algumas areas 

metropolitanas. 

Por fim - e, em verdade, apenas a titulo ilustrativo apresentamos algumas informagoes 

mais gerais concementes aos estrangeiros cadastrados pelo Centro de Estudos Migratorios no 

municipio de Sao Paulo. O servigo de apoio aos imigrantes atendeu 1.553 pessoas durante o 

ano de 1999. As principais nacionalidades das pessoas atendidas foram as seguintes: bolivianos 

(43,6%), chilenos (15,2%), peruanos (12,1%), argentinos (4,8%) e Portugueses (2,0%). Este 

perfil distingue-se do verificado em outras fontes. Destaca-se a maioria relativa de bolivianos, 

seja decorrente da sua concentra9ao nos bairros proximos ao do servigo de atendimento, seja 

das condigoes menos favorecidas por eles vivenciadas. Esses individuos, o mais das vezes 

clandestinos, que raramente se fazem presentes nas estatisticas oficiais, ou la estao de forma 

subestimada, compoem, regra geral, um segmento de mao-de-obra pouco qualificada;27 nao 

obstante as dificuldades com que se defrontam, porem, tendem a criar aqui novas raizes, 

mediante a formagao de famflias, o estabelecimento tentative de redes de emprego e a adogao 

de estrategias com vistas a legaliza^ao. 

5 Considera^oes finals 

Este artigo sumariou os principais elementos da pesquisa intitulada Imigragdo para o 

Brasil, realizada no ambito do convenio MTE-FIPE e encerrada em setembro de 2001. 

Explicitamos, de inicio, as caractensticas da inser^ao do Brasil nos fluxos migratorios 

intemacionais ocorridos em especial no ultimo quarto do seculo passado. Preocupamo-nos, 

em seguida, com a apresenta^ao cntica dos bancos de dados sobre os imigrantes mantidos no 

ambito dos Ministerios das Relagoes Exteriores (MRE), do Trabalho e Emprego (MTE) e da 

Justiga (MJ), bem como das informagoes presentes em algumas fontes altemativas para o 

delineamento dos perfis dos individuos integrantes desse segmento populacional, quais sejam, 

os Censos Demograficos, as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicflios (PNADs), as 

Rela^oes Anuais de Informa^oes Sociais (RAIS) e os informes coligidos pelo Centro de 

Estudos Migratorios (CEM). 

27 As fichas do CEM revelam, entre 1985 e 1994, a supremacia numerica dos homens (74,2%) e daqueles com idades entre 

20 e 40 anos (74,3%). A principal atividade desenvolvida foi no setor de confecgoes (cerca de 40% do total). As outras 

atividades com alguma importancia foram: operarios, domesticas, vendedores ambulantes, pedreiros, carpinteiros etc. 

(cf. Silva, 1997, p. 92-93). Na segunda metade dos anos 1990, reduziu-se aparticipa^ao dos homens no total (55,1%); 

contudo, manteve-se o perfil jovem dapopulagao - mormente de 18 a44 anos - e elevou-se a participa^o dos casados. 

No tocante a ocupaqao, permanece em proporgoes similares o vmculo com o setor de confec^oes (cf. Silva, 1999 p 24- 

25). 
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For fim, fomecemos os principals resultados obtidos mediante a tabulagao e analise dos 

dados colhidos nesse amplo leque de fontes que fundamentaram a pesquisa realizada. 

Pudemos, em suma, verificar que, aparentando retomar um certo alento nessa virada de 

milenio, o movimento imigratorio para o Brasil assume, de forma inequfvoca, uma natureza plu- 

ral. Assim sendo, nele coexistem deslocamentos que acompanham, de um lado, os processes 

de privatiza^ao e de vendas de empresas nacionais para o capital estrangeiro, a exemplo do 

fluxo de espanhois, e, de outro, os caminhos da exclusao social e da luta pela sobrevivencia 

levada a cabo pelos excluidos, ilustrados sobejamente pelo fluxo de bolivianos. Sao, deceito, 

um e outro, os dois lados da mesma moeda que, conjuntamente, traduzem as caracteristicas 

do capitalismo vigente em nossos dias. 
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