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SUMARIO EXECUTIVO
 

0 Projeto de ProteqAo de Lavouras Alimentares (PPLA, 657-0012), de US$1,25 milhOes, foi
autorizado em 23 de agosto de 1985, como atividade resultante (Fase 111) de dois projetos regionais de
protegdo de lavouras alimentares no Sahel (6225-0928, 657-007 e 625-0916). A finalidade do projeto era
reforqar a capacidade dos Serviqos de Proteqo A Lavoura (SPL) nacionais de desenvolver e dirigir um 
programa de protecAo de lavouras e implementar o programa em andamento nos departamento ministeriais
de proteqAo agricola. Atendendo As conclusOes de uma avaliaqdo de meio-termo, levada a cabo em 1988, o
projeto foi emendado em agosto de 1988, sendo-lhe acrescentado US$1 milhAo para cobrir a construqdo dos 
necessdrios escrit6rios de nfvel zonal, armazdns e aquisiqdo de mercadorias adicionais. 

Por volta de agosto de 1990, substanciais realizaOes haviarn sido feitas: o treinamento de participantes
estava completo, ou quase, no caso de quatro Bacharelatos e trds Mestrados sob auspfcios do PPLA, com 
outros trds servidores do PPLA a receber diplomas de bachardis sob auspfcios de urn projeto regional de
treinamento e numerosos servidores beneficiando-se de treinamento no pals ou em terceiros pafses; quatro
armazdns de nivel zonal e instalaqOes de escrit6rio e residenciais haviam sido construldos; fora instalada e 
estava em funcionamento uma rede de rAdio de faixa tinica, corn unidades fixas e m6veis; mais de 80 servidores
de nfveis nacional, zonal e distrital prestavam serviqos de proteqAo agrfcola em campos tais como 
armazenagem, controlo biol6gico, diagn6sticos entomol6gicos e de doenqas de plantas e apoio tdcnico a outras 
repartiqOes governamentais nas Areas de proteco de plantas, controlo de pragas (vertebrados), legislaqso sobre
pesticidas e quarentena de plantas. Existiam, pois, os alicerces de urn s6lido serviqo de protecAo e pesquisa
de lavouras em Guind-Bissau. 

Contudo, a decisdo da A.I.D. de suspender o financiamento do Serviqo de ProteAo ALavoura (SPL)
colocou em risco o prosseguimento das operaqoes do programa. 0 Governo de Guind-Bissau (GGB) ven
financiando e compromete-se a continuar a financiar o pessoal do SPL em todo o pals. Mas a A.I.D. financiava 
muitas despesas operacionais do serviqo, inclusive manutenggo de instalaqes e fornecimento de material de

escrit6rio. Assim, conquanto o pessoal continue nos postos e seja pago, talvez nlo disponha de recursos para

executar suas tarefas. t 
 possfvel que duas zonas primArias de produqdo agrfcola continuen funcionando corn 
financiamento de outros doadores, por intermddio de programas de desenvolvimento rural em Areas 
especfficas, mas as outras duas zonas estfo em dtivida. 

0 SPL tambdm estabeleceu rela6es de monta corn uma porqao de agdncias de serviko e pesquisa,
regionais e internacionais, que se beneficiam de financiamento da A.I.D. Algumas destas, corn organizaq6es
norte-americanas e europdias, sem dtivida persistirao. Mas outras, corn organizaqOes africanas mais
dependentes de financiamento externo, talvez cessem Amedida que forern se esgotando os fundos para viagens 
e comunicaq6es. Isto coloca em questio a capacidade do SPL de diagnosticar e enfrentar emergencias ou 
novos problemas corn pragas. 

Finalmente, conquanto o servigo haja crescido e desenvolvido uma sdrie de sistemas organizacionais
bdsicos num perfodo consideravelmente curto, dadas as condiqOes reinantes em Guind-Bissau, ainda sAo
limitados sua administraqdo e seu gerenciamento b~sicos. A retirada do apoio neste momento teria grave
impacto sobre a capacidade do pessoal do SPL de continuar a prestar serviqos e sustentar sua organiza Ao no 
que deverd ser um turbulento perfodo de ajustamcnto. 
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A avaliaqAo recomenda que, a despeito do iminente tdrmino do projeto, a A.I.D. continue a manter 
certo nivel de fiscalizaoAo e preocupaoo pelo SPL, com especial referencia Aidentificaoo de outros doadores 
potenciais e continuada prestaoAo de instruqco e assistencia tdnica por meio dos mecanismos regionais da 
A.I.D. Presumindo que seja encontrado o nivel continuado de apoio de doadores necessdrio As opera,6es, a
avaliaqdo recomenda que o SPL mantenha e reforce seus nexos corn organizaq6es de pesquisa e treinamento 
internacionais e regionais que Ihe hajam dado apoio no passado e que continue seus esforqos de ampliar a
pesquisa aplicada em certas Areas crfticas. Os esforqos de treinamento -- de agricultores e agricultoras,
funciondrios regionais do SPL e gerencia superior --deve, continuar a ser Area de vigorosa dnfase. 

A longo prazo, o GGB precisa assumir a responsabilidade prim~ria pela nomeagAo de pessoal e as
operaq6es do SPL. A alimentaoo e as fibras de um pals dependem de um forte e bern treinado serviqo
nacional de proteqAo Alavoura. Como resultado da assistencia da A.I.D. na ddcada passada, Guind-Bissau 
conta atualmente com esse servio. Sua capacidade nacional de atingir a meta da auto-suficidncia em 
alimentaqo dependerd em alto grau da disposioAo e da capacidade do GGB de continuar dando apoio
continuado ao SPL. 
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1. INTRODUlgAO E APANHADO GERAL 

0 Projeto de Froteco de Lavouras Alimentares (PPLA, 657-0012), de USS1,25 milh6es, foi
autorizado em 23 de agosto de 1985, como atividade resultante (Fase III) de dois projetos regionais de 
protecAo de lavouras alimentares no Sahel (6225-0928, 657-007 e 675-0916). A finalidade do projeto era
reforqar a capacidade dos Serviqos de ProtecAo A Lavoura (SPL) nacionais de desenvolver e dirigir um 
programa de protegdo de lavouras e implementar o programa em andamento nos departamento ministeriais 
de proteqdo agricola. Atendendo _s conclus6es de uma avaliaqdo de meio-termo, levada a cabo em 1988, o
projeto foi emendado em agosto de 1988, sendo-lhe acre;centado US$1 milhgo para cobrir a construqdo dos 
necessdrios escrit6rios de nivel zonal, armazdns e aquisiqdo de mercadorias adicionais. As Estruturas L6gicas
completas do projeto, tanto do original como do emendado, figuram no Anexo A. 

Por volta de agosto de 1990, substarciais realizaq6es haviam sido feitas: o treinamento de participantes
estava completo, ou quase, no caso de quatro Bacharelatos e trds Mestrados sob auspfcios do PPLA, corn 
outros trds servidores do PPLA a receber diplomas de bachardis sob auspfcios de um projeto regional de
treinamento e numerosos servidores beneficiando-se de treinamento no pais ou em terceiros parses; quatro
armazdns de nfvel zonal e instalaq6es de escrit6rio e residenciais haviam sido construfdos; fora instalada e 
estava em funcionamento uma rede de rddio de faixa dnica, com unidades f'xas e m6vcis; mais de 80 servidores 
de nfveis nacional, zonal e distrital prestavam serviqos de proteAo agricola em campos tais como 
armazenagem, controle biol6gico, diagn6sticos entomol6gicos e de doenas de plantas e apoio tdcnico a outras 
repartigies governamentais nas areas de protecAo de plantas, controle de pragas (vertebrados), legislaoo sobre 
pesticidas e quarentena de plantas. 

o progresso no atingimento da finalidade do projeto e seus resultados originais e emendados foi firme
pordm irregular. Em meados de 1990, o Escrit6rio do Representante da AI.D. (OAR) em Bissau contratou 
corn a firma Management Systems International (MSI) a avaliagAo do impacto da atividade, para determinar 
o grau de exito do projeto na consecuqdo da meta (ampliaqAo da produtividade das lavouras de alimentos 
b~sicos)e da finalidade expressas. A avaliaAo deveria tambdm recomendar ao Governo de Guind-Bissau 
(GGB) as medidas necessdrias para reforgar a capacidade institucional do SPL em anos vindouros. 

O relat6rio que aqui se segue obedece As diretrizes da A.I.D. corn referdncia Aconduta das avaliaq6es
do projeto e aos quesitos especificos de avalliaoo no Ambito do Trabalho (ref. Anexo B). Em seguida a urn 
resumo da metodologia da avaliqdo (1.1) e reconhecimentos (1.2), o relat6rio discute o contexto e os 
antecedentes do projeto na segAo 2 e o rendimento e problemas do projeto na seqdo 3. Os pareceres,
conclusOes e recomendaq~es aparecem na secAo 4. 
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1.1 Metodologia 

0 objetivo desta avaliaqAo foi efetuar um estudo do impacto final da atividade do Projeto de Proteqao
de Lavouras Alimentares e determinar o grau de sucesso do projeto no atingimento de suas metas (ampliaqso
da produtividade das lavouras de plantas alimentares) e das finalidades expressas (reforqo da capacidade do
SPL de deseivolver e dirigir um programa de proteAo de lavouras e implementar o programa em andamento 
no fimbito da protecAo). 

A avaliaoo foi levada a cabo pela firma Management Systems International (MSI) nos termos da
Ordem de Entrega No. 22, de conformidade corn seu Contrato de Quantidade Indefinida corn a A.I.D. No.
PDC-0085-I-009095-00, de agosto de 1990. A equipa de avaliaoao compunha-se de um Especialista em Pesquisa 
e Avaliaoo/Chefe de Equipe, Leslie Posner, e de um Especialista P, )al em ProteAo de Lavouras, corn
cxperidncia no Sahel, George Cavin. Antes de partir para Guind-Bissa, d equipa passou um dia numa reuniao
de planejamento nos escrit6rios da MSI em Washington, D.C. A equipa passou aproximadamente tres 
semanas em Guind-Bissau -- tanto em Bissau como nas areas rurais -- examinando material de fontes 
secunddrias, empreendendo inspeccoes In situ de obras em progresso e entrevistando funciondrios do GGB,
rcpresentantes de outros doadores, agricultores e agricultoras e representantes do setor privado. No Anexo
C aparece uma lista dos documentos consultados, no Anexo D uma lista das pessoas corn que fez contacto e 
no Anexo E relaoo dos locals visitados, corn mapas de referencia. 

Obedecendo ao Ambito do Trabalho, a equipe focalizou suas investigaq6es na determinaqdo do grau
de succsso alcanado corn relaqio s metas e finalidades expressas e aos resultados. Um resurno desta atividade 
figura na seq~o 3.1, que inclui a Estrutura L6gica anotada do projeto. A seco 3.2 contdm uma apreciaoo da 
capacidade da organizacAo e do pessoal do SPL. 

A equipa determinou que o "ponto de partida" de um SPL efetivo em Guind-Bissau era zero,
porquanto antes do projeto s6 havia serviqos extremamente limitados. As sete funq6es a seguir resumidas sAo 
consideradas "protecAo Alavoura" em Guind-Bissau, reconhecendo-se que na maioria dos casos nao dependem
exclusivamente do SPL, podendo na verdade ser incluldas entre as obrigaq6es de outras organizaqOes nacionais,
provincials ou zonais responsAveis por pesquisas, extensionismo, educaqAo, fiscalizaqo e proteco do meio 
amblente. Foram as seguintes as funches bdsicas passadas em revista: 

Adequa¢Ao da capacidade de recenseamento e deteccoo de pragas, inclusive pronta
detecoo de pestes recdm-introduzidas, pestes provindas de Areas confinadas e 
recenseamento da populaqao de pestes para definir os limites e os niveis de infestagAo 
corn vistas a proporcionar aos lavradores um sistema de alerta sobre o qual poderiam 
ter s6lida base as estratdgias de a~o (ver a seqdo 3.3); 

Adequa~o dos regulamentos sobre pesticidas e implementaso quanto ao uso,
manufatura, formulaoAo e distribuicAo de pesticidas, armazenagem de pesticidas e 
normas de seguranqa prAtica (do trabalhador, do consumidor e do ambiente),
disposioo das vasilhas de pesticidas e seleqAo de pesticidas para seu uso mais eficiente, 
congruente corn um mfnimo de contaminaoo ambiente (ver secio 3.4); 
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Adequaoao dos regulamentos de quarentena de plantas e sua implementa!Oo, da 
capacidade de impedir a introduqdo de novas pestes (salvo pela disseminaqAo pela via de ponte
terrestre), a disseminaqdo artificial de pestes de Areas confinadas, 
regulamentaoo do material de propagaqAo de plantas e outras introduqaes de materiais
de pesquisa recm-introduzidos, inclusive organismos biol6gicos e a condiqAo "isento de 
pragas" para exportaoAo a outras naqOes (ver seAo 3.5); 

Qualidade da assistencia aos lavradnres em matdria de protecgo das lavouras por meio 
da prestaq1o de assessoria tecnica e de assistencia no terreno; treinamento dos 
agricultores nas tdcnicas de aplicaqAo de inseticidas, segurana, material informativo
fornecido e ampla assistdncia em Areas que exigem acAo de emergencia (por exemplo,
infestaqAo de gafanhotos/salt6es) nos quais 6 insuficiente o esforo do agricultor isolado ou
da aldeia; e como esta assistdncia protetiva As lavouras se equaciona com GIP (ver seqao 

3.6); 

Qualidade e quantidade do treinamento recebido e sua relaoo corn a atividade em foco, 
a cuja melhoria se sup6e que contribua (ver seco 3.8); 

A capacidade do SPL e/ou do Servico de Extensionismo de levar ao campo tdcnicas 
novas ou aperfeiqoadas (ver secAo 3.9); 

Como o indicam a Estrutura L6gica do projeto (ver secAo 3.1 e Anexo A) e/ou os detalhes do Ambito
do Trabalho (ver o Anexo B), a secAo 3 tambdrn considera: 

Os esforqos feitos para envolver as mulheres no programa (ver sero 3.10); 

Os esforcos feitos para identificar e obter apoio de outros doadores para futuras 
necessidades do SPL (ver se0o 3.11); e 

A amplitude do trabalho de estabelecimento de rede de comunicaqOes corn outras
organizagOes nacionais e internacionais, pesquisadores individuals e empresas privadas 
(ver se, o 3.11). 

Onde se indicada, propoem-se aqdes atenuantes para corrigir as deficidncias identificadas. 

"3"
 



1.2 

2.1 

Reconhecimentos 

A equipa deseja reconhecer os esforcos do pessoal da OAR/Bissau na partilha de seus mais escassos 
recursos: tempo dos funciondrios que contribuiram insumos significativos para os pareceres da avaliaoo; e
lugar de trabalho, para compulsar os volumosos arquivos do projeto. A franqueza do pessoal da OAR acerca
dos papdis individuais e organizacionais durante a implementaqAo do projeto foi altamente apreciada. A
equipe deseja igualmente agradecer ao pessoal do SPL pelo seu tempo, energia e disposiqAo de colectar e 
apresentar informaqdo adicional, em curto prazo. Por tim, a equipe 6 grata ao Assessor do Projeto do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos por partilhar sua vasta experidncia em programas de 
prote~o de lavouras em geral e do PPLA de Guind-Bissau em particular. 

2. CONTEXTO DO PROJETO E ANTECEDENTES 

Contexto do pats em breves tragos 

A renda per capita em Guind-Bissau, o baixo fndice de alfabetizaqdo e a elevada taxa de mortalidade
infantil assinalam a situacdo do pats como um dos menos desenvolvidos do mundo. A renda de USS160, 
percentagern inferior a 20% de adultos alfabetizados e mortalidade infantil de 134 por mil o confirmam nessa 
categoria. 0 setor agricola domina a economia, representando quase 90% do emprego e cerca de 60% do PIB. 
A distribuiqdo da populaqoo do pats dA testemunho de sua economia preponderantemente agricola:
aproximadamente 90% de seus 900.000 habitantes vivem em Areas rurais. Os 36.125 quilOmetros quadrados
de seu territ6rio sAo divididos em quatro Zonas que incluem oito regi6es e 36 distritos. 

Em seguida . obtenqlo de sua independdncia de Portugal em 1974, GB teve de fazer face ao problema
duplo dos danos causados pela guerra e da falta de desenvolvimento infra-estrutural no pertodo colonial. A 
guerra devastou a produoo agrfcola, deslocando quase um quinto da populaqdo, inclusive os que cultivavam 
70% do territ6rio. Para reconstruir a economia nacional, o novo governo dirigiu os investimentos piiblicos ao
desenvolvimento agro-industrial em grande escala, financiado primordialmente por emprdstimos externos. A 
crescente dependencia governamental da assistencia estrangeira foi agravada pelos ineficientes sistemas de 
preqo e comercializaqdo. Es*es padr6es redundaram em menores exportaq6es e maior aumento da atividade 
do mercado paralelo corn os pafses vizinhos. 

0 aumento da dependdncia na ajuda estrangeira para financiar importaqOes, o crescimento dramAtico
das despesas governamentais, a seca e a queda dos precgos de mercado de suas exportaqdes primdrias 
concorreram para a rdpida deterioraqAo no balanqo de pagamentos nos primeiros anos da ddcada de 80. 0
GGB recorreu ao Banco Mundial e ao FMI em 1983, no intento de enfrentar essa situaqdo. 0 Programa de
Ajustamento Estrutural entAo arquitetado concentrava-se na desvaiorizaoo da moeda, mais altos preqos de 
produqao e consurno e na imposiq~o de maiores impostos. Em 1986, fatores tais como os preqos declinantes
dos produtos exportados, o crescimento do deficit fiscal e o lento ritmo das reformas institucionais planejadas
apontalan a ncces.sidade de medidas adicionais. 
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Os documentos e papdis preparados em 1986-87 esbogaram as estratdgias de crescimento que ainda
continuam em efeito. A "PrescriqAo de Ajustamento Compreensivo" do Banco Mundial, de 1986, e seu Livro
sobre Estrutura de Politicas, em colaboraoo corn o FMI e GGB em 1987 formularam estratdgias em que a
agricultura desempenharia papel crucial na reduqAo do deficit no balango de pagamentos de GB. Por exemplo, 
o aumento das exportag6es de seu principal produto agrfcola--o caju--e a reduqdo das importag6es de arroz 
deveriam melhorar grandemente a situaAo. 

Disso resultou, em 1987, o Programa de Ajustamento Estrutural(SAC), que instituiu um perfodo de
dois anos no qual o Banco concorreu para levantar de US$30 a US$40 milh6es para apoiar o balanqo de 
pagamentos e disp6s a reprogramaqgo da divida. Tambdm recomendava grandes medidas de reforma na 
maioria das Areas, inclusive no gasto governamental e nas polfticas de comdrcio e taxas cambiais, preqos,
medidas fiscais e monetdrias, bern como no desenvolvimento rural e na assistdncia ao desenvolvimento. Este
primeiro esfor~o creditfcio (SAC I) levou a certos resultad3s positivos: crescimento de 6% no PIB real,
aumentos da produqAo agricola de 10% em 198 e 4,5% em 1988. 0 SAC II,que se iniciou em 1988, tinha cm 
mira manter um clima macro-econ6mico est1vel, expansdo do crescimento pela via da remogao de impecilhos
infra-cstruturais e institucionais, maior liberalizaAo dos preqos comerciais e reformas dos setores bancdrio 
e piblico. 

As debilidades institucionais e a ausdncia de dados para o gerenciamento do orgamento e dos 
programas de credito provocaram algumas deficidncias na consecucAo desses ambiciosos objetivos. Contudo,
Guind-Bissau persiste em seus esforqos de chegar aos marcos miliirios necessdrios para implementar estas
reformas de politica. A inflaqdo decaiu dramaticamente, como tambdm o desn(vel entre as taxas cambiais 
oficiais e as do mercado paralelo, que minguaram de uns 200% em maio de 1987 a 30% em abril de 1990. 
Entre seus objetivos, as novas polfticas tentaram transferir os termos do balanqo de pagamentos do setor
urbano ao rural e outras formas fomentar a produq.o agrfcola. Subseqitentes relat6rios e atividades reforqaram 
a nfase sobre o s,.tor agrfcola. 

A produqdo agrfcola nacional 6 caracterizada por pequenas herdades familiais e trabalho braqal. Em 
sua maioria, as familia- consomem grande volume do que produzern e as exportaqOes limitam-se a produtos
tais como cajfis e nozes de palmeira. 0 arroz 6 a principal lavoura alimentar e ocupa 52% do territ6rio 
dedicado A producdo de grios. 0 arroz nto consumido serve de moeda em transagOes de barganha ou 6
vendido nos pafses vizinhos por moeda dura (CFA). 0 consumo de fertilizantes representa em m6dia apenas
2,9 quilos por hectare de solo cultivado, bern abaixo da mddia dos pafses vizinhos. Tambdm 6 bastante baixo 
o emprego de outros insumos agrfcolas tais como pesticidas e sementes melhoradas e restringe-se
primariamente a terras cultivadas corn apoio de projetos de doadores ou pertencente aos "ponteiros",
agricultores comerciais que produzem para a exportaqao. 
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2.2 

Um aumento estimado em 12,5% na produqdo rizfcola da safra 1988-89, em comparaqao corn a do 
ano anterior, indica que os agricultores sabem corresponder A liberalizaqAo das polfticas econ6micas. Sua 
resposta, combinada corn o aquilataqAo da base de recursos nacionais e o exame de seus dados hist6ricos de
produqAo, reforqa a expecta'.va de poder Guind-Bissau produzir arroz suficiente para exportar, aldm de 
satisfazer a demanda interna. 

Em discursos recentes, o Presidente Vieira tern destacado reiteradamente o novo papel do Estado na'profunda transformaoAo econ6mica da sociedade da Guind". Em oraoAo AAssembldia Popular nacional, em
janeiro de 1989, ele frisou o deslocamento gradual do GGB no rumo de maior confianqa nas forqas de 
mercado em vez de depender do planejamento estatal para a distribui.Ao do capital e da m~o-de-obra, no
sentido de restaurar o equilfbrio econ6mico. Seu discurso de Ano Novo, em que cognominou 1990 o "ano da
estabilizacAo da economia", comprova que o governo mantdm seu compromisso de reforma econdmica. 

Antecedentes e Descrlfio do Projeto 

0 Projeto de Proteqdo de Lavouras Alimentares (PPLA, 657-0012) foi autorizado em 23 de agosto
de 1985, como atividade resultante de dois projetos regionais de proteqAo de lavouras alimentares no Sahel
(657-0928 e 625-0007), cuja soma pode ser interpretada como um esforo em trds fases. A Fase I abrangeu
de 1979 a 1982 e foi administrada pela sede, em Dakar, da ProteqAo de Lavouras Alimentares na regido do 
Sahel. Nesse lapso, um assessor do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos (USDA), proporcionado
por meio de um Acordo de ServiWo entre Agdncias Participantes (PASA) residiu em Bissau e assessorou o
GGB nas atividades iniciais de proteqdo. Foram desembolsados cerca de US$150.000, destinados 
principalmente a treinamento no pals e em terceiro parses e para a aquisioAo de transportes (quatro caminh~es 
tipo "pickup"), equipamentos e materiais para o escrit6rio e o campo. 

A Fase 2 cobriu um tridnio, Je 1980 a 1985, e coincidiu corn o perlodo de servigo de um segundo
residente PASA do USDA, sendo financiado pelo Projeto de Proteqdo de Lavouras Alimentares Regionais,
de cerca de US$1,7 milh(es. Esse perfodo concentrou-se no estabelecimento de uma sede elementar e pessoal
de campo para o Serviqo de ProtecAo ALavoura (SPL). 0 SPL criou uma estrutura organizacional em vdrios 
nfveis e corn pessoal na sede e nos niveis regional zonal, setorial e de aldeias. Os agentes de aldeia eram pagos 
em espdcie pelo Programa Alimentar Mundial e os demais pelo GGB. 0 financiamento do projeto incluiu a
construqdo de um armazdrn central, renovaqao do ediffcio de ura antiga escola agrfcola para comouso 
instalaqdo distinta e separada para o SPL e fornecimento de velculos de traqao nas 4 rodas para os
funciondrios da sede e zonal/regional e motocicletas no nfvel distrital. Envidou-se decidido esforqo no sentido
de aperfeiqoar as habilidades tecnicas do pessoal do SPL, cobrindo o financiamento do projeto, capacitao 
no pals e em terceiros parses, aldm de treinamento dos participantes em entomologia e fitopatologia. 

A Fase 3 foi de agosto de 1985 a setembro de 1990, coincidindo corn a fase de ativa implementardo
do projeto bilateral do PPLA e o tempo de serviqo de um terceiro assessor do USDA. Nesse perfodo, 0 
financiamento do projeto somou a US$2,25 milh6es, sendo aproximadamente US$300.000 para assistdncia 
tdcnica, US$350.000 para treinamento, US$765.000 para mercadorias, US$300.000 para construqOes 
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2.3 

Nesta fase, o SPL continuou a expandir-se e pur volta de agosto de 1990 atingiu cobertura nacional.
Completou-se o sistema de transporte iniciado na Fase 2 e foram fornecidas bicicletas aos agentes no nivel
de aldeia. 0 servio de comunicaq0es foi completado com financiamento da A.I.D., compondo-se de uma
estaqAo-base fixa (com paindis helio-eldtricos), rede de RFU com 12 locais-chave no pals e unidades m6veis 
para os supervisores zonais e o pessoal viajante da sede. Aldm disso, atendendo As recomendagOes da avaliacAo
de meio-termo (ver se~o 1.3), foram construfdos quatro armazdns para melhorar a capacidade de estocagem
de equipamento e pesticidas em nfvel zonal. A construqio abrangeu 4 armazdns zonais bern como espago para
escrit6rio, armazdm de peqas sobressalentes na sede do SPL e construgo de residencias (Zonas I e II) e
cdiffcios para escrit6rios (Zonas I e II). Esse meihoramento fisico foi empreendido ao mesmo tempo que o 
aumento das operaq6es de treinamento no pats e de manutenqAo nos varios sistemas, bern como um
treinamento de 11 meses em Portugal para o Oficial Administrativo do SPL. Essa pessoa agora controla
aquisi56es, estoques e distribuigao de materiais, aldm de gerenciar a frota de vefculos do SPL e vArios outros 
serviqos de apoio. 

o treinamento continuou a receber enfase. 0 treinamento de participantes, financiado pelo projeto,
dentro da Fase III, patrocinou dois Bacharelatos e trAs Mestrados, complementados por trAs outros
Bacharelatos auspiciados pelo Projeto Regional de Desenvolvimento de Mdo-de-Obra Africana, da A.I.D. Corn 
o pessoal tdcnico adicional, o SPL p~de evoluir do que fora atd entfo um programa de uso de inseticidas A
prestaqdo de serviqos em numerosas outras Areas, como por exemplo armazenagem, controle biol6gico,
capacidade de diagn6sticos entomol6gicos e fitopatol6gicos, controle de vertebrados-peste, legislaqAo sobre 
pesticidas e quarentena de plantas. 

Originalmente, a Data de FinalizaqAo da Atividade do Projeto (DFAP) fora marcada para 30 de agostode 1990 pordm foi prorrogada atd 31 de julho de 1991, para permitir que um participante complete seu
Mestrado. A A.I.D. resolveu ndo continuar seu apoio direto ao SPL, embora sua estratdgia agrfcola em 
evolugdo possa permitir algurna participago no futuro. 

Comentfirlos sobre a AvallaqAo de Melo-Termo 

A equipa de avaliagAo foi solicitada a tecer comentdrios especificos sobre a avaliaqo de meio-termo
(AMT), empreendida em fevereiro de 1988 pelo Instituto Internacional de Cidncia e Tecnologia. Os
comentdrios que se seguem resumem suas principais Areas de preocupag4o e d~o destaque Aquelas que foram 
resolvidas em sua major parte. A equipa opina que o pessoal do projeto e da A.D. esquadrinhou a fundo e 
a sdrio as recomendaq6es da AMT e exerceu esforqos razodveis para aplicar as que mereciam atenoo. As
dificeis condiq6es operacionais em Guind-Bissau com freqtiencia explicam a aparente "falta de seguimento
"de algumas recomendaq6es. Entretanto, outros problemas identificados talvez hajam sido negligenciados
simplesmente porque nao tinham alta prioridade; assim, por exemplo, a biblioteca do SPL ainda 6 um local
de trabalho rudimentar e inadequado. Essa situacAo modificou-se um pouco em setembro de 1990 com o
acrdscimo de cerca de US$15.000 em livros e a chegada de material para catalogaqAo. 
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A equipa de Avaliaqgo de Meio-Termo concentrou-se nos aspectos tdcnicos e infra-estruturais. 
Devotou sua maior atengao Aarmazenagem e seguranqa de pesticidas, recomendando a construqdo de armazdns
adequados nas regi6es. Examinou tamb~m o ativo tangfvel, desde veiculos atd equipamento bibliotecdrio. 
Identificou quatro problemas que exigem comentdrio. 

2.3.1 gnfase central e enfase rural 

A equipa de AMT achou que o SPL era "uma repartioo governamental centralizada, bern equipada,
que ainda carecia de elementos b~sicos nas quatro zonas de servio designadas e em outras Areas do pafs". 0 
problema da falta de focalizaqdo adequada nas regi6es ainda persiste. Para ilustrar essa faceta, esta seqAo
descreve, sem avaliar, a capacidade de prestaqAo de serviqos rurais, por ndo serem estes inteiramente 
operacionais. 0 SPL estA finalmente adquirindo a infra-estrutura que Ihe permitird prestar seus serviqos, 
sempre que possa superar as atuais limitaqOes de custos recorrentes, logisticas e administrativas. 

A equipa de AMT preocupou-se com--e recomendou--a construqAo de armazdns e outras instalaq6es
b~isicas nas zonas e o projeto seguiu essas diretrizes. TrAs das quatro zonas ji possuem as necessdrias 
instalaqOes, embora a construqo esteja incompleta em algumas. Os atrasos na construqdo e com o treinamento 
no exterior mantiveram fora de suas bases rurais virios diretores zonais. No entanto, sua iminente relocaqAo 
deveri reforqar a orientacdo regionalista do projeto. 

Um obstdculo persistente e de possivel duraqdo mais longa Aprestaqao de serviqos sio os continuados 
problemas logfsticos e de pessoal nas Areas rurais. Muitos velculos necessitam de reparos freqiietes e por
vezes carecem de combustivel. Tampouco pode o pessoal do SPL contar corn funciondrios do extensionismo 
no trabalho complementar de proporcionar serviqos diretos aos agricultores. Muitas Areas nAo dispOem desses 
trabalhadores ou tem muitos proble.-as em treinar e reter os que possuem. 

Registraram-se alguns melhoramentos. As comunicaq6es pelo rgdio, que a equipe pOs em destaque,
tornou o contacto muito mais flcil. 0 treinamento do pessoal rural em pequenos reparos de vefculos e
equipamento prolongaria a utilizaoo do equipamento e melhoraria sua durabilidade. No entanto, os 
problemas logisticos continuam sendo importantes; os caminhos podem ficar impasslveis, mesmo quando os 
vefculos disp6em de combustivel. Porisso, continua o problema de servir adequadamente as regi6es. 

-8



2.3.2 Uso de pesticidas e sua seguranqu 

No se verificaram nem o sensacional aumento no uso de pesticidas nem os sdrios acidentes que a 
equipa previra. As quantidades aplicadas continuarn relaLivamente pequenas e os pesticidas ainda nao se 
encontram Avenda em GB. A seo 3 deste relat6rio dA mais cifras especificas sobre o uso e a seguranga de 
pesticidas. 0 assessor tdcnico, pordm, considera que a seguranqa no manejo de pesticidas 6 o ponto mais fraco 
do SPL. 

Pelo menos urn incidente dramdtico ilustra os problemas latentes do uso seguro de pesticidas.
Tambores vazios de pesticidas, procedentes do Senegal ao que se afirma, estavam sendo usados por apicultores
de GB, na zona fronteiriqa. Avisos pelo radio e atd pela televisio foram utilizados para alertar a populaq~o 
quanto ao perigo. Informa-se que o GGB insistiu no recolhimento dos tambores. 

Esforqos para garantir a seguranqa dos pesticidas como rotina, embora menos dram1ticos, ainda 
exigem maior atenqAo. Embora os governos italiano e norte-americano hajarn fornecido vestudrio protetor, 
o SPL n.o o obteve sua devoluqdo sistemdtica pelos trabalhadores e o estoque logo se esgotou. N.o obstante 
a recomendagdo da AMT quanto a outras medidas de seguranqa, policos antfdotos de emergdncia se encontram 
nos armazdns do SPL. Alguns problemas de exposiqAo aos t6xicos ocorreram em projetos aut6nomos, alheios 
ao controle direto do SPL. A equipe de AMT menciwitou outro problema que ainda perdura. Muitos dos 
r6tulos s~o escritos em idiomas desconhecidos dos operirios que manejam os tambores. 

Apesar desses problemas persistentes, o treinamento em matdria de seguranqa prosscgue e jS teve 
impacto nas dreas rurais. Entrevistas corn alde~es que. trabalham corn expansionistas indicam que tem razo1vel 
conhecimento das medidas de seguranqa bdsica tais o3mo conservar longe as crianqas e os animais domdsticos. 

2.3.3 Treinamento e materials auxiliares do treinamento 

A equipa de AMT verificou que o treinamento punha em destaque o manejo de equipamento e
materiais, em vez da capacitaqdo do pessoal. Sugeriu o uso mais mais amplo e mais freqUente de microsc6pios 
e m~quinas fotogrAficas. No houve melhoramento mensur vel nesses pontos. 0 defeito de um microsc6pio,

notado na entrega, continua sern 
correcAo. 0 vendedor assevera que o dano ocorreu no transporte e que os
trabalhadores locais ndo conseguiram reparar o problema. Embora haja mdquinas fotogrlficas, n.o se notou 
que algudm as utilizasse. 0 fato de ser elevado o preqo do filme, que ner sempre se encontra, nio contribui
 
para incentivar o seu uso. Iddnticos problema, de fornecimento e manutenqdo afectam tambdm 
outros 
equipamentos; o projetor de diapositivos, por exemplo, ndo funciona hd meses porque ndo chegaram as 
limpadas de substituiqdo encomendadas. 

Como probiemas desse jaez s~o endemicos em GB, e como melhoraram significativamente as
condiqOes do mercado e da manutenq~o ap6s a visita da AMT, a presente equipe indaga se seus antecessores 
tinham plena conscidncia do clima de trabalho. Os avaliadores tendern a concordar corn a impressAo do 
assessor de que as recomendaqdes da AMT nem sempre levaram na devida conta essas Arduas condiq6es e as 
limitadas opqoes de reabastecimento e conserto. 0 mesmo comentArio pode aplicar-se a suas recomendaq3es 
quanto Acompra de velculos. 
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2.3.4 Capacidade do pessoal do SPL 

Apesar de haver a equipa de AMT examinado a maioria dos itens indicados no Ambito do Trabalho, 
sua vigorosa nfase nos aspectos tdcnicos e de segurana dos pesticidas dentro do projeto talvez hajarn levado 
ao abandono outras Areas importantes. A atual equipa estA de acordo corn o memorando do Oficial de 
Agricultura em que comenta que a equipa de AMT nio passou adequadamente em revista o problema das
habilidades do pessoal. Essa omissio pode ter tido sdrias conseqflencias. A equipa observou que o projeto
sofrera "implementaqo menos efectiva" depois da partida do assessor de tempo integral. Seus componentes
sugeriram que um Voluntlrio da Paz se juntasse ao projeto e assumisse algumas fungOes/deveres de assessoria. 

Contudo, a avaliaoAo nAo sondou cabalmente o assunto, seja examinando corn mais detenAo as
conseqfiencias dessa "implementaoao menos efectiva" seja por nem considerar a viabilidade da soluoo que 
propusera. Como essas conseqUencias ndo foram nem definidas ner discutidas, nao se pode determinar se se 
parecem corn os atuais problemas de administraqAo e aquisiio. Alem disso, a aceitaoAo da soluoo do
Volunturio da Paz impediu mais fundo exame das causas e das soluoes potenciais dessa "implementa¢Ao 
menos efectiva". 

Por outro lado, nem a soluoo do VP seria necessariamente apropriada, dadas a estratdgia do 
programa e seu recente advento em GB. Naquela dpoca, a estratdgia do VP exigia que os voluntlrios agrfcolas
fossem baseados nas regiOes. NAo hd indfcios de nenhuma das partes em jogo, o SPL, a A.I.D. ou mesmo os
Voluntdrios da Paz houvessem participado nessa sugestao. As preocupaq6es do processo organizacional do
gerenciamento foram alijadas -- postas de lado, esquecidas -- num enfoque quase de "produtos" em busca da 
soluoo: "arranjaremos e instalaremos um deles (voluntlrios) para ver se funciona". 

3. RENDIMENTO E PROBLEMAS DO PROJETO 

3.1 Progresso no atingimento do meta e da finalldade do projeto
(Inserir aqui o Relato Estrutural Anotado a partir do Anexo 3-A. com as modificaqoes necessdrias 
para ajustar-se Anarrativa abaixo)
A Figura 3-1 constitui ura anotaoo da Estrutura L6gica do projeto. A meta do projeto era 

aumentar a produtividade das plantas alimentares bdsicas". A equipa de avaliaoo nio encontrou aumento de 
produoo diretamente quantificAvel como fruto das atividades do projeto. As estatisticas agrfcolas nacionais 
revelaram alguns aumentos recentes de produoo que nlo puderam, no entanto, ser atribufdos As atividades 
do projeto. Isto nio significa que os tcsultados do projeto nio hajam contribuldo para a reduqo das perdas
de colheitas nem que exista documentaqao da correlaoAo dos aumentos corn os mdtodos de produoAo efectiva,
sendo pordm dispendiosos para que ura pequena missdo os implemente. 
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0 objeto do projeto era "reforqar a capacidade dos Servigos de Proteio da Lavoura nacionais de
desenvolver e dirigir um programa de proteqAo Alavoura e implementar o programa de proteAo da lavoura 
jA em andamento". Segundo os indicadores do "estado de tim do projeto" original e emendad, a finalidade 
parece ter sido alcanqada: 

1. Adooo pelo GGB da estratdgia/recomendagies de GIP quanto a cada lavoura/praga: arroz; 
sorgo/painqo; cassava; produtos armazenados. 

Como se IA na seAo 3.6.1, foram traadas estrategias para muitos problemas de pragas 
que atacam as principais lavouras alimentares e estgo sendo aplicadas no campo. 

2. 	 Existem nexos profissionais entre o SPL e os institutos internacionais de pesquisa. 

Como se v com mindcias na se~o 3.12, o SPL estabeleceu fortes relaqoes de trabalho 
e acaddmicas com vrias entidades agrfcolas internacionais. 

3. 0 SPL coordena atividades com outras entidades do GGB. 

o SPL 	participa do piano de Desenvolvimento Agricola Integrado do GGB. Como se 
descreve nas seqes 3.2 a 3.12, a coordenaqAo se verifica onde vidvel. 

4. Efetuam-se avaliages do rendimento. 

o SPL criou um sistema de avaliaoo do rendimento mas nAo existe prova visfvel de que
haja sido implernentado. SPL adotou descrigOes cargos0 de e estabeleceu avaliaq6es
de rendimento que vao atd o nivel de monitor, pordm sio antiquadas e necessitam de 
revisdo. 

5. 0 ServiW recebe substancial apoio de outros doadores, aldm dos Estados Unidos.
 

Como o descreve a seAo 3.11, aldm da A.I.D., 
 outros doadores tem proporcionado
considergvel apoio ao projeto. 

6. 0 SPL possui competente pessoal de campo que cumpre com exito os pianos de trabalho. 

A qualidade do pessoal do SPL vem aumentando grandemente desde que o projeto se 
iniciou. Na secAo 3.2 figura uma aferiAo pormenorizada da capacidade do pessoal, 
posto por posto. 
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7. Departamentos tdcnicos profissionalmente treinados em funoAo no SPL. 

A maioria dos departamentos tdcnicos beneficiam-se de pessoal treinado. Na segao 3.2 
descrevem-se as competencias e as faltas de competdncia. 

8. Conscientizaqdo nacional das normas de seguranqa com rclaqAo a pesticidas. 

Como o indica a seco 3.4, "Guind-Bissau ainda tem muito que fazer para chegar ao
estabelecimento de um completo progreama de seguranqa de pesticidas". As aplicaqOes sdo 
pequenas, em lavouras isoladas e em limitada superffcie medida em hectares. 

Todos os resultados do projecto foram alcanqados ou serdo alcanados antes que se complete o 
projecto. 

1. 	 Pessoal tdcnico superior treinado, lotado na sede do SPL. 

I Ph.D, 2 M.S. e 2 B.S. por universidades norte-ameicanas antes do PACD. 

2. 	 Supervisores de campo treinados em cada zona.
 

Os supervisores das Zonas I, II e III sdo bachardis 
em ciencias por uniersidades norte
americanas. Na Zona IV o cargo continua vago. 

3. Agentes de campo treinados funcionalmente. 

Em abril de cada ano realizam-se sess6es de treinamento de agentes de campo. Muitos 
receberam instruoAo em outros pafses. P.ex., urn monitor acaba de retornar depois de dois 
anos de treinamento no CILSS no Niger. 

4. Infra-estrutura de extensionismo inteiramente desenvolvida no SPL. 

O SPL tern infra-estrutura para chegar ao nfvel do agricultor. 0 SPL coordena-se corn o 
serviqo de extensdo onde este existe (Zona I)e iniciou relacionamentos corn pessoal
"equivalente a extensionistas", ao qual proporcionou algum treino. 

5. Traqar e aplicar estratdgias de proteao das lavouras. 

As estratdgias de proteAo das lavouras foram traqadas para as principais lavouras alimentares 
e estgo sendo postas em prtica onde existem extensionistas. 
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6. Foram estabelecidos centros de armazenagem e distribuiqao. 

O projeto apoiou a construqAo de quatro armazdns para expandir e melhorar a capacidade
de armazenagem de equipamento e pesticidas no nivel zonal. Proporcionou tambmm melhores 
elementos de transporte e comunicaq6es para aperfeigoar os sistemas de distribuiqAo. 

7. Foram criadas instalaq6es de armazenagem nas granjas. 

o PPLA dirigiu seus maiores esforqos no sentido de reduzir as perdas na 
armazenagem no nivel de aldeia. Na Zona I foram construfdos 56 silos 
demonstradores e na Zona II cinco silos de demonstraqAo. Como adjunto da fase de 
demonstraq~o, o GGB fornecerd cimento, moldes e aos aldeOesanddimes dispostos a 
construir seus pr6prios silos. 

As seo6es seguintes entrain em pormenores das operaCes do projeto e do SPL. A seAo 3.2
descreve a atual organizacAo e o funcionalismo e, como se descreve na seqdo sobre metodologia, as seqOes 3.3 
a 3.14 abrangem as funq6es do SPL e os interesses especiais da avaliaqdo. 

3.2 Estrutura Organizaclonal do SPL 

A organizaqao dos Serviqos de Proteoo de Lavouras obedece aos lineamentos convencionais e de
pessoal. 0 pessoal central, lotado na sede do SPL em Bissau, presta serviqos de apoio aos servidores de campo.
Devido ao pequeno tamanho da organizaAo e do limitado nimero de universitgrios graduados, alguns
funciondrios de carreira tiveram que assumir funo6es prdticas e vice-versa. Por exemplo, o respons1vel pelas
pragas dos produtos armazenados tern a designaqao de oficial de carreira para pesticidas. No momento, ele 
funciona tambdm como Diretor Adjunto de operaq3es de campo. Prevd-se que 1991 chegard ao fim antes que
a entidade se equilibre, Amedida que os estudantes graduados forem regressando para assumir os postos que 
lhes forem designados. 

A lista completa do pessoal do SPL constitui o Anexo F. 

3.2.1 Funq6es do pessoal 

As pessoas responsdveis por cada uma das funqOes de carreira reportam-se diretamente ao Diretor
do SPL. Foi abolido o posto anterior de Diretor Adjunto de Apoio Laboratorial, ao qual se reportava outrora 
o pessoal. 

Originalmente foram previstas seis funo6es de carreira mas devido Afalta de experiencia em matdria
de ervas daninhas, esta responsabilidade foi transferida A pesquisa (DEPA). 0 SPL mantdm um ponto de 
contacto para ervas daninhas dentro da organizaqAo e continua a manter as responsabilidades sobre o 
recenseamento de ervas daninhas e execuoAo de quarentenas. 
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As pequenas nac6es geralmente nao podem sustentar especialistas em cada disciplina e por isso ou 
passam sem eles ou os fazem acumular funqes. Qualquer das alternativas os sujeita a riscos maiores do que
seria o caso se dispusessem de pessoal mais numeroso. Num intento de mitigar esta deficidncia, a A.I.D. 
colocou o SPL em estreito contacto com especialistas na maioria destas disciplinas, localizados nas imediaq6es, 
para garantir rdpida resposta a necessidades numa emergencia. Cada funqao do pessoal responsabiliza-se pela 
conservaqao da coleqAo de referencia de museu. 

A equipa de avaliaqao aferiu a proficiencia profissional de cada membro do pessoal em entrevistas,
observaq6es na execuqdo de tarefas e pelo exame dos registros de treinamento e educaoo.
 
Seguem-se os pareceres.
 

Pragas de Produtos Armazenados. M. Cassama 

Este funciondrio 6 tamb~m o Diretor designado do SPL Atualmente estA estudando para obter seu 
mestrado em cidncias na Universidade do Estado de Kansas (KSU). Em sua avaliacAo da ProduqAo Rizfcola 
em Guind-Bissau, a KSU sugere que ele seja nomeado para exercer em tempo integral o posto de Pragas de 
Produtos Armazenados. 0 assessor do projeto diz que os atuais pianos prevdem o retorno do Sr. Cassama 
como Diretor do SPL com fung6es de trabalho corn Pragas de Produtos Armazenados. Contudo, dada a 
escassez de administradores bern treinados e a modificaqao de prioridades dentro do MDRA, sua reconduqao 
6 sempre uma possibilidade. 

P. Landim, atualmente interino neste posto, foi avaliado em sua funqAo primordial--Pesticidas. 

Fitopatologia - Florentino Josd Ferndndez 

0 oficial nomeado para esta funoo de carreira nAo p6de ser avaliado por estar no momento 
trabalhando em seu Doutorado na Universidade do Estado da Luisiana (LSU). Foi originalmente enviado A 
LSU pelo PPLA para obter Mestrado, que completou em dezembro de 1989. Depois de vrias semanas em 
Bissau, regressou ALSU corn bolsa/doaqAo para trabalhar em seu diploma de Ph.D. Iniciou este programa
avanqado por sua conta, porque a estratdgia do PPLA considera o nfvel de mestrado suficiente para seu 
funcionalismo. Seus prolongados estudos criam problemas imediatos para o SPL que se verd privado de seus 
serviqos por perfodo mais longo do antevisto. Reina tambdm algurna ddivida sobre seu regresso. Com seu grau
avanqado, ele poderd optar por uma posiqdo de pesquisador dentro ou fora de GB, em vez de reassumir seu 
emprego anterior. 

A interina encarregada, Maria Rosa Ferreira, possui um Bacharelato em ciencias de Timirazev, Uniao 
Sovidtica. Possui a competdncia e o conhecimento tdcnicos para prestar servicos tdcnicos alternativos atd o 
retorno de Fernandez, se nAo houver nenhum imprevisto. 

Esta divisao poderia, com seu plantel completo (Fernandez e Ferreira), constituir a mais potente das 
funq6es de carreira no SPL. Em especial, seria muito forte em matdria de virus de plantas, bactdrias, fungos,
"ferrugens", bolores mas talvez fosse fraco na area dos organismos nao patol6gicos, tais como os nematodos 
e as plantas parasitas, tambdm incluidas. Nessas disciplinas o PPLA tem prestado alguma assistdncia sob forma 
de semindrios e consultorias. Em nematologia, a falta de equipamento de triagem 6 um problema. (Ver Anexo 
H, partes 4 e 5, referentes ao reforco tdcnico disponfvel). 
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Entomologla - Lourenio Abreu 

o funciondrio de carreira ocupante deste posto ndo p~de ser avaliado por estar trabalhando na 
conquista do Mestrado em cidncias na Universidade Texas A&M. Seu substituto, Alfesene Balde recebeu seu 
Bacharelado em entomologia na Universidade do Arizona. Falta-lhe adequada experiencia de campo
relacionada com GIP. Alrn do seu trabalho tdcnico em entomologia, o Sr. Balde tern responsabilidade
administrativa na proteqAo de lavouras na regiAo autdnoma da capital (cinturAo verde hortfcola em torno de
Bissau). Isto lhe dd a necessrria experiencia de GIP mas limita o tempo de que disp6e para atender suas 
responsabilidades como funciondrio. Esta funoo tdcnica oocupa-se tamb~m de dcaros e pragas vertebradas. 
Recebeu treinamento em serviqo na Wildlife de Denver que agora considera o Sr. Balde capaz de executar o 
trabalho que a entidade iniciou. 

Pesticidas - Pedro Landim 

O funciondrio de carreira responsdvel por esta funoAo acumula igualmente os deveres de Diretor 
Adjunto Interino para Operaq6es de Campo (funqAo de linha) e de Interino encarregado de Pragas dos 
Produtos Armazenados (funcAo tdcnica). Estas funqOes o desviam grandemente de seus deveres em pesticidas 
e regulamentaqdo de pesticidas. Foi educado em agro-qufmica na Universidade Patrice Lumumba, o que se
ajusta bern a suas responsabilidades tdcnicas designadas. 0 desvio para outras funqOes dificultam fazer uma 
avaliaqdo vAlida de suas verdadeiras habilidades no campo que lhe foi designado. Os projetos de legislaqdo

sobre pesticidas movem-se 
muito lentamente dentro da burocracia estatal o que talvez indique falta de 
agressividade de sua parte. Tambdm 6 mister que cuide de problemas da armazenagern de pesticidas pordm
6 pouco provAvel que tais problemas mereqam atenqdo enquanto ele dedica a maior parte dos seus esforqos 
a outras atribuiq6es. 

Quareatena de plantas. Luis Tavares 

Este funciondrio de carreira retornou a sua posioo em Guind-Bissau em 8 de agosto de 1990, ap6s
receber diploma de bacharel em cidncias na Universidade da Calif6rnia em Davis. Antes de regressar, recebeu 
instruoo especial na preparaqao da RegulamentaqAo da Quarentena de Plantas de urn antigo Diretor Regional
de Quarentena de Plantas do USDA. Foi-lhe fornecida uma regulamentaAo modelo e ele disp6e tambdm do
modelo da FAO. Ap6s o retorno iniciou rapidamente a preparagAo de uma lista de pragas quarentendveis.
Tambdm submeteu ao Diretor do SPL um projeto de regulamentaqdo, para sua aprovaqao. Sua atividade atd 
agora revela atitude decisiva e o desejo de realizar. 0 treinamento que recebeu com assistencia do PPLA foi
born (Universidade da Calif6rnia e USDAIAPHIS) e suficiente para iniciar atividades de quarentena de 
plantas, mas a continua9Ao em assistencia tdcnica 6 conveniente para garantir implementaqdo sem exagerada 
aqo regulat6iia. A FAO possui um programa ativo de prestaoAo de assistdncia tdcnica ern quarentena de 
plantas, devendo ser a organizaoo l6gica para proporcionar-lhe essa ajuda tdcnica. 
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3.2.2 Funq6es de linha 

Essencialmente, os diretores zonais do SPL tem dois patres.Administrativamente, sao diretamente 
responstveis ante o Diretor de Agricultura da zona e governados em suas atividades pelas prioridades do diretor. Em 
assuntos t6cnicos, recebem insruoes do Diretor do SPL por intermlio do Diretor Adjunto para Operagdes de 
Campo. Os diretores zonais nAo tem orqamento de operaq6es (nem o tern o SPL em conjunto) para suas atividades 
zonais e devem confiar inteiramente nas verbas dadas pelo Diretor do SPL que os capacitam a cumprir suas 
atividades (combustivel, equipamento, salArios, despesas de viagem, etc). Encontram-se na pouco invejlvel situagAo 
de ter que competir por limitados recursos em base quase didria corn todos os outros segmentos do SPL corn o fito 
de atender As demandas dos diretores agrfcolas zonais. Dessa forma, pode esperar-se que aqueles que tem acesso mais 
pr6ximo ao Diretor do SPL serao, provavelmente, os galardoados corn os recursos necessdrios. 

HA quatro postos de diretores zonais, dos quais tras tern titulares, e um posto de Diretor da Regiao 
Aut6noma da Capital, tamb~m ocupado. Cada diretor zonal 6 apoiado por funciondrios regionais (monitores). Nem 
todas as posiq6es de monitor tem titulares. A cada monitor se atribui certo ndimero de enquadrados, que irabalham 
diretamente corn os agricultores rurais. Os enquadrados nao recebem sairio mcnetArio, sendo pagos em produtos
fornecidos pelo Programa Alimentar Mundial, quando os hA disponfveis. Existem cerca de 200 posives de 
enquadrados no total. 

Somente os diretores zonais do SPL foram avaliados individualmente. Os monitores e enquadrados forarir 
avaliados em grupo, corn base numa amostragem de campo do mimero relativamente pequeno encontrado durante 
visitas ao campo. 

A major nfase do PPLA e do seu predecessor RPPLA tern recatdo na entomologia. Em conjunto, os 
diretores zonais sao mais versados nesta disciplina do que em qualquer outra funqo de proteqAo de lavouras, de 
modo que podem operar mais independentemente da vigil~ncia dos funcionArios em entomologia do que em qualquer 
outro campo de proteqao das lavouras. 
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Diretor da Zona I - G.Menout 

Este funciondrio recebeu grau de nivel medio em agricultura na Algeria e, As custas do AMDP, um
bacharelato, com enfase em Gercaciamento Integrado de Pragas Universidade do Estado de Coloradona 
(CSU). Devido ao seu excelente dominio de inglds, francds e portuguds, 6 freqdentemente destacado como 
acompanhante de consultores em visita. Isto Ihe dA vantagens sobre os outros diretores zonais na expansdo
de sua base de conhecimentos. Tern curiosidade de aprender novas tdnicas e, quardo possivel, rapidamente 
as pOe em pr~tica. t amplamente conhecido e aceite por outros funciondrios agricolas e atd pelos agricultores
rurais. Raciocina corn clareza e decisgo quando tem a liberdade de o fazer. EstA bern qualificado para seu 
posto e estA sempre de atalaia em busca de meios e formas de melhorar sua posiqAo tanto dentro como fora 
do SPL, de modo que talvez nAo permanega muito tempo no SPL se surgir oportunidade melhor. 

Diretor da Zona II - D. Tchentckelan 

Este funciondrio recebeu, a expensas do AMDP, seu diploma de bacharel em agronomia corn nfase 
no Gerenciamento Integrado de Pragas (GIP), pela Universidade do Estado da Luisiana (LSU). Fala cinco 
idiomas aldm do crioulo local. Exerce born controle de sua operaqao zonal e maneja corn firmeza seus 
subordinados. Tern born conhecimento dos problemas das principais pragas na zona. t bern visto pelos
diretores regionais de agricultura e seus colegas de nivel nas outras entidades governamentais e no setor 
privado. Vd-se um tanto tolhido pela falta de equipamento operacional e de residdncia permanente, instalaqOes
de escrit6rio e armazenagem, mas 6 suficientemente imaginoso para arranjar-se atd que fiquem completas e
sejam aceitas as novas instala Oes que o projeto estA levando a cabo. Parece mais adapt~vel A vida no agreste
do que o Diretor da Zona I. 

Diretor da Zona III - C. Varela 

Este funciondrio recebeu bacharelato em cidncias, financiado pelo projeto, na Universidade de 
Missouri, ap6s educar-se em Tifton, na Ge6rgia, onde recebeu graduaqAo associada. Os avaliadores ndo
conseguiram trabalhar corn ele ern sua zona de modo que tiveram de arranjar-se e fazer julgamento de valor 
corn base em entrevista pessoal e em opini6es alheias. 0 primeiro ato deste funciondrio ap6s a nomeaqAo for 
relocalizar seus monitores, que estavam concentrados ern Catio e foram enviados a sitios de campo em cada 
setor. Como nao existe serviqo de extensionismo na Zona III, sua iniciativa seguinte foi recrutar e treinar 
enquadrados para ensinar no nivel do agricultor rural. Estabeleceu boas relaqOes corn o DEPA, que Ihe 
proporciona apoio tdcnico e assistencia funcional, quando necessdrios. Trabalhando em condiqOes
extremamente dificeis de isolamento, conseguiu criar uma estrutura organizacional vidvel. Tern grande interesse 
em controlo biol6gico e foi urn dos pioneiros na introduoo e colonizaqAo do parasita dos bichos da cassava 
em Guind-Bissau. 
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Diretorla da Zona IV- Vaga 

Fernando Embana foi nomeado para este cargo pordm ainda nao foi acrescentado As listas de pessoal
do SPL e ate agora nern foi marcada data para entrar em atividade. Escassa informaoo foi possfvel obter
sobre seu preparo acaddmico, treinamento e antecedentes tdcnicos e administrativos. Sup~e-se que haja
regressado recentemente ap6s graduar-se na Unigo Sovidtica; presentemente estA em Portugal treinando por 
conta do governo portugues. 

Diretor da RegiAo AutOnoma da Capital - Alfesene Bald: 

Este funciondrio possue um bacharelato da Universidade de Arizona. Seus mdltiplos deveres,
Entomologista Enquadrado Interino, Funciondrio de Carreira para Pragas Vertebradas e Diretor da Regido
da Capital diluem seus esforqos de imprimir a direqdo e prover o gerenciamento
desejdvel em sua funoo primria de diretor da regi~o capitalina. Seus interesses parecern tender mais na
direcAo das funqdes tdcnicas e de quadro do que da administraoo. Sua aptid~o 6 aparente por sua ripida 
percepoo das tdcnicas exigidas na continuaAo dos estudos sobre roedores iniciados no Centro Wildlife de
Denver. Provavelmente serd de grande valor para o SPL em seus estudos tdcnicos como Diretor da Regiio 
AutOnoma da Capital. 

Monitores 

A maioria dos monitores slo graduados de liceus e escolas tdcnicas. Alguns receberam educaqdo
superior at o nivel de grau associado. Todos receberarn treinamento prltico de campo em muitos aspectos
da proteqao de lavouras, proporcionado pelo SPL nas sess6es de treinamento de abril. Alguns receberam 
treinamento fora do pats em matdria de pragas especificas ou complexos de pestes que afectam certas lavouras
alimentares. Disso 6 exemplo o retorno recente de um monitor da Zona I ap6s dois anos de treinamento no
Niger. Esse treinamento foi patrocinado pelo CILSS. Boa parte do treinamento tern sido orientada ao controle 
quimico das pragas e Aseguranqa de pesticidas corn exposioo apenas minima a outras tdcnicas de GIP tais 
como controles culturais e biol6gicos. Em futuras sessOes de treinamento de monitores essas tdcnicas de 
controle de pragas deveriam ser destacadas. 

Enquadrados 

Este 6 o nivel que entra em contacto corn o agricultor rural. 0 treinamento dos enquadrados tern sido 
quase inteiramente orientado ao controle de insetos por meio de produtos qufmicos. Sua principal instruqAo
tem-se concentrado na esfera do recenseamento de insetos e deteco, determinaqAo dos niveis-limiar que 
requerem controle, aplicaqAo de pesticidas e seguranqa. Como os enquadrados vivem e trabalham em base
difria corn os alde6es rurais, estes os consideram os expertos da aldeia em medidas de proteqAo da lavouras 
o que ihes dd grande poder quanto ao rumo das medidas de protcqio de lavouras em Guind-Bissau. Sua atual 
orientaqdo no sentido do controle quimico das pragas necessita imediata mudanqa de rumo antes que os
alde6es fiquem totalmente viciados em pesticidas para todas suas necessidades de proteqAo de lavouras. 
Bastante carentes de educaqao, os enquadrados recebem sua orientaqAo do ensinamento dos superiores que
parecem haver esquecido as apliciveis tdcnicas de GIP em favor das medidas mais visfveis e geralmente mais 
ripidas de outras providdncias antipragas. 
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3.3 

O pessoal da Zona III parece ser muito mais orientado no rumo do GIP do que o das outras zonas.
I provdvel que isto se deva Aorientaqdo do diretor da zona, que tern especial interesse no controlo biol6gico 
e recebeu treinamento especializado em tdcnicas de GIP em Purdue, Texas A&M e na Universidade da 
Fl6rida, alm de haver-se graduado na Universidade de Missouri, onde se educou. 

Recenseamento e detecqio de pragas 

Esta 6, ser ddvida alguma, a mais forte Area funcional dentro do SPL Os recenseamentos de
detecqdo, efetuados em conjunto com assessores/consultores de projeto possibilitaram o SPL a localizar, antes 
que se espalhasse por todo o pats, o bicho da farinha de cassava e o Acaro aranha verde. Isso Ihes deu tempo
suficiente para colonizar os parasitas do bicho da farinha de cassava, E. lopezi. Os pesquisadores estio 
estudando o Acaro aranha verde, pordm nio chegararn ainda a uma soluoo prAtica. 

Os recenseame-tos de delimitaoo, feitos a tempo, possibilitararn .4o SPL prevenir uma grande
infestaqdo de gafanhotos de espalhar-se fora de Areas controldveis (1987). No ano seguinte (1988) gafanhotos
desdrticos foram detectados cm tempo de impedir urn possfvel desastre. 

Os recenseamentos da populaqAo de pragas sao efetuados em programaoo estacional em todas as
lavouras mais importantes, servindo de sistema de alerta para os agricultores e para estabelecer a base de
estratdgicos planejamento e aqao de controle. 0 Anexo IIapresenta a programaoo anual dos empregados do
SPL na Zona 1I. Inclui a dpoca e a duraqAo dos recenseamentos programados para detectar enxames de 
gafanhotos invasores bern como recenseamento de ovos e larvas de gafanhotos. 

O pessoal dos recenseamentos (monitores e enquadrados) e os extensionistas de contrapartida sio
razoavelmente bern versadcs na maioria das t6cnicas censitgrias aplicAveis As principais pragas das lavouras 
em GB. As debilidaes mais visiveis ocorrem com relaqdo Acidncia das ervas daninhas e a deteccdo e 
identificaoo de nematodos. 

Foram criadas coleq6es dc referencia das pragas principais, insetos, ervas daninhas e plantas, indicando
quais os sintomas das doenqas. Conquanto ainda nao sejam grandes, essas coleq6es sio urn born princtpio na 
direqAo da ampliaqAo do conhecimento das pragas nacionais pelo SPL Acaba de ser estabelecida, corn a
assistdncia do Centro de Pesquisa sobre Animais Selvagens de Denver uma colecao de pragas vertebradas. A 
entidade de Denver treinou pessoal do SPL na identificaqao dos habitats de roedores, armadilhas e outros 
mdtodos de captura, identificaqdo e montagem dos especimes. 

A avaliaqAo de meio-termo apresentou listas das principais pragas e doenqas que se sabem ocorrer 
em Guin-Bissau. Ndo houve acrdscimos recentes a tais listas. 
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3.4 Pesticidas 

3.4.1 RegulamentaqAo de pesticidas 

A maioria, senAo a totalidade, dos pesticidas encontrados em Guine-Bissau foi recebida por intermddio
de organizaqOes multilaterais e bilaterais (A.I.D, Itdlia, Jap~o, e o projeto conjunto provincial-EC dedicado 
ao algodAo e ao amendoim). Poucos inseticidas, se tanto, foram importador pelo governo ou pelos
empresdrios. No nivel de consumo atual a quantidade de pesticidas existente no pats poderia bastar para um 
prazo relativamente longo. Guind-Bissau tem uma hist6ria de limitado uso de pesticidas, confiando
primariamente em controlos biol6gicos e culturais para a proteAo das lavouras. Assim sendo, Guind-Bissau 
6 born exemplo de Gerenciamento Integrado de Pragas em aAo. 

Corn exceq~o do Malathion ULV e do 6leo Carbaryl-Sevin-4 para controle de emergencia de
gafanhotos, a AI.D. nio proporcionou pesticidas para uso no projeto. Pequenas quantidades para fins de
pesquisa e demonstraqao--principalmente fungicidas--foram doados ao "3PLpelos fabricantes. 

O malathion e o carbaryl fornecidos pela A.I.D. parecem inteiramente compatfveis com a orienta~o 
ao GIP por parte do PPLA, porquanto se caracterizam por baixa toxidez para mamiferos e por enquanto nio 
parecem existir controlos nio qufmicos das pragas contra as quais se usam os qufmicos. 0 malathion sobrante 
pode ser usado corn eficdcia contra erupq6es localizadas de gafanhotos e alguns problemas de dcaros pois ainda 
nio se verificou resistencia aos organofosfatos. 

O carbaryl ainda nio foi utilizado. EstA armazenado cm seguranqa e os tambores estio em boas
condiqoes pordm, devido Aprovlvel deterioraqAo e Acomplexidade da elaboraqAo antes de poder ser usado,
nio se espera que seja empregado e merece ser destruldo. Em 1990 Jensen prop~s cinco opq6es para sua
climinaoio. Esta avaliaoo endossa a sugestgo feita por ela de devolver o pesticida ao produtor. 

3.4.2 Armazenagem de pesticidas 

Jensen aquilatou quatro instalaq6es de armazenagem de pesticidas do SPL, empregando 13 critdrios
bdsicos de armazenagem (Quadro 3-10. A equipa de avaliaqo visitou outras cinco instalaq6es de armazenagem
de pesticidas do SPL e as classificou por meio de identicos critdrios. 

A maioria dos problemas encontrados por Jensen em Bachille serio reduzidos ap6s a aceitaqAo final
da nova instalaqAo de armazenagem de pesticidas em Bula. 0 inseticida que estg vasando em Bissora serd
transferido a tambores novos recentemente adquiridos pela Al.D. e todos os pesticidas serio levados para
Bula para aliviar os problemas em Bissora. De forma identica, os problemas em Bafata (armazenagem antiga)
serio atenuados assim que for aceite o novo almoxarifado em Bafata, cuja construo estA em vias de terminar. 
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As instalaces de armazenagem em Farim, SAo Domingos e Ingora sAo antigos armazdns de finalidade 
dupla do Ministdrio de Desenvolvimento Rural e Agricultura. Basicamente, sAo inserviveis para guardar
pesticidas pordm sio as tinicas estruturas disponiveis. Em vista de sua idade, desgaste e condioes ffsicas, 6 
duvidoso que possam ser recondicionadas. A soluqao seria nova construoo. 

Foram boas as providdncias tomadas pelo projeto para integrar em um Onico local (Bula, Zona I)corn 
outros projetos agricolas, inclusive extensionismo. Proporcionar nova acomodacAo para o pessoal, escrit6rios 
e armazdm de pesticidas contribuiu grandemente para garantir que os funciondrios recdm-treinados (diretores
zonais) aceitem ir para o campo. Tambdm demonstrou ao governo que os armazdns de pesticidas necessitam 
de desenho e construq~o especiais. Casas velhas nAo servem. revelaComo o o Quadro, nem todos os
problemas de local foram corrigidos pelo projeto. Agora, toca ao GGB ou outros doadores tomar a iniciativa 
de fornecer a nova construqdo ainda necessdria. 

3.4.3 LegislaVio sobre pesticidas 

Ndo hd em Guind-Bissau formulaqgo, manufatura ou distribuicAo comerciais de pesticidas agricolas.
Atualmente, tampouco existe qualquer legislaqdo sobre pesticidas. 

Os projetos de lei foram redigidos por especialistas portugueses, cuja hospcdagem foi fornecida pelo
projto PPLAIA.I.D. Os projetos foram examinados pela A.I.D. e pelo USDA, sendo suas recomendaq6es
inclufdas na segunda versdo das leis. 0 Ministro da Agricultura aprovou o projeto de lei com essas emendas 
e passou-o aos outros ministdrios (Comdrcio e Satide) que tambrm tem participaoAo na legislaqAo proposta.
0 estabelecimento da regulamentaoao seguir-se-6 Apromulgaoo da lei principal. Modelos da regulamentacAo
foram fornecidos pela A.I.D. e o SPL iniciou o trabalho de redigi-las. Terd necessidade de ajuda no preparo
da regulamentaoAo e seu exame, antes que a lei entre em vigor. 

Embora ndo exista atualmente nenhuma autoridade jurfdica, o SPL comeqou a regulamentar a
importaqdo de pesticidas por meio de acordos informais corn os doadores, a firn de restringir as importaqoes
As registradas pelo USEPA no que se refere aos mesmos usos, ou semelhantes, e/ou aqueles para os quais o
USEPA identificou tolerncias das lavouras alimentares afetadas. No caso de pesticidas fabricados fora dos 
Estados Unidos e ndo registrados no USEPA, a importaq~o se limitard aos que constam da lista de pesticidas 
aprovados pela FAO. 

A im de controlar a importaqdo de pesticidas pelas grandes plantagOes em que hd investimentos 
estrangeiros e empresas quase conjuntas com o governo, o SPL solicitou, e obteve, auxilio do Ministdrio do 
Comdrcio e da Alffndega. 
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3.4.4 Destino das vasilhas de pesticidas 

Depois de usadas, as vasilhas de pesticidas (tambores de metal) sdo valiosas em Guind-Bissau. Por 
sorte, por causa do limitado uso de pesticidas, quando estes produtos qufmicos acabam, os tambores estao de
tal forma enferrujados que ndo podem mais ser utilizados. As vasilhas vazias sio entgo devolvidas ao SPL para
armazenagem. Ainda nAo foi tomada qualquer providencia para sua eventual eliminaqdo. 0 amassamento e 
o sepultamento dos tambores parece ser o mdt: ,o mais 16gico de eliminaqAo. Conviria que se dispusesse de 
urn tdcnico na matdria para selecionar o local c -apervisar o compressionamento e sepultamento das vasilhas. 

Ao que se informa, cerca de 200 tambores met~licos que haviam contido pesticidas apareceram
recentemente no mercado de Bafata, trazidos do Senegal em caminh6es. Ao que se diz, os tambores traziam 
nos r6tulos dados sobre os niateriais, recentemente usados em recente programa de controlo de
gafanhotos/saltOes. Como provinham do Senegal, 6 possivel que hajam sido recondicionados antes da venda,
embora outras noticias afirmern que os tambores ainda continham pequenas quantidades de pesticidas. Sup6e
se que a maioria dos tambores foi vendida a apicultores para armazenar mel. Este dado nao p~de ser
verificado pela equipa de avaliaqdo pordm destaque apoe em necessidade de pronta aprovaqAo das leis 
regulamentando o uso de pesticidas. 

3.4.5 Seguranqa dos pesticidas 

Guind-Bissau ainda tem muito que fazer para chegar ao estabelecimento de um completo programa
de seguranqa de pesticidas. it o elemento mais ddbil na cadeia de uso de pesticidas. SAo freqtientes os derrames 
de pesticida na transferdncia dos produtos dos tambores grandes a vasilhas menores, para uso no campo. Os
doadores deveriarn eliminar o despacho de pesticidas a Guind-Bissau em grandes tambores. As necessidades 
de campo podem ser meihor atendidas por vasilhas pequenas. No entanto, as vasilhas pequenas so do tipo
mais c~modo para servir de garraf~es de Agua potAvel, de modo que 6 preciso tomar rigorosas medidas para
destruf-los e elimind-los ap6s o uso. Alguns problemas de contaminaqAo dos trabalhadores foram mitigados
pelo fornecimento, pela Itdlia e a USAID, de roupas, luvas, 6culos, etc. de protecAo. No entanto, a quantidade
disponfvel desses protetores 6 inferior Anecessdria. A A.I.D. forneceu carrinhos de mdo para movimentar os
grandes tambores, assirn evitando que os operdrios se machuquem, plataformas de empilhamento para levantar 
os tambores do chdo e reduzir sua oxidacao e vasamento, aldm de tambores novos, vazios, sem uso, para
substituir os tambores que vasam, bern como bombas de mao para transferir pesticidas. Os aplicadores de
inseticidas e os empregados de armazdns foram treinados (treinamento formal em grupo e treinamento em
serviqo) no uso dos pesticidas e em medidas de seguranqa. Em abril de cada ano, em todas as regi6es de cada 
Zona hA repasse de treinamento. Pode dizer-se que ao treinamento cabe o mdrito de hayer prevenido
quaisquer excessivos problemas de exposiqdo entre os empregados do SPL e os extensionistas, pordm os 
problemas de exposiqAo reportados sAo comuns cm projetos autOnomos como os de cotonicultura pordm
fogem Aalqada e ao controle do SPL no momento. 

3.4.6 ProtejAo do melo amblente 

Em sua major parte, as aplicaqbes de pesticidas em Guind-Bissau sdo feitas em pequenas lavouras 
isoladas. As exceq6es sdo os grandes algodoais que, atd certo ponto, sAo isolados entre si. Somente em 
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emergdncias, como infesta.es de gafanhotos e salt6es, o SPL se envolveu no tratamento de dreas maiores 
contfguas. Mesmo assim, a superffcie tratada tern sido pequena, em termos de hectares. 

0 tratamento dos arrozais constitui o maior risco ambiental devido Apresenqa da Agua junto das 
plantas. A maioria das aplicaq6es de pesticidas ao arroz sdo feitas pelo projecto arrozeiro aut6nomo e 
continuam fora da alqada da autoridade do SPL enquanto ndo for promulgada a legislaqAo sobre inseticidas. 
As aplicaqOes do SPL em arrozais tdm-se dado principalmente em plantac6es rurais isoladas para controlo do 
cupim quando os patamares estdo secos. 

Tem-se clara visdo do uso de pesticidas em lavouras alimentares quando se considera a superficie total
tratada em 1988, ano fora do comum por causa da grande infestaqAo de gifanhotos e salt6es desdrticos. Da 
superficie total de 3,612 milh~es de hectares em Guind-Bissau, somente 0,16% ou 5.763 hectares receberam 
pesticidas. 

3.5 Quarentena de plantas 

Atd agora ndo existia quarentena de plantas em Guine-Bissau. Ningudm havia sido instruido nesta
especialidade. A introduqAo do bicho da farinha de mandioca e do Acaro aranha verde p6e em destaque a 
necessidade deste serviqo. No porto, principalmente, o funciondrio encarregado da regi~o da capital efetuou 
algumas inspec~oe. De vez em quando, tambdm houve fumigacoes para atender As exigdncias fito-sanitdrias 
do pals importador. A equipa de avaliagAo obteve c6pia do certificado fito-sanitdrio emitido pelo SPL (Anexo
G). 0 Serviqo admite que o referido certificado rido obedece ao formato prescrito pela FAO. 

Desde que regressou de seu treino o oficial encarregado desta funqdo, foi iniciada a compilaqAo da 
lista de pragas quarenteniveis. A proposta de legislaqdo sobre Quarentena de Plantas foi enviada ao Ministdrio 
(MRDA) para sua consideraqdo. 0 encarregado de Q.P. tern a desvantagem de nAo contar ner corn escrit6rio 
nem laborat6rios. No projeto do edificio da sede principal do SPL ndo se previu espaqo para Q.P. Corn verbas 
fornecidas pelo GGB, estA sendo construfdo no momento um prdlio separado para Q.P. 

0 GGB nunca firmou a ConvenqAo Internacional sobre Prote ; o de Plantas. A raz~o dada 6 que atd 
agora ndo foi possfvel proporcionar os serviqos prescritos na CIPP. 

3.6 Proteqfio das lavouras 

A proteqo das lavouras 6 o princfpio vital da organizaqAo do SPL t a mais visivel de todas suas 
funqes e porisso recebe o apoio mais forte. t igualmente a funqao capaz de produzir os maiores estragos se 
os problemas das pragas n~o forem encarados como devem. A proterAo das lavouras inclui todas as funqes
do SPL de modo que o pessoal de campo tern que estar capacitado em diversas disciplinas, com adequado 
amparo tdcnico da sede. 0 pessoal de campo deve constituir o meio pelo qual se transfere tecnologia is 
operaqOes prdticas no campo. 0 SPL parece estar em condioes de desempenhar-se adequadamente na maioria 
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das funq~es de campo. E o que falta aos funciondrios pode ser ensinado nos programas anuais de treinamento 
ministrados aos empregados no nivel do campo. Em casos especiais como de controle de ervas daninhas e
treinamento acerca de nematodos, talvez sejam necessdrios consultores externos para realizar semindrios e 
efetuar demonstraes in loco. 

Guind-Bissau teve a sorte de ndo se haver entregado Avolipia dos pesticidas. Contudo, marcha nessa
direqdo se as naoe e organizaqOes doadoras continuarem a aceder aos pedidos de mais pesticidas. A medida 
que a agricultura se intensifica (a agricultura em larga escala empresarial e a agricultura de produto finico 
praticadas em alguns projetos em existencia), aumentarao as press6es no sentido de ampliar o uso de
pesticidas. 0 problema do uso de pesticidas amidide 6 tambdm exacerbado pela disposiqAo das nag6es e das
entidades que socorrem em emergencias de atender a pedidos de pesticidas Aguisa de gesto humanitdrio,
respondendo a emergencias reais ou percebidas. Depois de sua experiencia na tiltima grande infestaqdo de
gafanhotos/saltoes (sem prestaqdo de contas dos US$180.000 fornecidos), a Sudcia adotou uma poiltica de ndo 
atender de imediato pedidos de assistencia de emergencia. 

0 projeto de PLA da AI.D. foi desenhado e posto em prdtica corn base na suposiqdo de que a eficaz 
proteo das lavouras pode ser feita com uso mfnimo de pesticidas. Em cinco anos de operaqdo do PPLA, n~o 
foram gastos fundos com pesticidas. 

3.6.1 Controlo 

Esta 6 a funqdo das operayOes de campo em matdria de proteqAo de lavouras que maior atenqdo tem
merecido. Uma forqa de campo, treinada nos vgrios componentes do controlo, estA distribufda estrategicamente
por toda as regi6es do pats. 0 agricultor rural 6 atingido por interm~dio dos "enquadrados", alde6es treinados 
primariamente para fazer estimativas de danos As lavouras dos principais produtos alimentares, uso judicioso
de pesticidas e seguranqa em sua utilizaq~o. Sdo os pr6prios enquadrados que aplicam de pesticidas, ndo
deixando que os lavradores o faam. 0 projeto forneceu bicicletas aos enquadrados para que possam servir
mais do que a pr6pria aldeia; eles tdm acesso a seus monitores. 0 programa de pagar o trabalho com
alimentos estd em suspenso hd nove meses pordm deve recomepar logo depois de longa espera para obter 
acordo assinado com o GGB. Conquanto o program pareca aborrecivel aos olhos do Diretor do Programa de 
Alimentaqo do Mundo em Guind-Bissau, o fato 6 que possibilita ao SPL manter linha direta com os
agricultores. Doutra forma, o SPL teria que cingir-se ao serviqo de extensionismo nas operaOes no nivel dos
agricultores. 0 servio de extensAo s6 funciona nas Zonas I e II. A protecdo das lavouras 6 apenas uma das 
mil tarefas dos extensionistas. A proteqAo Alavoura, quando funciona adequadamente, 6 uma ciencia altamente
especializada e nao mero serviqo de extensdo generalizada. Consequentemente, o pessoal do SPL deve manter 
seus contactos no nfvel do trabalhador em base operacional didria. 

A enfase sobre a aplicaqAo de pesticidas por parte do pessoal de campo do SPL pode ser atribufda 
em grande parte Areaqdo original da A.I.D. ao pedido de Guind-Bissau de formar brigadas de aplicadores de 
pesticidas. Um grande papel no projeto de PLA foi contrariar tal enfase e dirigi-la aos conceitos de GIP. A
tarefa n~o 6 problema para funciondrios instrufdos pordm, nos niveis inferiores, os antigos hgbitos custam a
alterar-se. Contudo, os conceitos de GIP sentaram raizes no SPL Foram criadas estratdgias para muitos
problemas das principais lavouras alimentares (painqo, milho, sorgo, arroz, cassava) e slo aplicadas no campo
(ver o Anexo do Programa de Eventos). 
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Em quase todos os paises, no mundo mnteiro, o algod~o 6 a lavoura que maior dose de pesticidas
recebe. 0 SPL reconhece pouco ou nenhum controlo sobre o uso de pesticidas nos algodoais visto que sua 
produqdo 6 controlada por urn acordo Frana-Provincial, administrado diretamente pelo MRDA. S6 depois
de promulgada a legislaqAo sobre uso de pesticidas 6 que o SPL poderd exercer controlo. 

O SPL dispOe de apenas capacidade mfnima de atividades de emergencia em larga escala envolvendo
pesticidas. 0 treinamento tern seguido as diretrizes de GIP, n~o o rumo de aq6es de emergencia. 0 SPL n~o 
disp6e de equinamento, recursos nem de conhecimento tdcnico e organizacional, inclusive logfstico, necessdrio 
para agdo de emergdncia em larga escala, de modo que se sobrevierem crises serd necessdrio obter assistdncia 
do exterior. 

o SPL proclama que prefere o uso de controlos biol6gicos sempre que possfvel. t o que ilustra sua 
colonizaco do parasita E. Lopezi em todas as Areas principals de produqAo de mandioca para controlo do
bicho da farinha de mandioca. Entretanto, move-se muito lentamente na arena de introduq6es visto que a 
organizaqAo de pesquisa, DEPA, ndo disp6e de capacidade neste campo e o SPL carece de instalaq6es para 
a introduoAo de parasitas, isolamento e triagem das espdcies possivelmente bendficas, antes de serem soltas. 
o Dr. Jack Drea, especialista em controle I 1ol6gico USDA/ARS, chega em setembro de 1990 sob patrocfnio
do PPLA, para orientar a aqio futura. 

o dr. 1lharco, entomologista de Oeiras, Portugal, fez trds viagens a Guind-Bissau sob a dgide do 
projeto, corn o objetivo de promover a organizaqdo do laborat6rio entomol6gico, o aquilatamento do problema
de affdios no cinturdo verde e identifcaqAo de espcies bern como produoo de lavouras alternativas Ada 
mandioca, tais como batatas, porcausa dos numerosos problemas da cassava. 

3.6.2 Pragas de produtos armazenados 

Este 6,o projeto final na cadeia de acontecimentos que levaram Ameta de aumentar a produqAo de 
alimentos. Embora o controlo no campo das pragas das plantas, cultivo melhorado, fertiliza,,o, variedades 
aperfeiqoadas, etc. possa melhorar dramaticamente as quantidades das safras de produtos alimentfcios, elas 
virgo a ser de pouco ou nenhum valor se esses ganhos forem perdidos na armazenagem. As estimativas de 
prejufzos das lavouras em Guind-Bissau variam amplamente, do mfnimo de 10% a altas percentagens como
80% ao ano. A maioria das estimativas admite que as grandes perdas, excepto quando hd intensa infestaqAo
de pragas, verificam-se nos armazdns. 
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0 projeto de PLA focalizou boa parte de seus esforqos na reduoo das perdas em armazenagem, no 
nfvel de aldeia. Vdrios especialistas foram trazidos do exterior (Dr. V. Wright, KSU; D. Seck, INSA, tres 
visitas) para aquilatar o problema e propor maneira de remediar a situaqAo. Na Zona I foram construldos 56 
silos demonstradores no esforo de substituir os silos tradicionais em que s~o excessivas as perdas. Outros 
cinco silos tdm sua construqdo programada na Zona II, utilizando fundos do projeto. Como acrdscimo da fase 
de demonstraoAo, espera-se que os lavradores construam seus pr6prios silos com cimento, moldes e 
treinamento fornecido pelo GGB. Espera-se que, no minimo, os agricultores instalem telas anti-roedores nas 
patas de seus tradicionais armazdns elevados. 

o projeto nao adquiriu o fmpeto esperado. S1o vrias as explica Oes dadas, tais como falta de crdito 
disponfvel para que os agricultores financiem os custos de construoo; a mobilidade das aldeias (alguns grupos
dtnicos freqiientemente mudam de local) e a tradiqAo cultural (nos silos de demonstraqAo ndo hd maneira de 
separar o arroz para casamentos do resto do estoque familial). Os diretores agrfcolas regionais reconhecem 
esses problemas pordm assinalam que essas condiq6es restritivas estdo mudando. Os aldedos estdo ficando 
menos amantes de mudanqas no intento de proteger seus tradicionais direitos territoriais e evitar ser engulidos 
por grandes plantacOes. Um antrop6logo descobriu que nos casos de tentativas de introduzir o enfoque de 
grandes armazdns, os grupos podem ir adotando gradualmente silos de modelo mais efetivo. Os diretores 
advogam a continuaqdo da fase de demonstraoo antes que o programa se complete. 

3.6.3 Ervas daninhas 

As ervas daninhas s~o o principal problema de pragas vegetais em Guind-Bissau e no entanto no SPL 
ningudm foi especificamente treinado, atd atingir elevado nfvel de competdncia na matdria. Em 1990, o projeto
proporcionou uma consultoria de trAs semanas de P. . Terry, especialista em ervas mds do Reino Unido; ele 
deu um semindrio sobre ervas e treinou no campo funciondrios do SPL das zonas I e II sobre a identificaqao 
e controlo das ervas daninhas e preparou um relat6rio esboqando recomendaqOes para acAo futura por parte
do GGB. 0 SPL diz que estA transferindo os ensinamentos de Terry ao agricultores mas provavelmente vArios 
anos se passarAo antes que se possa esperar quaisquer resultados visiveis. 

Em Guind-Bissau, o tamanho da fazenda 6 proporcional ao tamanho da famflia e a sua habilidade de 
erradicar manualmente as ervas daninhas. Existe pouca gente disposta a empregar-se nesse mister e a pouca 
que hd 6 cara. Algumas das novas plantaoes, de maior tamanho, usam cultivadores mecAnicos pordm o uso 
de herbicidas 6 praticamente inexistente. 

As perspectivas de Guind-Bissau incrementar sua produqAo de alimento podem depender em grande 
parte da capacidade do SPL de treinar agricultores na tarefa de controlar efetivamente as ervas, no comeqo 
da temporada.. Neste setor faz falta que a assistencia tdcnica continue. 
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3.6.4 Pestes vertebradas 

0 PPLA obteve os serviqos de R. Bruggers, Diretor de Programas Internacionais, do Centro de
Pesquisa da Vida Selvagem de Denver, USDA/APHIS em setembro-outubro de 1987, para avaliar o problema
da praga de aves, inclusive identificaqAo das espdcies, e recomendar medidas de controle. Foram demonstrados 
vlrios mdtodos de controlo. Os ovicidas nao foram recomendados porque a espdcie que mais problemas 
provoca (Qualea e tecel6es de aldeia) fazem ninho em Areas ambientalmente sensiveis. HA escassos indfcios
de haver o SPL feito algo neste terreno, ap6s a visita do Dr. Bruggers, salvo alguns esforos esparsos de 
destruir os ninhos a mAo. 

Em outubro-dezembro de 1989, o bi6logo de esp.cics selvgticas G.. LaVoie, da Wildlife de Denver,
realizou um inqudrito sobre os danos produzidos por roedores, a tim de identificar o problema para o SPL,
determinar as espdcies e sua importAncia econ6mica e dar sugest~es para seu controlo. LaVoie calculou em 
3% os danos produzidos pelos animais em lavouras de plantas altas pordm muito mais nas hortaliqas. 

A consultoria de LaVoie foi seguida, em julho-agosto de 1990, pela visita do bi6logo de espdcies
selvagens L. Fielder, que estabeleceu lotes no campo para maior determinaqao das espdcies e do potencial de
danos, por densidade da populaqao. 0 treinamento foi dado a Alf. Balde que, segundo Fielder considera, estd 
agora plenamente capacitado a dirigir sozinho este trabalho. 

O SPL estA dando seguimento a estas duas iitimas consultorias por meio de observaq6es regularmente
programadas e andlise da densidade populacional das pragas; tambdm foi iniciada uma colecAo de referdncia. 

3.7 Adaptagiio, ao uso do campo, das conclus6es das pesquisas 

Corn a falta total de capacidade de pesquisa em matdria de proterAo das lavouras em Guind-Bissau, 
o projeto de PLA assistiu o SPL no estabelecimento de um sistema regional e global de rede de intercarnhio
de assistdncia, Aqual podem recorrer quando hA necessidade. Fazem parte do sistema a FAO, o CILLS, os 
centros internacionais de pesquisa do ICIPE, IRRI, IITA, ILRISAT, o Centro de Especies Silvestres de
Denver, o ORSTOM da Franqa, OEIRAS, a WARDA, o Conselho Fito-Sanitdrio Inter-Africano (da OAU),
muitas das universidades das quais empregados do SPL receberam treinamento, e o Escrit6rio de Area da 
USDA/APHIS em Abijan, Costa do Marfin (Anexo I). 

Atd o regresso dos funciondrios em treino ao quadro do pessoal do SPL, o Serviqo terd falta de
empregados capacitados a empreender pesquisa bgsica por meio do processo de provas de campo,
demonstraqOes e projetos-piloto. Acredita-se que haverd suficiente pessoal capacitado quando todos tiverem 
retornado dos estudos. 
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3.8 Qualidade e quantidade do treinamento recebido 

0 treinamento tern sido ao mesmo tempo urn dos elementos mais importantes do programa do SPL 
e seu principal meio de prestar servigos. Os gerentes receberam treinamento tdcnico de ntvel gerencial para
ajudd-los a planejar estrategias e servi~os do projeto e coordenA-los corn recursos de apoio interno e externo. 
Outros membros do pessoal aprenderam a identificar problemas de prote0o de lavouras e a determinar 
medidas apropriadas para resolve-los. Os extensionistas e outros empregados de apoio est~o igualmente
recebendo treinamento nas estratdgias e mdtodos b~sicos de prestaqAo de servigos. E os lavradores, os 
beneficidrios finais do esforo, tambdm adquirem estratdgias bgsicas da protecdo da lavoura. 0 treinamento 
6 o ndicleo do programa. 

Por essa razTo, os coment~rios sobre o treinamento se dividem em vArias secoes. Uma delas 6 sobre 
"Quem", isto 6, trata dos diferentes pdblicos para o treinamento e discute medidas apropriadas para dirigir-se 
a cada grupo. Por exemplo, as atividades de treinamento que focalizam funciondrios graduados diferem das 
que tdm em mira os extensionistas ou os agricultores. 

O outro aspecto 6 o do "Que". HA duas categorias primlrias de contefido da instruoo: 1)
conhecimento tdcnico, seja no nivel profissional, administrativo ou no nfvel direto da prestaqAo de serviqos 
no campo; ou 2) capacidade administrativa, logistica ou de amparo necessdrias para apoiar a transferencia 
desses conhecimentos aos agricultores. 

"Onde" a instruqAo teve lugar pedia comentdrio por causa das limitadas oportunidades de estudos 
avanqados, tdcnicos ou profissionais em GB. A aquisiqAo de instruqdo universitdria ou adiantada geralmente
exige estudo no exterior. 0 tipo do treinamento determina o "Quando" ocorrerd e quanto tempo levard. 

A combinaqAo de todos esses elementos com os requisitos de financiamento e acompanhamento do 
projeto leva ao uso de termos e categorias tais como nacional a curto prazo, profissional ultramarino a longo 
prazo, tdcnico a curto prazo em terceiros parses, etc. Em suma, muita gente aprendeu muita coisa e muitos 
voc~bulos ajudam a classificar o que e como estudaram. Os coment:rios seguintes resumem alguns resultados 
e estratdgias deste esforca. 

3.8.1 "Que" tipo de instruSIo 

A Area primiria de treinamento fai a da capacidade tdcnica e do conhecimento relacionado com as 
atividades do SPL: entomologia, fitopatologia, etc. A prafundidade da concentrao nesses terrenos dependia
da necessidade que o programa tinha desses conhecimentos e do nfvel de responsabilidade do treinado. Par 
exemplo, a convicoo do assessor nao residente de que a proteAo As lavouras exige de preferdncia 
conhecimento cientffico bdsico significa que bastavam estudos no nivel de mestrado. Os gerentes do programa
estudaram essas Areas no nivel de mestrado, tanto para proporcionar conhecimento bAsico ao serviqo e ao 
Ministdrio como para poder servir como elemento de ligaoo corn instituio6es estrangeiras que oferecem apoio
tdcnico. A discusso dos vdrios niveis de conhecimento tdcnico e sobre as pessoas que o recebiam 6 discutida 
a seguir, na secAo 3.7.2. 
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A drea de conteddo secunddrio do treinamento abrange as habilidades de apoio: administrativas, 
logfsticas e de manutenAo, que ajudam os especialistas e tdcnicos a treinar e servir seus clientes. Essas 
habilidades sao pouco abundantes em GB e os empregados precisarn adquiri-las. Alguns dos tipos de 
habilidade de apoio incluem organizaqAo de armazdns, instalaces de sistemas de manutenqAo e distribuiqdo, 
reparo de motocicletas e preparaqAo de materiais para semindrios e publicidade. 

3.8.2 "Quem" fol treinado 

Ao passo que os gerentes do projeto precisavam ter o nivel mais compreensivo de conhecimento 
tdcnico, quase todos os empregados do SPL necessitavam de informaqao bAsica. As responsibilidades dos 
postos em nfveis inferiores na hierarquia organizacional precisavam possuir um diferente equilfbrio entre 
habilidades puramente tdcnicas e as logfsticas. Em seguida AaquisiqAo da base tdcnica, o pessoal teve que 
aprender na prltica muitas habilidades. 

0 pessoal de supervisAo amidde havia freqflentado essa instruqAo; por isso precisavam primeiro
adquirir habilidades administrativas para ajudar na distribui0o desse 
conhecimento aos lavradores, por interm~dio dos funciondrios de nfvel mdlio e baixo que supervisavam.
Os empregados de nfvel m~dio precisavam coordenar corn os colegas de outros grupos agrfcolas na prestaqo 
de serviqos de PL diretamente aos aldedos. Em alguns casos, tiveram que treinar esses empregados que 
cooperavam, seja na informaqdo bdsica seja em dreas relacionadas como normas de seguranqa. Em outros, 
modelaram mdtodos de prestaqAo direta aos agricultores das aldeias. 

Quase todos os membros do pessoal escolhidos para instruqAo avan ada completaram corn exito seus 
programas de graduaqAo e retornaram ao pats e a seus empregos dentro do servio. Este fato demonstra a 
judiciosidade das seleo6es e como foram adequadas as atividades de apoio e ligaqAo. Um relat6rio que avaliava 
o estudo no exterior, financiado pela A.I.D., indica que era muito forte a ficha do projeto neste dominio. 
("A.I.D. Bissau Training Program Evaluation," Labat-Anderson, Inc. dezembro de 1989.) Os participantes
patrocinados por outros programas ndo raro tinham dificuldade de completar seu programa de estudos e por 
vezes n~o regressavam a GB. Embora alguns participantes do SPL tenham tornado, para completar seus 
estudos, mais tempo que o esperado--em geral por causa do tempo necessdrio para aprender os idiomas-
quase todos retornaram ao programa. Os dois desistentes em potencial incluem urn que ampliou seu tempo
de estudo e cuja esposa tambrn estA no estrangeiro, o que leva AespeculaqAo de que talvez nAo voltem. 0 
outro estA no momnto matriculado em estudos de nivel doutoral, apesar do fato de ter assinado com a A.I.D. 
acordo comprometendo-se a retornar assim que completasse o mestrado. 

A equipa de avaliaqAo nao conseguiu encontrar todos os que haviam recebido treinamento em logfstica 
e apoio. 0 principal contacto foi corn dois especialis~is de apoio, urn na Area da administraoAo geral e outro 
em gerencia da instruoAo e desenho de coordenaqAo e materiais. A informaqAo foi colhida por meio de 
entrevistas e da inspe0o de seus locais de trabalho, registros e documentos preparados a pedido. Cada urn 
tinha ura hist6ria diferente dentro do programa e muito diferentes oportunidades de aprender. 
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A especialista em instruoo, que jA havia participado no exterior de um programa de treinamento de 
mestres, tambem se beneficiou da orientaqdo, a curto e a longo prazo, de especialistas expatriados em sua drea
de responsabilidade. Desde cedo no projeto, ela trabalhou diretamente corn o extensionista agrfcola expatriado,
tanto na preparaqdo de materiais como corn os grupos de jardineiras. No outono de 1987 ela trabalhou corn 
outro especialista expatriado, a curo prazo, e ele a ajudou a traqar uma agenda para o semindrio anual de
duas semanas e preparar modelo para ministrar miniprogramas aos agricultores no nfvel da aldeia. 
Igualmente, ela trabalhou no planejamento de novos materiais relacionados corn o treinamento, inclusive um
calenddrio de protecAo de lavouras e sdries de manuais. Atendeu, ainda, treinamento a curto prazo em 
Portugal. Contara, portanto, corn amplo auxilio e bons modelos para aprender a coordenar suas 
responsabilidades de oficial de instruoo. 

O gerente de administraoo e logfstica nao recebeu qualquer instruoo formal atd 1988 e nao contou 
corn tantos mentores e modelos. 0 fato de estarem atualizados os registros do armazdm em fichas cardex e 
outros sistemas administrativos e de acompanhamento podem ser considerados boa prova de aproveitamento
efetivo do treinamento recebido no exterior. Conseguiu realizar muito em pouco tempo. EstA tambdm dando
treino semelhante ao pessoal do armazdm regional em cada uma das zonas. Seria 6timo candidato a instruqdo
avanada em dlreas relacionadas, dada a ligeireza corn que aprende e a propagar o que aprendeu. 

3.8.3 "Onde" teve lugar o treinamento 

Os locais de instruqAo vAo desde hortas de aldeia a instalaqes do 
SPL e a instituiq6es internacionais de pesquisa e universidades. Conquanto grande parte do trabalho de estudo
superior haja sido recebido em ambientes universitdrios, tambdm foram empregados loca'is e enfoques
imaginosos. A experiencia do assessor nio residente corn os resultados positivos do aprendizado "no offcio"

levou-o a 
iniciar muitas dessas visitas de trabalho. Em alguns casos, participantes do SPL visitaram
laborat6rios de pesquisa nos pafses onde se encontravam estudando a longo termo; em outros casos, fizeram
visitas especiais As instala,6es que proporcionavam instruoo. A maioria desses contactos tinham a intenqdo
de criar ou reforar laqos corn outras organizaq6es e individuos que, no futuro, oferecerdo serviqos de apoio 
tdcnico ao SPL. 

De vArios dos consultores tdcnicos se esperava tambm que dessem orientaqdo ou servios de
instrutores a funciondrios do SPL especialmente designados. Em vArios casos, seus contratos especificavam 
e reservavam tempo para esses servios de orientaqAo, a par de outras responsabilidades. Devido Asua
familiaridade corn as habilidades dos especialistas expatriados, bern como corn as necessidades de competdncia
bdisca e treinamento individual, o assessor nao residente sabia ser muito efetivo na tarefa de p0-los em 
contacto. 

3.8.4 Materials de lnstruVAo 

Foram produzidos duas diferentes categorias de material: os destinados ao treinamento do pessoal
interno do SPL e dos extensionistas e os que se destinavam aos lavradores clientes. Embora os conceitos e 
modelos de materiais de instruqAo fossem compreensivos e ambiciosos, a Iogistica, a inexistdncia de materiais 
e problemas de empreitada limitaram sua produoo e distribuio3u. Por exemplo, os pianos de materiais 
especialmente desenhados, orientados ao lavrador, incluiam: um calenddrio de proteo da lavoura, que 
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apresentava cada mes um diferente tema agrfcola; urn jogo de manuas bdsicos redigidos para grau minimo 
de alfabetizaqdo; e vrias series de cartazes. Infelizmente, s6 entAo comeqavan a surgir em Bissau sistemas
locais de fornecer e preparar materiais impressos. Quer dizer, nAo havia papel disponfvel, era preciso
encomendl-lo em Dakar e levava muito mais tempo para chegar do que se planejara. Tampouco havia 
mdquinas impressoras do tamanho necessdrio para aceitar papel do tamanho cartaz. Os artistas grdficos locals 
em condiq6es de preparar desenhos para livros e calenddrio jA estavam com seu tenpo tornado por outras 
agencias doadoras, etc. 

Em suma, o compromisso do projeto de animar e desenvolver recursos locais redundou em longos
atrasos e reprogramar~o de datas. Assim, o calenddrio apareceu em apenas trds dos cinco anos, os livros que
deveriam estar prontos em menos de um ano consumiram tres, etc. Entrementes, os lavradores que estavam
Aespera do calenddrio do ano pr6ximo ou do novo livro ou de novo cartaz tinham de esperar. E o mesmo
sucedia aos esforqos do SPL de fomentar um sentido de envolvimento continuado com os agricultores. Porque
grande parte do material nao aparecesse, nem se esperasse que aparecesse logo, possivelmente diminiu a
sensaoAo de continuidade do projeto. Parece que ndo foi considerada a possibilidade de criar materiais 
substitutos mais simples para uso da aldeia. 

0 pr6prio pessoal do SPL tambm causou alguns pr6prios na preparaqAo dos materials internos detreinamento e comunicaqes. Sua ambiciosa circular de notfcias, "Bombolon", As vezes sofria do mal que achaca 
muitas dessas cartas noticiosas internas em toda parte: os colaboradores nto entregavam os materiais a tempo.
No entanto, a circular em si 6vivaz e informativa e contdm ampla gama de artigos e relatos de atividades, com 
numerosas ilustraq6es. Outros materials de treinamento foram importados diretamente ou traduzidos de outros 
programas regionais de prote,,o da lavoura. As publicaqOes fornecidas ao pessoal do SPL aparecem
relacionadas no Anexo H. 

A biblioteca, que fora criticada pela equipa da avaliaqao de meio-termo, ainda precisa ser melhorada.
Os livros continuam se enchendo de poeira em prateleiras abertas ou sdo entregues aos leitores em
emprestimos ilimitados e sem controlo. Embora haja certa iddia dos livros que cada determinado funciondrio 
possa ter em seu poder, sobre determinado assunto, nMo existe qualquer sistema de registro. Foi feita uma
grande encomenda de livros para o encerramento do projeto mas nao existem pianos de compilar um fichdrio 
que venha a facilitar a localizaqho dos volumes. A maioria das publicaq6es encomendadas sfo em ing!es, o que
limita sua utilidade para o pessoal. Talvez fosse mais apropriado localizar livros em portugus ou frances. Os
funciondrios que nAo falam ingles jS se queixam de que por vezes se vdem apartados dos colegas e dos recursos 
e a presenqa preponderante de obras em ingles pode reforqar essa impressgo. Deve observar-se, contudo, que
o mais importante idioma tdcnico internacional e o ingles e que a tendencia 6 produzir em ingls livros sobre 
proteqAo de lavouras. Vcr Anexo G. 

3.8.5 Idiomas e treinamento 

Os comentArios dos funcionlrios que nao falam ingles introduzem um importante subtema nos campos
de materials de instruqAo e operaqes gerais do projeto. Conquanto a maioria do pessoal seja poliglota e 
competente em pelo menos outro importante idioma de treinamento, o portugues e a dnica lingua que tern 
em comum. Isto cria problemas de acesso a consultores estrangeiros e a maiores oportunidades de 
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treinamento, bern como a materiais de biblioteca. Evidentemente, os funciondrios que sabem falar os idiomas 
apropropriados terAo acesso desproporcional a essas oportunidades, ao passo que s9o excluldos seus colegas,
igualmente ou mesmo mais bern dotados que eles, mais qualificados em assuntos tdcnicos porAm nAo em 
idiomas. 

A hist6ria das filia6es politicas de GB significa que os estudantes obtiveram bolsas de estudo-- e 
conseqUentemente falam os idiomas respectivos--em Portugal, Unigo Sovidtica, Franqa, Cuba, Algeria e 
Estados Unidos, etc. Alguns membros do pessoal que n~o falam ingles sugeriram a organizaqo de cursos de 
inglds de boa qualidade, com orientaqAo tdcnica, de modo que possam aprender a trabalhar mais eficazmente 
corn companheiros e consultores. Conquanto tenha havido alguma instruoo bdsica no idioma, eles reclamam 
que ndo bastou. 0 programa de ingles do GGB foi cancelado por causa de tensas relagOes corn o Reino 
Unido. 

3.9 Capacidade do SPL e/ou do servio de extenslo 

0 pessoal do SPL e os funciondrios de linha tiveram a instruoo e o treinamento necesslrios para
levar diretamente ao lavrador tdcnicas provadas que nio exigem pesquisa de adaptaqAo (desenvolvimento de 
mdtodos). Mas para ser aceitlveis, as tdcnicas precisam ser simples e fgceis de adaptar para incorporaoAo nas
atuais prlticas agrfcolas rurais. Na maioria dos casos, o Serviqo de Extensgo carece desta capacidade. Em sua 
Area de demonstraqdo, a Sudcia planeja concentrar-se, nos pr6ximos dez anos, em aperfeiqoar as habilidades 
do serviqo de extensionismo. No entanto, os Voluntirios da Paz tencionam suspender sua participaoo no setor 
agricola quando se completar o compromisso atual, em face de crescentes problemas dentro do serviWo que, 
no entender do Diretor, impedem inteiramente a possibilidade de progresso. 

3.10 Envolvimento das mulheres no programa 

o SPL empregou e treinou mulheres profissionais e tdcnicas, recrutou especialistas femininas 
expatriadas em setores em que elas nAo slo fortemente representadas e proporcionou serviqos a clientes 
femininas. Todas essas atividades foram encaradas como "procedimento operacional padr~o" no SPL e 
representam forte compromisso para corn as mulheres, embora nlo tenha sido nunca expresso explicitamente. 

Os serviqos diretos As mulheres do projeto concentraram-se fortemente no perfodo em que uma 
expatriada, especialista em extensionismo, esteve em atividade (1984-86). Ela iniciou um esforqo de amplo
Smbito no projeto do "Cintur/o Verde", patrocinado pelos Quakers e orientado As horticultoras. 
Aproximadamente 150 horticultoras que produziam verduras na Granja Estatal Pessube foram organizadas 
em quatro grupos. Aprenderam a cooperar corn os funcionirios do SPL, dando informaq6es sobre problemas 
com pragas e iecebendo serviqos diretos do SPL, inclusive inqueritos, identificagAo de pragas, aplicaqAo de 
pesticidas e seguranqa cm seu uso. Corn recursos alternativos, foi possivel dar-lhes alguma assistdncia sob 
forma de sementes e pequenas ferramentas de jardinagem. 
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Nas fases iniciais do projeto, as mulheres receberam tambem outros beneffcios. A extensionista treinou 
uma trabalhadora de contrapartida e juntas planejaram muitas das atividades educacionais iniciais, tendo em 
mente as mulheres como clientes. Por exemplo, em 1985 um projeto de impressAo e distribuiqdo de panos
oferecia estampas e mensagern ligadas ao mosaico da cassava africana. As peas, de dois metros cada, foram
distribuidas As agricultoras durante o treinamento e apareceram mais tarde em decoraqdo domstica e atd 
roupa pessoal, provavelmente criadas par costureiras locais. Tambdm produziram um cendrio para um
espetdculo de carnaval no qual as pessoas que danqavam ilustravam outras mensagens do SPL. 

Embora essa ligacAo direta acabasse com a partida da estrangeira, o SPL ainda atua em estreito 
contacto corn o projeto Cinturao Verde da regido de Bissau e indiretamente com outros grupos horticolas
femininos. Freqiientemente treina, par exemplo, extensionistas que trabaiham com as horticultoras. Atd mesmo
convidou alguns desses extensionistas a participar do semindrio anual do SPL e atualizar as atividades e as 
necessidades de treinamento do Cinturao. Nio obstante esta colaboraqAo, o fato de passar o SPL do contacto 
e servicos diretos aos indiretos nem sempre correspondeu As expectativas das muiheres, acostumadas a recebd
los. De vez em quando, mulheres que no passado se beneficiaram de assistdncia do Servigo, ou sabiam de 
outras beneficiadas, Jam a sede do SPL em Bissau e reclamavam tais benefycios. 

As mulheres empenhadas em iddnticos projetos hortfcolas em outras regioes obtem servicos mais
limitados. Como os funciondrios do SPL dependiam dos extensionistas que os alertavam sobre problemas, as 
areas corn pouco ou nenhum acesso a esses funciondrios amidde recebiam muito pouca atenqAo. (Alguns
estrangeiros que trabalham com esses grupos achavam que os servigos nem sempre eram adequados.) Esse 
aparente abandono era freqfientemente agravado pelo fato de as mulheres tenderem a ocupar-se da 
horticultura na temporada da seca, ao passo que 6 no tempo das chuvas que o SPL exerce maior atividade. o impacto da escassez de combustfvel, veiculos que nao funcionavam e outras limitaoes de manutenqao e
abastecimento na dpoca de menor atividade restringiam ainda mais a prestaoao de servicos As horticultoras. 

Uma VoluntAria da Paz relacionado corn dois projetos regionais do CinturAo Verde descreveu as
dificuldades que as mulheres tdm de obter ajuda do SPL na seca. Em duas diferentes temporadas de seca e 
em duas regiOes diferentes ela procurou obter ajuda do SPL para atender problemas de pragas. Agindo em 
nome do extensionista ausente de sua aldeia, ela buscou chegar a um representante do SPL durante mds e
meio pordm nunca conseguiu encontrd-lo. Como as hortas das mulheres concentravarn-se todas numa Area, 
o problema das pragas influia seriamente em todas. As mulheres perderam quilos e quilos de tomates por n~o 
conseguir apoio do SPL na obtenqao de fungicidas, atornizadoras e mesmo assessoramento. 

Na segunda regiao, ela conseguiu comunicar-se corn um trabalhador do SPL de uma aldeia pr6xima, 
que estava substituindo interinamente seu colega, chamado a trabalhar em Bissau par algum tempo. 0 
representante substituto explicou que n9o podia ir Aaldeia ajudar par nao dispor de suficiente gasolina para
viajar fora de sua Area imediata. Assim, a voluntAria ficou sabendo que as limitaces de servigo do SPL ndo 
se limitam exciusivamente a produtos de controlo de pragas como tambem a gasolina necessAria para levar 
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os funciondrios As aldeias. Fazendo um resumo de sua preocupagao corn a falta de atendimento das mulheres,
ela informou que em dois anos que trabalhara corn as horticultoras, jamais as vira receber ajuda de 
funciondrios do SPL. No cntanto, acrescentou, o pessoal do SPL tinha boa reputaqAo: reconhecia-se que
trabalhava corn afinco na temporada chuvosa e guardava as chaves dos armazdns. 

Comentou que o SPL nao era o 6nico servico a negligenciar as atividades hortfcolas das mulheres. 
Em sua opiniAo, os servidores de outros servigos tambdm tendiam a negligenciar, ignorar ou fazer caso omisso
das mulheres, considerando-as "Area sem prioridade". Como prova extra de abandono, ela descreveu o 
problema que tinham as mulheres mais empreendedoras para ampliar suas operag6es e conseguir sementes. 
Surpreendia-a o fato de tAo poucas sementes srem vendidas ou distribuidas localmente. As mulheres que
precisavarn de sementes amidde tinham que i ao Senegal comprd-las ao passo que outras, que produzern 
sementes localmente preferem vende-las no Senegal. 

Entrevistas com as mulheres de duas aldeias da Zona I indicaram que elas haviam aprendido os 
mdtodos bdsicos de GIP e recebido visitas de funciondrios do SPL. Sabiam explicar as normas para o uso 
seguro de pesticidas e queixavam-se de ndo ter obtido informaqAo de seguimento sobre os testes e os 
inqudritos levados a efeito naquele ano. 

Apesar de o SPL ndo estar atuando plenamente nesta regiAo, visto que o diretor zonal ainda nao 
chegara, foram feitos pianos para cooperaqdo ampliada com o projeto sueco de desenvolvimento rural. 
Previam o uso conjunto dos materiais e da tdcnica disponiveis em cada projeto, inclusive de iddias e
experidncias, em atividades apropriadas a muliheres. Esses esforqos foram delineados numa reuniAo preliminar 
corn o avaliador durante sua visita ao campo. Os participantes incluiram: o Diretor do SPL na zona I, a 
Encarregada de Treinamento, a patologista e a soci6loga-antrop6loga agrfcola do programa sueco. 

Duas das muiheres enviadas a terceiros pafses para treinamento a breve prazo, sob auspfcios do 
projeto, atualmente ocupam as posiqoes-chave de Oficial de treinamento do Serviqo e de Diretora da bilioteca 
e centro de documentagio do MDRA. Ambas sdo proficientes no terreno do treinamento agrfcola e produqAo
de materiais e poderiam ser recursos valiosfssimos em outros projelos que desempenhem atividades similares. 
E do PACD, o oficial de treinamento que, ao que se planeja, deverd coordenar os programas e a capacidade
do SPL corn o Programa Sueco de Desenvolvimento Rural Integrado na Zona I. 

3.11 Esforqos para Identlflcar e obter apolo de outros doadores 

Outros doadores aldm da A.LD. vein proporcionando ao projeto considergvel apoio, principalmente
sob forma de itens e acesso ao treinamento. As comodidades doadas incluern velculos, pesticidas e materiais 
relacionados com sua aplicaoao. A mais tfpica oportunidade de treinamento foi a participaoo em semindrios 
tdcnicos no exterior. 0 Anexo Iproporciona detalhes das contribuiq6es tdcnicas e outras da A.LD. e de outros 
doadores. 
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A preocupaqao do PACD 6 saber se o SPL conseguird ou nao manter o apoio que vem recebendo e
atrair contribuioes adicionais. Parece que, atd a presente data, as doaqoes provieram do 6bvio beneflcio 
reciproco doador-SPL ou foram iniciadas pelo assesor nao residente. Exemplo da primeira categoria sao os
donativos de velculos suecos. 0 SPL cooperou diretamente com o programa, patrocinado pelos suecos, de
Desenvolvimento Rural Integrado, treinando seus extensionistas para servir aos lavradores. Os vefculos doados 
evidentemente beneficiam os agricultores clientes porque permitem aos trabalhadores do SPL chegar a suas 
aldeias. 

Os amplos intercambios tdcnicos e de treinamento ilustram o segundo caso. Vrias instituiqbes de 
pesquisa corn base na Europa e nos Estados Unidos planejam continuar sua assistdncia em matdria de
consultoria e treinamento. Os africanos tramb~m querem continuar seu envolvimento. As ligaqOes do assessor 
ndo residente e sua conviccdo de que forjar laqos regionais 6 importante gerou estreita colaboraoo corn essas 
instituiq6es. Igualmente importante foi sua persistdncia em enfrentar os 6bices burocrAticos e financeiros e
levar de um a outro pals africano representantes de instituiqoes. Mas o assessor adverte que o SPL precisa
solicitar formaliwente assistdncia As instituiqOes ul'ramarinas e, depois, aplicar os necessdrios procedimentos 
administrativos. 

t possfvel que as doa6es da primeira categoria continuem, contanto que sejam observados certos 
procedimentos administrativos; mas as segundas s~o mais problemdticas. Os suecos podem ter certeza de que 
o equipamento que doaram estA sendo devidamente usado, especialmente depois que foram melhorados a 
manutenoo e as praxes de manter registros. Mas trabalhar corn organizaces regionais de pesquisa requer
cAlculo de suficiente tempo de espera; encontrar os recursos para apoiar as visitas ao campo e, As vezes,
pagamento de didrias; e dedicar-se a a preparar os necesslrios relat6rios de seguimento e demais papelada.
Atd mesmo o assessor mais experiente As vezes perde a pacidncia corn as mindcias administrativas. 0 pessoal
do SPL precisard contar corn sua capacidade de planejamento e logfstica para continuar esta ,tividade. 

Mais problemitico ainda 6 o assunto do apoio futuro. HA uma ou duas iniciativas potencialmente
animadoras de conseguir assistencia de doadores. A FAO, que j6 proporcionou algum auxflio, interessa-se 
especialmente nas atividades de armazenagem de plantas em quarentena. As discussOes iniciais sobre o amparo
desta e talvez de outras Areas sergo seguidas pela visita de uma equipe visitadora em novembro ou dezembro. 

Como o SPL est, bem treinado em -rmazenagem e jS fez testes de demostraqoes de campo, estd 
pronto para expandir suas atividades. 0 apoio da FAO the permitird fazd-lo. A entidade alema GTZ estA 
interessada em assuntos de controlo biol6gico e foi solicitada a ajudar nesta Area. Ao que se informa, o Japdo
ofereceu diversos vefculos e as pejas sobressalentes necessdrias para mantd-los em funcionamento. Outros 
vefculos refor~ariam grandemente a capacidade do SPL de servir seus clientes, os agricultores. 

A identificaoo e a solicitacAo de novos doadores de assistencia 6 mais especulativa. Sio escassos os 
talentos aplicAveis ao planejamento estrattgico, Acomercializa~o e Acapacidade de negociar. 0 assessor 
residente descreveu suas sess~es de preparacAo com o pessoal antes de um encontro corn um grande doador. 
Originalmente, os funcionfirios haviam trazido suas "listas de desejos" que incluiam objetos e a assistdncia 
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e a assistencia correlata. 0 assessor incentivou-os a proporcionar explicaq(es racionais, dando pouco deurn 

orgamento e outras cifras e corn eles passou 
 um dia ou dois em ensaios sobre como apresentar a informaao. 
Entretanto, na reuni o corn o doador, o pessoal apenas apresentou a "lista de desejos". Essa situaqAo nAo 6 mra em 
GB. 0 relat6rio Galli revela que os doadores estAo acostumados corn conduta parecida em todos os niveis do governo 
e ficam frustrados. 

Dado esse baixo nfvel de familiaridade corn as t6cnicas e pressuposiq(es que acarreta a apresentaoRo de 
pedidos aos doadores, 6 preciso algo mais do que ensaios a curto prazo para sobrepujar tal proceder. t necessria 
uma prAtica constante, adquirida por meio da andlise das atividades intemas e constante exposigo aos exemplos. 0 
SPL nao tern nenhuma ner outra. Repetimos que a Wnfase na aquisiqAo de habilidades gerenciais, alm das tdcnicas, 
talvez preparasse melhor o pessoal para tratar corn os doadores. 

3.12 Relaqf6es corn outras organizaq6es externas 

O SPL criou fortes relagoes de trabalho e acadamicas com virias orgnizag6es agrfcolas internacionais. 
Embora a instituigao de ntimero minimo de conex6es seja necessria para treinar o pessoal e proporcionar servios 
de apoio, as relaqdes do SPL certamente ultrapassam o mfnimo. A longa associaqAo do assessor do USDA corn 
programas africanos de protegio de lavouras e com m6todos de instruqio agricola o auxiliaram a traar um s6lido 
modelo de cooperaqo para o Serviqo. Escolheu pesquisadores prestando atengao a sua filiaq3o organizacional e 
capacidade de treinamento, al6m de sua capacidade tcnica. Garantiu, por esse meio, que os pesquisadores de projeto 
que dAo consultoria em GB nao apenas transmitem experi~ncia tdcnica como colaboram e assistem na formagao dos 
elementos do SPL, designados como suas contrapartidas. 

Acriagao de relacionamentos de colaboraqto especffica 6 um dos muitos modos de incentivar a manutenqAo 
de laqos organizacionais em seguida ao PACD. Outra 6 a concentrago nos institutos regionais africanos de pesquisas.
0 Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) e o Centro Internacional de Ecologia e Fisiologia de Insetos 
(ICIPE) em Qu~nia e a Associagio para o Desenvolvimento Rizicola da Africa Ocidental (WARDA) na Costa do 
Marfin jd trabalharam com o SPL. 0 Instituto Internacional de Pesquisas sobre Lavouras em Areas Tropicais Semi-
Aridas (ICRISAT), corn sede na India, tambrnm contribuiu, por interm6dio do seu Centro Saheliano no Niger, para
visitas de pesquisa do fitopatologista do SPL e enviou um de seus pr6prios patologistas a GB. 

0 relacionamento mais amplo foi estabelecido corn o IITA, que proporciou treinamento, enviou funcionfirios 
em visitas t6cnicas e iniciou um programa conjunt,) sobre o bicho da farinha de cassava. A cooperaoo corn a 
WARDA nao foi tAo produtiva porque os intercimbios se suspenderam nos dltimos dois anos, em virtude de 
dificuldades administrativas e outras da AssociaqAo. Apesar disso, algns funcionifios do SPL treinaram nas 
instalaq6es da WARDA e se restabeleceram tiltimamente as relaqoes de trabalho. 
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Duas organizaqOes com base na Europa tambdm assistiram o SPL. De Portugal, o Instituto Nacional
de InvestigaqAo Agrdria, Estaqdo Agron6mica Nacional (EAN) patrocinou muitas visitas de intercambio e
treinamento de servidores do Serviqo. 0 Dr. J. Ferraz, chefe do Departamento de Fitopatologia da EAN e o
Dr. liharco, patologista, vem-se dedicando a essas atividades. A entidade francesa Office de Recherche et
Technique d'Outre-Mer (ORSTOM), possui urn laborat6rio em Dakar, o qual auxiliou o SPL em
recenseamentos de nematodos e treinamento para um patologista do Servio. 0 programa de tres meses terd 
lugar em Dakar e em Montpellier, em Franqa. 

A Unidade de Controlo Biol6gico do Centro de Pesquisa Agrfcola do Departamento da Agricultura
dos Estados Unidos (em Beltsville, Maryland, E.U.A.) recentemente franqueou suas instalaoes e facilidades
instrucionais a um funciondrio do SPL que estudava controlo biol6gico. 0 Dr. Jack Drea, que coordenou essa
visita Asede em Beltsville e ao Laborat6rio de IntroduoAo ao Controlo Biol6gico em Newark, Delaware,
visitou GB durante duas semanas em setembro. 

Apesar de serem muito boas as relaqOes e as realizaqOes, sua manutenqdo requer considerdvel
iniciativa por pane do SPL e algum financiamento externo. Muitas dessas organizaq6es contam con
procedimentos formais quanto a pedidos de servio e visitas e pedem tempo suficiente para planejar as
atividades. 0 SPL terd de persistir e cumprir requisitos externos e administrativos para continuar esses
intercAmbios. (Figura no Anexo I informaoo mais pormenorizada sobre estas rela, es.) 

3.13 Manuteng1io e reparo de vefculos e equipamentos 

0 SPL mantdm em Bissau uma pequena oficina de manutenoAo e reparo de veculos, dentro de umcomplexo protegido. As instalaqoes s6 servem para manutenqAo mitida (lavagem, lubrificaqdo, troca de 6leo,
troca de pneumdticos, realinhamento de freios, etc). 0 equipamento e o local para reparos s6 pode
empreender pequenos serviqos. Os consertos maiores tem que ser feitos nas oficinas do Ministdrio. Por meio
do projeto, a A.I.D. forneceu algum equipamento de manutenoo e reparo (plataforma de lavagem, elevador
de plataforma para motocicletas, destilador de dgua para baterias, etc). 0 SPL adotou como padrio o vefculo
Toyota diesel de traqdo nas quatro rodas para transporte de passageiros e caminh6es tipo "pickup" para os
funciondrios graduados e empregados de linha. Os monitores utilizam motocicletas Honda. Tres vefculos de 
carga, donativos da Sudcia e da Franqa, e em boas condiqoes, s~o utilizados para o transporte ao campo de 
materiais e equipamento. 

Havia falta de peqas sobressalentes para a maioria do equipamento de transporte fornecido pordoadores. Afim de manter certo nivel de operaqoes, o SPL viu-se obrigado a "canibalizar" alguns vefculos a
tim de manter outros em funcionamento. Por exemplo, na Zona II,aqual foram designadas nove motocicletas,
seis foram canibalizadas para fornecer peqas. Das quatro regifcs da Zona II,s6 trds possuem alguns elementos
de mobilidade. A Zona III carece inteiramente de vefculos de transporte de modo que o seu Diretor foi 
temporariamente lotado na sede do SPL. 
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0 SPL busca garantir manutenqAo e reparos adequados e a tempo a seus vefculos mas parece que com 
frequencia ndo o consegue. Contribuem para o problema as m~s estradas, em especial na temporada de chuvas, 
a falta de mecdnicos habilitados nos locais mais distantes e a falta de peqas sobressalentes. Todos os veiculos 
fornecidos pelo projeto levam um livro de registro no qual sao assentados dados sobre consumo de 
combustfvel c os principais tipos de manutenqAo recebida. A equipa de avaliaoo examinou vArios desses 
registros e os encontrou em ordern e atualizados. 

A equipa de avaliaoAo crd que existe a necessidade de uma andlise dos requisitos de vefculos do SPL 
para determinar se bastaria equipamento menor, mais eficiente e mais econ6mico. Em vista do perene
problema de combustfveis em GB, esta iniciativa deveria ter prioridade, antes de verificar-se nova assistencia 
dos doadores A frota do SPL. Tamlbm recomenda que alguns dos fundos remanescentes no PACD sejam 
designados para a compra de sobressalentes. 

3.14 Aquisl6es 

Todos os documentos e comentgrios confirmaram as proporqOes excessivas e o peso das atividades 
de aquisioo do projeto. Notas referentes ao projeto ilustram os altos custos de submeter formuldrios e
acompanhar seu andamento. 0 pessoal do SPL sentia-se frustrado corn as longas demoras, tanto as decorrentes 
da aAo dos fornecedores e empreiteiros como dos procedimentos e estrutura administrativa da A.I.D. 

Os funciondrios da A.I.D. estavam igualmente aborrecidos corn as demandas de aquisiAo do 
programa. Quando solicitado a fazer comparaAo corn outros projetos em marcha, o Diretor da MissAo 
os denominou "exagerados". Vdrios funciondrios comentaram que as ausencias peri6dicas do assessor tdcnico 
complicavam ainda mais o problema. Os pedidos andamento quando ele partiaem eram colocados em 
suspenso e tinham de ser ressuscitados quando ele voltava. 

Esse fardo das aquisiq6es faz piorar as limitacOes impostas pelos sistemas econ6mico e comercial de 
GB e pela escassez costumeira de mercadorias no mercado local. Amidde, os negociantes locais estavam mal
aparelhados para preencher formuldrios da A.I.D., obedecer requisitos de licitaoo e enfrentar longo atraso 
nos pagamentos. Alguns empresdrios se arriscavam bastante na espera de pagamentos que demoravam a 
chegar. Eventualmente, alguns fornecedores recusaram a entregar mercadoria a menos que fossem pagos por 
adiantado. 

Tanto o OAR/Bissau como o pessoal do SPL tinham de fazer face a essas frustraqOes pordm a A.I.D. 
estava mais bern condicionada para assim proceder. Para o seu pessoal, o papel6rio, por mais complicado que
fosse, continuava sendo "procedimento operacional normal". 0 pessoal do SPL, pordm, estava aprendendo a 
regulamentaqao da A.I.D. juntamente corn a lioAo primacial de que nAo podia hayer aquisioo ser que fossem 
respeitados certos procedimentos especificos. A falta de fundos operacionais necess~rios para comprar as 
mercadorias mais bdsicas explicava em pane a carencia dos formuldrios de aquisiqAo, dos regulamentos e atd
do pr6prio conceito. 0 assessor n9o residente contou que uando indagava dos funciondrios de quo modo 
encomendavarn materiais anteriormente, respondiam que dependia de contactos pessoais dentro do Ministdrio 
para os conseguir, havendo um deles mencionado que falara corn o Ministro para arranjar uns ldpis. 

- 38 



Todavia, a conseqtencia mais sdria da complicaqo rigs aquisiqoes talvez sejam os modelosadministrativos que se implantavam. A falta de experiencia gerencial do pessoal do SPL e a inexistdncia de um assessor de tempo integral os deixava sem um modelo de gerente. Tinham que ver como procediam osfunciondrios da AI.D. para encher o vAcuo administrativo. Embora os empregados da A.I.D. talvez nem sedesse conta dc seu papel como agentes de transferencia de conhecimentos administrativos, era essa uma dasfunqOes que desempenhavam. t. bem possivel que tenham desempenhado essas funcoes de modelos berndemais. Tanto tempo consumiam as atividades e os didlogos sobre aquisio6es que o pessoal do SPL talvez
tivesse recebido a impressdo de que "fazer aquisicoes 6 o mesmo que administrar". Estavam de tal formaabsorvidos nos aspectos da "feitura" das aquisiqoes que pouco tempo Ihes restava para muito planejar ouanalisar. Aldm disso, sua interaqao com funciondrios da A.I.D. nao Ihes oferecia nem incentivo nem modelo 
para dedicar-se a gerenciamento. 

As ausdncias do assessor aprofundavam ainda mais essa nfase na atividade de aquisiqdo. Cada viagemdele era precedida de uma aceleraqao e seguida pela verificaqo da ordem dos itens. Assim sendo, nio 6 desurpreender que o pessoal da A.I.D. relacionasse mentalmente suas viagens com problemas de aquisiAo.
Alguns de'es atd achavam que essa condiAo de chefe por tempo parcial "provocava" os problemas de 
congestionamento. 

Essa situaqao conduziu a tens6es entre o pessoal do SPL e o da A.I.D. com referdncia As aquisiq~es.Quando o assessor estava ausente, o pessoal da Missio freqtientemente intentava impedir que os funciondriosdo SPL inquirissem o que havia corn as encomendas, dizendo-lhes que nada poderia ser feito atd a volta do 
assessor. Em outras ocasi6es, davam notfcias e desculpas conflitantes, dando aos funciondrios do SPL a
impressAo de que quiqS nio soubessem o que estavam a fazer. 

0 pessoal da A.LD. pintava quadro igualmente desolado da incompetencia dos funciondrios do SPL.Protestava que a gente do SPL nem conhecia nem seguia os procedimentos da A.I.D. Por exemplo,dificultavam a verificaqdo de um item encomendado porque ndo guardavam c6pias dos documentos de pedido.
Como o projeto dependia da Missfo para ordenar coisinhas tais como llpis e canetas, a atividade de aquisigAoera especialmente pesada. Por cima de tudo, o pessoal do SPL nunca se tornou perito no planejamento deaquisiqoes. Mesmo quando tentavam compilar listas de tudo quanto necessitavam durante o ano, corn
freqfidncia omitiam itens ou verificavam que se esgotara antecipadamente a quantidade encomendada. Aoaproximar-se o encerramento do projeto, fizeram grandes estoques de mercadorias por saber que no 
receberiam mais. 

Tampouco ajudava a circunstfncia de serem tao vagarosos os procedimentos de aquisiqao da A.I.D.Os funciondrios levavam um mds antes de telegrafar para Abidjan ou Dakar indagando do andamento dequalquer encomenda. Muitas vezes as remessas se atrasavam. Peas sobressalentes para autom6veis levaram
cinco meses para vir de Bonn. Os pagamentos eram lentos. Alguns fornecedores locals hesitavam em arriscarfaldncia enquanto aguardavam pagamento. 0 fornecedor de alimentos para o semindrio de treinamento de
abril teve de esperar quatro meses para receber sua fatura de US$4.000. 
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4.1 

Aldm disso, o GGB n o dava apoio algum ao pessoal do SPL que se ocupava de aquisiqOes. Por
exemplo, o oficial administrativo responsdvel por materais e aquisio6es nao dispunha de um auto para ajudA-lo 
a fazer seu trabalho. Precisava pedir aos outros que fizessem diligencias para ele. E as coisas se complicavam
ainda mais pelo fato de freqtientemente o telefone nio funcionar. 

Esse baixo nfvel de apoio por parte do Ministdrio e do GGB destaca uma das restricoes fundamentais 
do projeto. 0 governo nao podia fornecer nem os recursos nem a infra-estrutura gerencial necessdria. 

4. CONCLUSO)ES E RECOMENDAI;)ES 

Conclus6es 

o Projeto do SPL colheu significativos dxitos, nao obstante as diffceis condiqbes operacionais em
Guind-Bissau, apoio intermitente de seus assessores USDA-PASA e reduzida assistencia de vigilAncia e 
administrativa por parte da A.I.D. Ao completar-se o projeto, a maior parte dos principais objetivos havia sido
alcanqada: o pessoal fora treinado, a construoAo planejada terminara ou estd por concluir, foram comprados
vefculos e outros equipamentos e os agricultores eszao recebendo serviqos de proteqAo da lavoura. Existem,
pois, os alicerces de um s6lido programa. As finalidades colimadas foram atingidas e minuciosa investigaqdo 
pode estabeler relaqo de causa e efeito. 

No entanto, estA em questdo a capacidade de sobrevivencia do SPL. Vdrios fatores contribuem para
essa dfivida. A mais importante 6 a da continuaao do apoio financeiro. 0 financiamento da A.I.D. estA por
terminar e o GGB n~o explicou nem como nem se assumird os custos. JA foram iniciados contactos corn uma 
ou duas organizacOes internacionais que poderiam contribuir para alguns componentes especfficos pordm atd 
agora ndo se identificou nenhum grande doador. 

Essa questdo do incerto amparo financeiro influencia fortemente o segundo fator: a conservaqAo da
capacidade do SPL de prestar serviqos diretos aos agricultores. Sem financiamento continuado, est, ameaqada 
a infra-estrutura de prestagAo de servios. Velculos, combustivel, instala6es e materiais foram obtidos corn 
recursos do projeto. Embora o pessoal possa ainda ser pago pelo governo, nao conseguird proporcionar
servios de GIP ser continuado apoio operacional. 0 fato de Guind-Bissau nao dispor de um servigo nacional
de extensionismo significa que nao existe um sistema substituto que possa proporcionar confiavelmente aos 
lavradores as atividades de contacto. Somente nas duas zonas em que houve outros doadores seria possfvel
obter assistencia para a proteAo da lavoura. Os demais, pordm, teriam que passar sem ela. 

0 terceiro fator, isto 6, a manutenoo dos nexos corn organizagOes agrfcolas regionais e internacionais 
tambdm depende parcialmente da continuaoo do financiamento. Embora o SPL possa agora prestar alguns
servigos b sicos aos agricultores, ainda nao est em condi oes de enfrentar internamente situaOes novas ou 
de emergencia ou de incorporar conhecimentos de pesquisa conquistados no exteior a menos que mantenha 
esses contactos organizacionais. Ou seja, 6 mister alguma assistdncia externa, especialmente no caso das 
organizaOes africanas regionais. Destaca a import~ncia deste fator a necessidade de manter a s6lida rede de 
comunicaqao e contacto e o sistema de relagoes de treinamento que o assessor t~o cuidadosamente montou. 
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0 iiltimo fator, o dos aspectos gerenciais e administrativos, abrange a capacidade do pessoal de
coordenar e administrar os trds elementos anteriores em condicoes econ6micas e de funcionamento que corn
toda probabilidade continuargo a constituir desafios no futuro pr6ximo. Como grande parte do pessoal de
gerencia estA retornando de seus estudos no estrangeiro, estao ainda em formagao o estilo e os procedimentos
operacionais do SPL. Retirar-lhe o apoio neste momento teria sdrio impacto sobre sua capacidade de manter 
os serviqos e talvez sustentar sua organizaqo durante um perfodo de ajustamento que, tudo faz crer, serh 
turbulento. 

4.2 	 Recomendaq6es 

Recomendacoes eerals 

1. 	 Que o Governo de Guind-Bissau reconhega a importAncia de manter confilAvel proteqAo
A lavoura e servigos relacionados --tanto a seus agricultores como As nascentes empresas
de exportaqdo por razao,agrfcola--reconhecendo, essa plena responsabilidade 
administrativa e fiscal pelo SPL. 

2. 	 Que a AI.D., apesar de sua retirada de apoio financeiro direto, continue a manter algum
nivel de vigilancia e preocupaqao com o SPL, especialmente no que tange a: 

a) 	 identificaqAo de doadores latentes 

b) 	 continuado acesso As oportunidades patrocinadas pela AL.D. de utilizar 
serviros de consultoria e treinamento profissional e oportunidades de 
de desenvolvimento como viagens de estudo sob a dgide de HRDA. 

3. 	 Que o Ministdrio da Agricultura (MDRA), em conjunto corn outras entidades responsdveis
(inclusive a A.I.D.) exerca esforqo concentrado para identificar outras organizaqOes
doadoras que apoiem a inteira estrutura do SPL ou algumas de suas fun oes 
especificas com vistas a assumir gradativamente os custos recorrentes. 

A equipa de avaliaq~o reconhece que podem existir niveis ideal e realista do potencial apoio de
doadores. 0 assessor e o pessoal do SPL jA tem em mira diversas funoes de servio que correspondem a Areas 
prioritdrias de doadores individuais, como por exemplo a FAO e a Quarentena de Plantas. Entraram em 
contacto corn vArias dessas organizagbes solicitando assistdncia e algumas manifestaram interesse inicial.
Entretanto, a. equipa preocupa-se corn o fato de 	 poderem algumas fung6es tdcnicas receber apoio, a
organizaqAo geral do SPL talvez nao logre obter ajuda para reforqar sua incipiente capacidade gerencial. Por 
essa razao, recomenda que se apenas for possfvel o apoio a Areas criticas de aqao, seja tambdm reconhecida 
como merecedora de assistdncia a funqao essencial de "capacidade gerencial". 
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RecomendacOes internas para o SPL 

1. Que o SPL crie capacidade de pesquisa adaptativa/aplicada em sua organizagAo. Sem essa
capacidade, colherd nenhum ou escasso progresso na transferencia ao seu repert6rio de nova tecnologia 
dsenvolvida pelo GIP. 

Visto que Guind-Bissau possui apenas bgsica capacidade de pesquisa agron6mica, o SPL nao pode
prontamente incorporar tecnologia desenvolvida pelo GIP a suas atuais normas de controlo. Seu isolamento 
geogrfico obsta acesso imediato aos centros internacionais de pesquisa que proporcionarn os servigos
essenciais de apoio tdcnico. Em vista disso, a equipa tambem recomenda: 

2. Que o SPL mantenha e reforce seus nexos corn as organizac6es de pesquisa e treinamento agricolas
regionais e internacionais que jA Ihe deram algum apoio. Isto exigird que ou as pr6prias organizaqos ou os
doadores fornec amos recursos necessdrios para garantir a prestagAo destes servigos. 

A longa experiencia do assessor corn organizaqOes regionais e internacionais, individuos e rela Oes
cooperativas ajudaram-no a formar uma uma rede que pode servir de modelo para outros emergentes grupos
de prestagAo de servios agrfcolas. Todavia, o SPL s6 pode manter essas relaOes corn essas organizaqds,
principalmente com as regionais, se obtiver financiamento externo. 0 fortalecimento das relag6cs com essas 
instituiq6es poderd ampliar oportunidades para que especialistas regionais apliquem seus conhecimentos e 
dessa forma robusteqam as redes de apoio tdcnico. 

3. Que o SPL, em cooperaqAo corn o GGB, incentive testes prAticos da nova tecnologia de GIP
desenvolvida em outras partes do mundo pordm aplicdvel As principais lavouras alimentares em Guind-Bissau. 
0 uso relativamente diminuto de pesticidas no pals o transforma numa localizacAo preferencial para por A 
prova a aplicabilidade das conclus6es de pesquisas. 

4. Que o serviqo ponha em destaque o enfoque dos sistemas agrfcolas completos de proteAo A
lavoura. A adooAo deste enfoque requer tanto apoio adicional do MDRA como a refocalizagao da filosofia 
e atividades de instruoAo do lavrador por parte do SPL 

5. Que o SPL reforce seus nexos e servigos com/a seus clientes finais, os agricultores das aldeias. 
Deve desenvolver estratdgias para trabalhar corn as regi~es que n~o dispOem de extensionistas e melhorar sua 
coordenaoo e apoio ao pessoal do extensionismo. 

6. Que as atividades de treinamento e auxilio distante do SPL sejam redirigidas rumo Amanutenqao
de contactos continuos e firmes corn os agricultores e corn os que os auxiliam. Os grupos-alvo desses servicos
levem ser os extensionistas nas Areas em que trabalham (p.ex., na Zona I) e os que prestam serviqos identicos 
em outras regiOes. Os exemplos desses esforqos incluiriam: 
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Desenho, planejamento, produqho e distribuigo de materiais educativos mais 
simples: cartazes, folhetos, etc. Distribuiho de material novo e produzido anteriormente numa 
forma mais frequemte e previsfvel (por exemplo, os calenddrios deveriam aparecer todos 
Os anos). 

Provis~o de freqdlente treinamento a curto prazo nas aldeias e nos centros regionais para 
a r~pida movimentaoo para dentro e para fora ou a falta de pessoal extensionista, 
problemas de transporte, etc. 

7. Que se proporcione aos funciondrios treinamento mais profundo nas Areas classificadas como 
altamente priorit~rias e aos individuos considerados maiores beneficidrios provlveis dessa atividade. Essas 
Areas e individuos deveriam incluir, sem a isto limitar-se: 

a) 	 Treinamento gerencial: cursos formais ou oportunidades de orientaoo no trabalho para o 
pessoal tdcnico corn responsabilidades de supervisao. 

Muitas partes da avaliaAo indicam que foi limitada a exposiqAo do pessoal do SPL a 
aperfeiqoadas tdcnicas gerenciais. Aldm disso, o ignico treinamento em matdria de gerencia, 
um curso a curto prazo, realizou-se em 1985. Os dois participantes do SPL partiram para o 
exterior logo depois de completar o curso e 6 duvidoso que eles ou o serviqo hajam podido 
aproveitar muita coisa desse treinamento. 

b) 	 Treinamento administrativo: 0 treinamento administrativo adiantado para o gerente em 
funboes, M. Quintino, revelou sua excepcional capacidade de transmitir seus 
conhecimentos pela organizaAo inteira. 

c) Instruc~o em idiomas: Ensino do ingles ao pessoal profissional tdcnico e administrativo. 

8. 	 Fraqo considerdvel dos restantes fundos n/o empenhados do projeto podem ser muito bem 
utilizado na compra de vefculos (peqas para os caminh6es "pickup" e as motocicletas) necessgrios para prover 
transporte operacional durante a pr6xima safra. 

4.3 	 0 futuro da proteVio A lavoura em GulnE-Bissau 

A protecAo Alavoura 6 um servigo govern,-: iental essencial. Nio pode ser prestado pelo setor privado
nem pelas provincias, individualmente, sem participaoo do governo nacional. Os produtos agricolas de
exportaqdo de um pats devem ser certificados, por agentes habilitados, autorizados pelo governo nacional, que 
o produto estA livre de perigosas pragas e doengas de plantas. Da mesma forma, para crescef e diversificar, 
a agricultura de um pals deve ser protegida pelo governo nacional contra a introduqo deliberada ou acidental 
de insetos ex6ticos, ervas daninhas e doenas de plantas, por meio de regulamentagao, fiscalizaAo portudria, 
fronteiria, inspecAo de campo e erradicaqAo. 
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Os governos nacionais tem a obrigaqAo de assistir os agricultores do pafs a controlar as stibitas 
erup.oes de pragas; demonstrar novas e melhores tAcnicas de controlo de pragas; realizar inqudritos e 
recenseamentos para manter-se a par dos nfveis da populaoAo de pragas e alertar os agricultores contra os 
problemas latentes e as zonas problemdticas; manter nexos con outros servios de proteqdo da lavoura e as
organizaqoes internacionais de protecAo Alavoura para manter-se informados sobre os regulamentos relativos 
a importaOes agrfcolas mundiais e a~ces mundiais de controlo de pragas agrfcolas e sua coordenaqAo; a 
regulamentaoAo do fabrico, importaqAo, venda e distribui0o de produtos quimicos agricolas t6xicos e 
organismos biol6gicos e o desenvolvimento de normas de seguranqa para seu uso. -

Os alimentos e as fibras de ura naqAo dependem de um forte e bern treinado serviqo governamental
oficial de proteqAo A lavoura. Guind-Bissau possui esse servigo. Sua capacidade de atingir a meta da auto
suficidncia alimentar dependerd em grande parte de sua disposiqo de dar apoio ao seu servio de proteqAo 
Alavoura. 
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ANEXO A
 



Anexo A-1
 
CONTEXTO LOGICO 

PROTEC(AO VEGETAL m 
(657-0012) 

(Montantes em D6ares dos Estados Unidos) 
Financiamento LOP: 1,250,000
PACD: 30/10/90 

Sumflio Narradvo I Indicadores Objectivamente Melos de Verificaio Supo*ift ImportanteJ Verficiveis 

Resuhados 1. 3 mestrados (EUA). 2 licenciados 1. Relat6rios sobre o treino. 1. 0 pessoal treinado regressari a1. Pessoal ticnicn principal treinado na (EUA). 2. Rclat6rios sobre a implementaqio do Bissau e seni dcsignado issuas funC6es.sede do Serviqo de Protecqio Vegetal 2. 2 associados no Brasil ou em projecto. 2. Os extensionistas podem atender aos(SPV) Portugal. padr6es minimos de cenificacio.2- Supervisores de campo treinados cm 3. Piano de forma¢,io para o piano de 3. Os veiculos pennanecem em iboncada zona. treino e extensio no pais. funcionamento.
3. Extrnsionistas funcionalmente 4. Organograma do SPV.
 
treinados. 5. Diretrizes de competacia preparadas
 
4. Infra-estrutura de extensio pan o SPV para os extensionistas. 
plenamente desenvolvido. 6. Hi descrigbes de tarefas de todos os 
5. Formulaqio e implementa£io de cargos e funcqes. 
estrat~gias preliminares de protecio 7. Recomenda.6es apresetadas pelo
vegetal. IPM e implementadas pelos 

extensionistas. 

Materiais (ver discriminnio da estimativa 1. A ajuda dos Estados Unidos 6de custo) 
oponuna e destinada conforme 

programada.EUA - TA 350,000 2. 0 GOGB continua a proporcionarTreino 350.000 emprego aos niveis actuais.Mercadorias 550,000 3. 0 Servi4o de Protecoio Vegetal 
conseguiri assistricia continua c cada1,250,000 vez maior de outros doadores. 

GOGB - Salinos 420,000 
Combustivel 150,000 
FAcfit6uio/ 
utensilios 300.000 

870,000 

Outros doadoms 60000 

Total do Projecto 2,810,000 



Sumllro Narradvo 

Me." Amnentar a produtividade do 
cuhtivo de alimentos bfisicos 

Prop6sit: 

Fortalecer a capacidade do Servigo 
Naional de Proecqio VegeWaI, 
a im de formular e diigir um programa 

de protecoio vegetal e implementar 
o programna de protecoio vegetal dos 
difermtes Minist~rios, ji em andanento, 

J 

CONTEXTO LOGICO 

PROTEC AO A LAVOURA DE ALIMENTOS III
 

lndicadores Objectivamente Melos de VerflcaSio 

I Veriftciveis I 
Maior pwdugio de cereais e wbdrculos, 1. Estatisticas de agricultura nacional. gragas ik reduglio de perdas causadas pot" 3. ImportacrZes de ajuda alimenticia, 

pragas antes e depois da colheita. 

EOPS I. Resuhtados de investigawCes. 

I. Adopio, por pane do GOGB, da 2. Relat6rios de avaliaqio. 

estratigia IPM/reconendaVdes para cada 3. Relat6rios oficiais.
coiheita/praga principal: 4. Relat6rio de institutos intemnacionais de 

*Arroz *Sorgo/nilhete investigacio. 
*Mandioca *Produtos 5. Documentagio de doadores.

annazenados 6. Relat6rios de viagcns. 

2. Hi vinculos profissionais entre o SPV 

e institos intemacionais de investigagio. 

3. 0 SPV ccorden.s actividades corn 

outras entidades. 
4. Avaliagbes de desempenho5. 0 Servio reeb apoio significativo 

de doador-s de fontes que nio os Estados
 
Unidos.
 
6. 0 SPV te pessoal de ampo
 
cornpeicntr, a implaenetar, corn Exito,
 
pianos de trabalho.
 

Anexo A-1 

Suposk6es Imp'tante 

1. Coninuamn as reformas de polihicas
nacionais dh-agricuhtura e hil maiores 

incentivos de produqio. 

2. No[ L-slacL 
1. A protecoro vegetl por meio do 

IPM 6 tun meio efectivo e econ6mico de 
reduzir perdas.
2- A investigaoo de 1PM proporcionari 

nova infornaoio aplicivel i agricuhtura 
da GB. 
3. A AID c o GOGB formnulam cm 

mantzm uma estrat6gia para tratar de 
despesas recorrentes. 



Anewo A-2 

CONTEXTO LOGICO 

PRoTECCAo A LAVOURA DE ALTMEffNTOS III 
(657-0012) 

(Monhantes em D6lares dos Estados Unidos) 

Financiamento LOP: 2,250,000 
PACD: 30/09/90 

In~loNradoldicdoresObjectivasnente Melos de Verfica~io Su-osoe pota-e-Sumislo Namdvo J ~ ~~Veilfkivels__ ___________JJ 
Meta: 

Identica ld~ntica ld~nticaId~ntica 

Prop6sito: EOPS: ACRESCENTAR: 
ACRESCENTAR: Inspei;&s no localIdi~nico -- Departamentos tiicos con - Mejos de conlunicaoio de ixnbito Idfmtica 

forrnaqio profissional no SPV. nacional e regulamentan;Zxs sobre 
-- Conscientizagio nacional para o pesticidas. 

uso seguro de pesticides. 

Resukeados: ACRESCENTAR: ACRESCENTAR: 
- Dues bases zonais, dais -- Relat6rios de engenheiros- Cemtros de arinazenegemn e dep(,sitos, instalea&s dc ccrnsultores Idirnicadistribuicio annamnagemn comstruidas na -- Inspeq6es no local. 

- Projetos especiais -- Urne sine propniedade agricola

de investigagoes, anilise de 
 - Puzblicegio de estudos e OUizos 
politicas Cexercicios doazmesuos. 
educacioneis 

- Iflstxhg96s de armazenagaii na 
propriedede agricola 

Materseis: Registos da AID. 
EUA: ConstniKio 300.000 

Bens 215,000 
Id~sticaSerios 355,000 

Superiuia 130,000 

1,000,000 



QUADRO GERAL DO PROJECTO ANOTADO: ACTIVIDADES CONCI
 

Meta: 
Atunentar a produtividade do cultivo de alihantos 
bisicos 

lrol:sit 

Fortalecer a capacidade do Servi4o Nacional de Protecio 
Vegetal, 
a fim de formular e dirigir urn progrma de protecVio

vegetal e implemrntar 

o 
programa de proecgio vegetal dos diferrntes 

Ministrio, ji em andamento. 


Resdtadua: 
I. Pessoal tnico principal treinado na sede do SPV. 

2. Supervisoresde campo treminados em cada zona. 

3. Extensionistas funcionalmente treinados. 

4. Infra-esuma de exzenabo pan o Servigo de iuecot 
VegetaL 

Medidas: 
0 projecto destina-se a reduzir a perda dos cultivos em vez posk

de aumentar a produtividade, enbora estas duas metas 1. Con 
estejam interligadas. Nio hi aumento de produtividade agricultt
verificivel em consequ ncia das actividades do projecto. 
As estatisticas agricolas nacionais indicam recnies 2. Nio 
aumentos de produ4 io, mas os requisitos de ajuda de a agricul
alimensos aumentam a uma taxa proporcionalmente maior
 
do que o awnento populacional.
 

1. 0 SPV participa no Piano Integrado de
 
Desenvolvimato Agricola do GOGB: Foram 
 1.A pro
estabelecidos vfnculos profissionais entre o SPV e muitas meio efe 
organizagties de investigaqio regionais e intemacionais. 
2. Preparam-se pianos simples de trabalho e este 1 2. A im 
basicamente realizado segundo planeado, conforme a I informaq
disponibilidade de equipamento e materiais necessirios (vet
 
limitagi6es). 
 3. A AI
3. 0 pessoal, corn a devida instruio e treino, 6 estrat6gil 
competente pan cad• urn dos campos de actividade do 
SPV. 
4. 0 SPV estabeleceu urn sisterna de avaliaoio do 
desempenho, mas nio hi provas visiveis d qhe tenha sido
 
implementado. 0 SPV preparou descriqes de tarefas e

estabeleceu urma avaliatrio do desempenho que se estende
 
at6 ao nivel de monitoragio. Nio hi mostras de que o
sistema de avaliagio do desempenho tenha sido implantado.
 

1. 0 pCs
1 doutorado, 2 mestrados de universidades norte-americanas designad 
(nan todos concluidos). 

2. Os ex 
3 licenciaturas de universidades none-americanas. 0 cargo minimos 
da Zona IV continua vago, embora tenha sido norneado Lan 
candidato. 3. Os ve 

funcionas 

Realizam-se anualmentc. an Abril, sess6es dc fonnagio 
pant extensionistas. Muitos ji recebenm treino noutros 
poases, por exemplo, urn monitor esti a voltar ap6s dois 
anos. Treino no CILLS no Niger. 

0 SPV tern a infra-estntum pant atingir o nivel do 
agrictzor. Coordena corn o Servifo de Extensio onde 
existe (Zona I) e iniciou relacionamentas corn pessoal con 
experiencia "equivalente a ezzensionista" e proprocionou 
certo treino pant omesmo. 



ANNEX B
 



Delivery Order No. 22
 
PDC-0085-I-00-9059-00
 

-2-

ARTICLE I - BACKGROUND 

The Food Crop Protection Project (657-0012) was authorized on
August 23, 1985 with an obligated amount of $1,250,000 and a

project completion date (PACD) of August 30, 1990. 
It was
designed as a follow-on activity to two Sahel regional food crop
protection projects (625-0928 and 625-0916) including a

bilateral project (657-0007) which provided approximately $1.8
million inGuinea Bissau for participant training, laboratory

construction, technical assistance and commodities. 
 These
initial efforts were made inresponse to the Government of

Guinea-Bissau's (GOGB) request for assistance inorganizing and

training brigades of workers to deal with national pest
problems. It
was also an early effort to establish a crop
protection capability within the Ministry of Rural Development.
 

The current project was subsequently initiated with the
 
following stated purpose: "to strengthen the National Crop
Protection Service's (CPS) capability to develop and direct a
 crop protection program and continue to implement the on-going
program inCrop Protection based on Integrated Pest Management

Strategies." 
 Toward these purposes, the project envisioned

inputs of technical assistance ($350,000), training ($350,000)

and commodities ($350,000). Designed outputs were 1) trained

senior technical staff inCPS headquarters, 2) trained field
supervisors in each zone, 3) functionally trained field agents,

4) extension infrastructure for the CPS and, 5) development and
 
implementation of draft crop protection strategies.
 

By the end of the project, the design also envisioned the GOGB's

adoption of an integrated pest management strategy for each

major food crop, the establishment of professional linkages

between CPS and international research Institutes, the

capability of CPS to coordinate crop protection activities with
other Ministry departments, the development of a competent staff
 to implement work and, finally, the existence of significant

non-U.S. donor support.
 

For a complete description of the project see the Guinea-Bissau
 
Food Crop Protection III (657-0012) Project Paper (PP) dated
August 23, 1985 and the Project Grant Agreement dated August 26,

1985.
 

In February 1988, a mid-term evaluation was completed. It noted

that the project "made significant contributions to the

headquarters and senior technical and administrative staff ....
"
 
It also noted, however, that the project had "not emphasized

fulfilling rural farmer level 
crop protection needs", resulting
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In a "centralized government agency that continues to be inneed

of basic facilities in the four zones...." The evaluation
 
expressed particular concern with the over-reliance of the CPS
 
on pesticide usage rather than biological control and more

integrated pest management practices. Inadequate chemical
 
storage facilities, untrained pesticide use and the lack of a
relevant GOGB pesticide policy were identified as shortcomings

of the project.
 

The other main concern of the mid-term evaluation was the

necessity of developing a more rural-based approach by the CPS
 
to promote the desired increases in food productivity. (for

more information see the February, 1988 project evaluation done

by the International Science and Technology Institute, Inc.)
 

Subsequent to the mid-term evaluation, a PP supplement was

authorized on August 5, 1988, adding $1,000,000 to the project

and reorienting activities to address project needs Identified

in the evaluation. In this PP supplement, A.I.D. agreed with
 
the mid-term evaluation's concern regarding pesticide usage and

the lack of a CPS outreach or extension capability; A.I.D.
 
criticized the report for its failure to include any type of
 
"cost benefit relationships regarding pesticide use." 
 However,

the decision was made to augment A.I.D. funding to the project
with the 9/30/90 PACD in
an attempt to address the shortcomings

Identified in the evaluation.
 

These additional activities were expressed in the PP supplement

budget as follows: construction ($350,000), commodities

Including vehicles, and their spare parts, training materials,

office supplies, storage and safety equipment and reference
 
works ($240,000), technical assistance services ($380,000) and
 
audit and evaluation reports ($30,000). Since the signature of

amendment 2 under the Project Grant Agreement on August 23,

1988, construction has almost been completed on the regional CPS

Facilities in Bafata, Bula, Catto, Bissau and Bolama; technical
 
assistance has been provided in stored products techniques,

plant quarantine mechanisms, pesticide legislation procedures,

plant pathology, entomology, vertebrate pests and survey

procedures. Future technical assistance shall 
be provided in
 
the areas of biological control and weeds.
 

Commodities including vehicles and spare parts, training

materials and warehouse/office maintenance supplies have been
 
provided. Long short term training activities have continued in

the project's targeted technical areas. The PACD was also

extended until July 31, 
1991 to permit the graduation of the CPS
 
Director from his masters degree program at Kansas State
 
University. All other project activities are scheduled to
 
conclude on September 30, 1990.
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Progress inmeeting the original and amended project outputs has
 
been steady but Inconsistent; even though the PP Supplement

called for a long-term USDA project manager, an inexplicable

shift to semi-monthly visits was made early in the project.

Because of OAR/Bissau staff constraints, this small mission's (2
U.S. Direct Hire) ability to effectively administer yet another
 
managtment intensive project has hindered further progress.

(for nore complete background information see the Food Crop

Protection III Project Paper Supplement dated August 5, 1988 and

Amendment Number 2 to the title project Grant Agreement).
 

ARTICLII 
 TITLE OF PROJECT TO BE EVALUATED
 

Guinea Bissau Food Crop Protection III Project

PROJECT NUMBER: (657-0012)
 

ARTICLE III - OBJECTIVE
 

The purpose of this evaluation Isto conduct a final impact

study of the Food Crop Protection activity and to determine the
 
externt of project 
success inmeeting its stated goal (Increasing

productivity in staple food crops) and purposes (strengthening

the CPS capacity to develop and direct a crop protection program

and to implement and on-going program in crop protection).
 

The evaluation shall make a general assessment of the impact of
 
the project and examine ifproject objectives were met. The
 
evaluation shall also make recommendations on the necessary step

that the GOGB will need to take to strengthen the CPS
 
institutional capability in the years to come.
 

ARTICLE IV- STATEMENT OF WORK
 

A. General
 

The evaluation team shall consist of an Evaluation Specialist

and a Plant Protection Specialist, both as described below. The
 
team of specialists shall conduct an initial document and

interview review for a 
Jttl of two days prior to their Guinea
 
Bissau field work. The team shall use existing project

development documentation, reports and other available data to
 
understand the program environment. Once In the country, the
 
team shall 
initiate field work and conduct interviews and
 
reviews with project and GOGB counterparts.
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B. Evaluation Topics
 

The final evaluation shall draw upon any available baseline
 
surveys of pest problems in traditional agriculture, as well as
 
crop loss assessments, and will focus on the project's

accomplishment of outputs, achievement of purpose and
 
contribution to the attainment of the goal. The evaluation
 
shall also assess the kind and degree of impact that the project

has had - and will continue to have on the CPS's national
 
approaches to reducing plant pests and on 
the rural population

of the country. Any measurable change in agricultural

production or harvest losses must be examined for linkages to
 
CPS services. The evaluation shall also review the progress

made in addressing the problems raised by the mid-term
 
evaluation, particularly involving the national use of
 
pesticides and the rural extension capability of the CPS.
 

Of particular interest are the following issues:
 

1. Planning and management capability of the CPS senior staff:
 
examples of clear objectives and logical planning to implement

the mandate of the service should be evident as should the
 
extension of these skills to other personnel through in-service
 
training.
 

2. Performance of field agents: guidelines and job

descriptions should be complete and a performance evaluation
 
system should be ready if not activated.
 

3. CPS support services for field operations: to include
 
operational 
state of the vehicle fleet (examples of responsible
 
use and care of vehicles should be noted) and CPS control of
 
non-expendable equipment.
 

4. Accomplishments in national strategies for crops/pests: at
 
least one strategy should be implemented on a country-wide
 
basis, and all others drafted.
 

5. Efforts to involve women should be evident.
 

6. Degree to which other ministry departments have cooperated

infield operation should be explored.
 

7. Existing examples of other donor support already provided

should be noted as well 
as the potential for additional donor
 
funding for future CPS needs. Recurrent costs that must be met
 
in hard currencies should be of particular emphasis.
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8. 	Expansion of CPS activities into non-food crop areas should
 
also be noted (protection of forest areas for pest attacks,

import/export quarantine, pesticide legislation, etc...).
 

9. The maturity of CPS as a self-reliant institution should be
 
examined and recommendations made for the future needs of the
 
organization as USAID funding support isended.
 

10. Recurrent cost issues, especially those requiring hard
 
currency, should be addressed. Can the recurrent costs of the
 
CPS be met to ensure the viability of the department?
 

11. The extent to which any CPS activities have relevance for
 
adoption by the private sector. (i.e. future pesticide use by

private sector traders after CPS certification programs.)
 

C. Individual Scope of Work - Evaluation Research Specialist -

Team Leader:
 

1. The Evaluation Specialist (Team Leader) shall be responsible

for managing the overall evaluation effort and for preparation
 
of the final report.
 

The Evaluation Specialist shall identify and assemble the
 
relevant background documentation and be responsible for
 
establishing individual work plans in fulfilling this scope of
 
work. The Evaluation Specialist shall ensure that the
 
objectives of the evaluation are met and that the topics

requested herein are addressed in the final report. In adition
 
to the tooics identified above, the Evaluation Specialist shall
 
ensure incorporation of the following topics in the final report:
 

a) 	an assessment of whether the project was implemented as
 
planned. If so, what aspects contributed to project
 
success? If not, what were the primary reasons?
 

b) 	and assessment of whether the relevant issues raised in the
 
mid-term evaluation were rectified and how. (The team shall
 
interview the USDA project technician to get his views on
 
the inadequacies of the mid-term evaluation.)
 

c) an assessment of the institutional capacity of CPS
 
(staffing/facilities, etc...) to carry out its mandate, and
 
if and how A.I.D.'s assistance contributed to that capacity.
 

d) an assessment of whether this activity, inclusive and
 
exclusive of any other donor activity in the project area,
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was 	cost effective. This assessment should take into
consideration the cost of the various project Interventions, the
short and long-term benefits resulting from these activities and
Identify those constraints which are preventing the full 
impact
of the CPS efforts to be realized. An attempt should also be
made to determine cost/benefit relationships of pesticide usage

by CPS.
 

e) 	an assessment of the viability of the CPS in terms of
financial, economic, and Institutional sustainability. In
particular, the issue of recurrent costs should be
addressed, and/or cost recovery if the CPS is used to
provide services to other GOGB entities or private sector

entities. 
 The assessment should make recommendations on how
the CPS and A.I.D. might become involved inany proposed
 
courses of action.
 

f) 	To the extent possible, and to the degree baseline and other
quantitative data exist, the Team Leader shall also make an
attempt to gather additional information inorder to measure
the 	impact of the project's interventions on the project
area. 
 If this is not possible during the time-frame planned
for the evaluation, recommendations should be made regarding

the resources, skills and methodologies required to make
 
such measurements.
 

2. 	Level of Effort - Team Leader/Evaluation Specialist
 

The Evaluation Specialist will be required for a total of 28
 
person days as outlined below:
 

-
 One 	day in the U.S. For document review.
 
-
 18 days inGuinea Bissau for further document review,
preparation of work, plans, meetings with project and GOGB
counterparts, field investigations and drafting of
 

evaluation report.
-
 Five days in the U.S. for completion of the final report.
-
 The 	remaining four days shall be for necessary travel time

between the U.S. and Guinea Bissau.
 

D. 	Individual Scope of Work -
Evaluation Research 
- Crop

Protection Specialist:
 

1. This specialist shall report to the team leader and be
responsible for the technical analysis of the CPS capability in
the 	broad range of pest problem management (i.e. plant
quarantine, biological control, integrated pest management,
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various strategies associated with pre and post harvest crop

losses. On a general level, this specialist shall assess the
 
CPS Institution's potential and capability as a provider of
 
technical crop protection services to the food producing

community inGuinea Bissau. CPS' outreach/extension capability

and its abilities invarious methods of pest control should be
 
examined.
 

More specifically, the Crop Protection Specialist shall review
 
A.I.D. project documentation to evaluate how the project met its
 
stated goal and purpose and how the project impacted upon the
 
following areas:
 

a) CPS pest surveying and detection capabilities

b) CPS assistance to villagers

c) Biological control programs used and planned by CPS
 
d) Relevance of project training provided to CPS
 
e) Extension of Integrated pest management techniques by CPS

f) Pesticide usage, safety and control capabilities of CPS
 
g) Plant guarantine capabilities and needs of CPS
 
h) CPS national program plannings and emergency pest outbreak
 

reaction abilities.
 

Working inconjunction with the Team Leader, the Crop Protection
 
Specialist shall also assess the end of project status of the
 
CPS by reviewing the Service and its major components:
 

- Human Qualifications (ability and capacity of CPS staff to 
carry out assigned tasks and the appropriateness of project
funded training on staff capabilities); 

- Physical Plant and Equipment (conditions of the physical
facilities, maintenance, adequacy of space, laboratories,
*storage, and repair shops, use of vehicles, communications 
and-supplies); 

- Administrative Procedures (preparation and use of effective 
work plans, budgets, job descriptions, operational
guidelines, inventory procedures and management controls); 

- Program Operations (effectiveness of field operations,
quality of laboratory work, accuracy of reporting, quality
of pest data collection and references, quality of pest
control procedures); 

- Training Programs (the use by CPS of adequate training plans
and realistic targets, quality of tratning material and 
field guides, effectiveness of outreach activities and the 
numbers and types of period being trained); and 
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Coordination (extent of CPS collaboration with related
 
national and international institutions).
 

The specialist shall also contribute to the evaluation's
 
investigation into cost/benefit aspects of the project and the

evaluation topics identified inArticle IV B. above. 
 The

specialist shall also outline the projected program needs of the
CPS and recommend which inputs might be most beneficial in
strengthen the capabilities of the Service inthe future.
 

2. Level of Effort - Crop Protection Specialist

The Crop Protection Specialist will be required for a total of
 
23 person-days as outlined below:
 

-
 One day in the U.S. for document review.
 

-
 18 days inGuinea Bissau for further document review,

preparation of work, plans and meetings with project and
 
GOGB counterparts, field investigations and drafting of
 
evaluation report.


-
 The remaining four days shall be for necessary travel time

between the U.S. and Guinea Bissau.
 

ARTICLE V - REPORTS
 

The contractor's team will be responsible for providing a final

draft evaluation report two working days prior to departure of
the evaluation team. 
This report is to be submitted in English,
should not exceed 50 pages (exclusive of annexes) and should

conform with evaluation guidance contained inA.I.D. Handbook 3,

Chapter 12 and the A.I.D. Program Design and Evaluation
Methodology Report No. 7 (A.I.D. Evaluation Handbook). 
 After

this draft has been reviewed and commented upon by USAID/Bissau

prior to the team's departure from Bissau, the contractor will

be responsible for having the evaluation report finalized in the
U.S. and translated into Portuguese with 15 copies. 
 The English

version of the final report shall also be provided in 15
 
copies. The evaluation report will contain the following

sections (described ingreater detail in the A.I.D. Evaluation
 
Handbook):
 

Executive Summary

Project Identification Data Sheet
 
Table of Contents
 
Body of Report
 
Appendices
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Within five weeks of departure of the evaluation team, the
contractor shall incorporate comments provided by OAR/GB and
produce the final evaluation report. Submission of the report

shall be infifteen (15) English versions, and fifteen (15)
Portuguese versions directly to the USAID/Guinea-Bissau.

Internal A.I.D. distribution will be made subsequently by the
mission. The mission will be responsible for conducting the
final evaluation review and for accepting the final report.
 

ARTICLE VI - TECHNICAL DIRECTIONS
 

Technical directions during the performance of this delivery

order will be provided by USAID/Bissau: Paul Neifert, GDO,
pursuant to Section F. 3 of the IQC contract.
 

In addition, the contractor will be represented by the team

leader who will be directly responsible to the A.I.D.
Representative, Guinea-Bissau, or her designate. 
The 	A.I.D.
Representative will be responsible for providing general

guidance to the evaluation team and for ensuring that
appropriate contacts are established between the evaluation team
and the host country counterparts. The team shall take
immediate and daily direction from the USDA PASA employee who
has had primary responsibility for the project over the last
three years. The contractor's crop protection specialist will
report and be directly responsible to the team leader.
 

ARTICLE Vl -
TERM OF PERFORMANCE
 

A. 	The effective date of this delivery order isAugust 8, 1990

and the estimated completion date isOctober 31, 1990.
 

B. Subject to the ceiling price established inthis delivery

order and with prior written approval of the Project Manager
(see 
block 5 of the Cover Page), Contractor is authorized to
extend the estimated completion date, provided that such
extension does not cause the elapsed time for completion of
the work, Including furnishing of all deliverables, to

extend beyond 30 calendar days from the original estimated

completion date. The contractor shall attach a 
copy of the
Project Manager's approval for any extension of the term of
this order to the final voucher submitted for payment.
 

C. 	It is the contractor's responsibility to ensure that Project
Manager-approved adjustments to the original estimated
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completion date do not result in costs incurred which exceed the
ceiling price of this delivery order. 
Under no circumstances
shall such adjustments authorize the Contractor to be paid any
sum In
excess of the delivery order.
 

D. Adjustments which will 
cause the elapsed time for completion
of the work to exceed the original estimated completion date
by more than 30 days must be approved ida M by the
Contracting Officer.
 

ARTICLE VIII - NORK DAYS ORDERED
 

A. Functional Delivery Days 
 Fixed Daily

Labor Secialtst 
 rderd Rate
 

Eval. Research
(Team Leader) 
 28 
 $584.10' $16,355
Eval. Research 
 23 
 542.52* 
 1.AZ
 

.................. 
 $28,833
 

*Based on a 
multiplier of 1.98 (Consultants)
 

B. Subject to the prior written approval of the Project Manager (see
Block No. 5 
on the Cover Page), contractor isauthorized to adjust the
number of days actually employed in the performance of the work by
each position specified in this order. 
 Contractor shall attach copy
of the Project Manager's approval to the final voucher submitted for
 
payment.
 

C. It is the contractor's responsibility to ensure that Project
Manager-approved adjustments to the work days ordered for each
functional 
labor category do not result in costs incurred which exceed
the ceiling price of this delivery order. 
Under no circumstances
shall such adjustments authorize the contractor to be paid any sum In
excess of the ceiling price.
 

ARTICLE VIX - CEILINGPRICE
 

(1) For Work Ordered 
 $28,833
 

(2) For Other Direct Cost
 

Ceiling Price (1)+ (2) 
 $50,470
 
The Contractor will not be paid any sum inexcess of the ceiling price.
 



ANEXO C 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 

INFORMACAO DA AID 

A.I.D. Congressional Presentation Fiscal Year 1990 Main Volume 

A.I.D. Evaluation Handbook 

A.I.D. Evaluation Special Study No. 33 Report of a Preparatory Evaluation Workshop on the 
Management of Agricultural Projects in africa (Jaa. 1986 A.I.D.) 

A.I.D. Program Evaluation Discussion Paper No. 11 Effective Institution Building; A Guide for 
Project Designers and Project Managers Based on Lessons Learned from the A.I.D. Portfolio 
(March 1982; USAID) 

The Informal Sector: Issues in Policy Reform and Programs (Report on the East and Southern 
Africa Regional Conference; Nairobi, Kenya April 27-29, 1989) 

A.I.D. Guinea-Bissau Strategy Review May 1988 Howard, R. Handler, Robert J. Maushammer, 
et. al. 

A.I.D. Country Program Strategic Plan FY 1991-1995 May 1990 

A.I.D. Program Assistance Approval Document: Guinea-Bissau Agricultural Sector Assistance 
Program (Authorized 8/24/89) 

Material Tcnico da AID 

"Integrated -Pest Management (IPM) for Food Crops in the SA.HEL; A.I.D.-Funded 
Accomplishments, Present Status, and Proposed Activities" Dr. Patricia C. Matteston, Consortium 
for International Crop Protection, College Park, MD February 5, 1990 (Prepared for A.I.D.) 

Avaliac6es da AID 

Project Evaluation: Guinea-Bissau Food Crop Protection III (657-0012) International Science and 
Technology Institute, Inc. Washington, D.C. February 12, 1988 

Evaluation of the South Coast Agricultural Development Project in Guinea-Bissau DAI 
Washington, D.C. 1987 



Final Project Evaluation: The South Coast Agricultural Development Project No. 657-0010 
Experience, Inc. Washington, D.C. March 1990 

Evaluation of The Technical Skills Training Project for the Tri-Lateral Commission in Guinea-
Bissau DAI Washington, D.C. November 1987 

USAID/Bissau Training Program Evaluation (Draft) Labat-Anderson Inc. December 1989 

Informacdo sobre Antecedentes da Guin6-Bissau 

Galli, Rosemary E. Development Strategy in Guinea-Bissau: The European Community's 
Contribution (Bissau, December 1989) 

Guinea-Bissau: An Introductory Basic Economic Report (In Three Volumes) Vols. I and II 
Report 3529-GUB (World Bank May 1982) 

Guinea-Bissau: A Prescription for Comprehensive Adjustment World Bank Western Africa 
Region March 26, 1987 

Republic of Guinea-Bissau Second Structural Adjustment Credit April 25, 1989 (Report No. P
4980-GUB) World Bank 

Republic of Guinea-Bissau: Social and Infrastructure Relief Project World Bank Staff Appraisal 
Report April 19, 1989 (Report No. 7606-GUB) 

Anuario Estatistico 1988 Ministerio do Desenvolvimento Rural e Agricultura, Gabinete de 
Planeamento Republica da Guinea-Bissau (Bissau/Dezembro 1989) 

Inquertio Anaul Sobre as Superficies Rendimentos e Producoes; Resultado da Campanha Agricola
1989/90 (Marco 1990) 

Anuario Estatistico 1988 Ministerio do Desenvolvimento Rural e Agricultura, Gabinete de 
Planeamento; Divisao de Estaticas Agricolas 

Resltats du Recensement National de L'Agriculture 1988/1989 Tome I: Resultats Nationaux et 
Regionaux Ministere du Developpement Rural et del l'Agriculture; Cabinet de Planification Mai 
1990 

Republic of Guinea-Bissau Round Table Geneva July 1988 UNDP 



Mulheres/G~nero 

Overholt, Catherine ed. Gender Roles in Development Projects: A Case Book Kumarian Press 
West Hartford, Conn. 1985 

Women in Development: A.I.D.'s Experience, 1973-1985 (Vol. 1. Synthesis Paper) A.1.D. 
Program Evaluation Report No. 18 April 1987 

African Women in Development (AFWID) Bureau for Africa (698-0529) A.I.D. Washington, 
D.C. December 12, 1989 



ANEXO D 

PESSOAS CONTACTADAS 

Leila Abu-Gheida
 
Voluntiria do Corpo da Paz
 
EEC/FED Melhoramento das Boihanas, Gabu
 
(Directora do Projecto EEC: Sylvie Forel)
 

Ant6nio Aime
 
Director Interino do SPV
 
Zona I
 

Rui Daniel B. Andrade 
Responslvel pelo Servigo de Extensgo Rural
 
Cachdu
 
M.D.R.A/P.D.R.I. Zona I co. P. NO 79
 

Marie-Josd Aradjo
Directora do CDEA (Servigo de Documentagio do Ministdrio da Agricultura) 
Bissau 

Ana Balde
 
Oficial de Treino do SPV
 
Bissau
 

Alfesene Balde
 
Director de Zona do SPV, Zona Autdnoma de Bissau
 
SPV 

John Dale Blanken 
Ex-Embaixador dos Estados Unidos em Bissau 

Joio Carvallio 
Director, PDRI Centro de Bula 

Jeanne Clemenceau 
Directora Adjunta 
PNUD Bissau 

Basflio de Costa 
Chefe do SPV 
Regiio de Oio 

Robert Collingwood 
Delegado do EEC 
Bissau 
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Carlos Correia
 
Ministro de Estado de Desenvolvimento Rural e de Agricultura
 
Bissau
 

Souleimane Dabo
 
Oficial Seccional do SPV
 
Mansaba
 
Regigo de Oio
 

Carlos J. Delgado
 
Oficial (Chefe) Regional
 
SPV, Gabu
 

Senfo Djalo
 
Oficial Chefe do SPV
 
Regido de Cachu
 

Eva G. Dotter-Jansson
 
S6cio-Antropdloga
 
PDRI Zona I, Bula
 

Lynwood A. Feidler
 
Bi6logo de Vida Silvestre, Investigaqdes
 
SecqAo de Programas Internacionais
 
Denver Wildlife Research Center 
USDA 

Maria Rosa Evora Ferreira
 
Entomologista
 
SPV, Bissau
 

John Franklin 
Administrador do Projecto de Protecgao Vegetal de Alimentos da Guind-Bissau 
USAD/APHIS 

Antero Matias Gomez 
Extensionista VIII 
Bula 

Fernando Jdlio 
Manuel Jiilio 
Artistas/llustradores GrAficos 
Ministdrio da EducagAo 
Bissau 

Bengt Kjeller 
Coordenador 
PRDI Zona I, Bula 



-3-


Walterr Knausenberger
 
Assessor em Entomologia: Gestio de Pragas e Pesticidas
 
AFR/TR/ANR/NR
 

Pedro Landim
 
Especialista em Regulamentagio de Pragas
 
SPV, Bissau
 

M. A. Andeke Lengui
 
Representante da FAO
 
Bissau
 

Care Lifton
 
Investigador-Antrop6logo
 
Yale University
 
Bissau
 

Michelle Marks
 
VoluntAria do Corpo da Paz
 
Programa de Extensio Rural de Bula: Ingore (1989-90)

Hortas de Legumes das Mulheres do QuakerFriendsService (1988-89)
 

Marcellion Martins
 
Director do Projecto "Cintura Verde"
 
MDRA/SAAB
 
C. P. N0 71, Bissau 

Malam Mandjam

SPV, Responstvel pela Protecgvo Vegetal
 
Zona II, Gabu
 

Geraldo Menout 
Director da Zona I 
SPV 

Enga. Maria da Conceigio Moura 
Directora Adjunta da Direcq~o do Servigo de Controlo e Certificagio de Sementes (MDRA) 
Chefe da SecqAo de Patologia de Sementes, Bissau 

Bessafrate Nambreama 
Oficial Provincial 
ResponsAvel Provincial pelo Projecto de Tubdrculos e Algodlo (Franga)
Mansaba, Regiao de Oio 

William Overholt 
Especialista em Gestio de Pragas 
SANO T/AGR 
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AID/Washington 

Paula Pereira
 
Presidente da Associagio de Mulheres
 
Tabanca de Co (Utonk)
 

Jorge Alberto Santos Oliveira
 
Director Geral de Agricultura
 
MDRA, Bissau
 

Dag Ruwe Havgluwd
 
Representante Principal
 
ADDP
 
Plantagio de Lesti
 
(Doador: Dinamarca)
 

Ann Mulvaney
 
Oficial Administrativo
 
Corpo da Paz, Bissau
 

Paulo Onim 
Oficial Respons~vel pela Protecgio Vegetal 
DEPA 
Contuboel 

Francine Panfietti
 
Oficial Assistente de Programas
 
AID, Bissau
 

Gilbert Pouho
 
Oficial Assistente de Projectos

AID, Bissau
 

Fernando Quade 
Director do Centro de Projectos de Arroz 
Carantaba 

Stephen Sandiford 
Oficial de Programas do PNUD 
Bissau 

Ann Stodberg 
Primeira Secret~ria 
ASDI 
Embaixada da Sudcia, Bissau 

Luis Tavares 
Oficial, Quarentena de Plantas 



SPV, Bissau 

Domingos Tchentchelan 
Director da Zona II 
SPV, Bissau 

N'Bunde Yualam Te' 
Supervisor de Extensio 
Sector de Bula 

William Thomas 
Entomologista - Especialista em ProtecqAo de Plantas 
AFR/TR/ANR/NR 

Cirilo Varela 
Director, Zona III 
SPV, Catio 

Marcelino Vls 
Director Interino 
SPV. Guind-Bissau 

Mon S. Yee 
Cientista de Solos 
SCS/USDA 
Portland, Oregon 
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ANEXO F 

PESSOAL DO SPV, AGOSTO DE 1990 

1 - Mustafa Soares Cassama 

2 - Marcelino Vaz
 

3 - Florentino Josd Femandes
 

4 - Lourenqo Monteiro Carvalho de Abreu
 

5 - Pedro Correia Landim
 

6 - Alfesene Bald6
 

7 - Maria Rosa Evora Ferreira
 

8 - Geraldo Sariot Menout 

9 - Domingos Tchentchelan 

10 - Cirilo Travares Varela 

11 - Luis Antonio Tavares 

12 - Ana Marcelina Vieira Indoi Bald6 

13 - Basilio da Costa 

14 - Viriato Jos6 da Silva 

15 - Serifo Jald 

16 - N'Queba Cia 

17 - Malam Mandjam 

18 - Quintino Lopes Correia 

19 - Claudino AndrE Pereira 

20 - Bunha Nanbund6 

21 - Augusto Vaz 

22 - Julio Nassulnat6 

23 - Carlos Joaquim Delgado 

24 - Luis Tchama Tchigna 

25 - Lassana Seidi Celu 

26 - Martinho Sanca 

27 - Embana C6 

28 - Bibano da Silva 



29 - Joiozinho Quim
 

30 - Jos6 Pedro Serra
 

31 - Augusto Bob6
 

32 - Fernando C6
 

33 - Amadu Sissoco
 

34 - Rog6rio Betagda
 

35 - Ant6nio Sim6es
 

36- Abreu M'Bali Calabus
 

37 - Jorge Lamine CamarA
 

38 - SebastiAo Quimora 

39 - Joaquim Quinhau Embund6 

40 - Dembo Djassi 

41 - Bulna Quebi 

42 - Fod6 Cassama 

43 - Augusto JoAo Nhaga 

44 - Victorino Gomes Indi 

45 - Sanha N'Canha 

46 - Amadu Djau 

47 - Jos6 Manuel da Silva 

48 - Djan Uri Camara 

49 - Carlos Alfredo Dias 

50 - Raul Correia 

51 - Suleimane Dab6 

52 - Coio Mana 

53 - Domingos Pereira Tavares 

54 - Pedro Dias 

55 - Vicente Mereque 

56 - Jorge Almeida Baptista 

57 - Ant6nio Ensa Camard 

58 - Mamadu Cassama 

59 - Duarte Bormin T6 

60 - Duarte Tavares Timbana 



61 - Angelo Anibal Pereira 

62 - Sidia Malam Casama 

63 - Jofo M'Bemba Camara 

64 - Sana Sissd 

65 - Umaro Gano 

66 - Mutaro Embalo 

67 - Fonseca Alqueia Sambu 

68 - Alexandre Manuel Fonseca 

69 - Silvestre Antonio Onofre King Cabral 

70 - Rui da Silva Nhaga 

71 - Manuel Joaquim 

72 - Pedro Mana 

73 - Flife Bedente 

74 - Tchico Balanta 

75 - Teresa de Oliveira 

76 - Elvira Carvalho de Alvarenga 

77 - Jodozinho Mendi 

78 - Umaro Darame 

79 - Andre Gomes 

80 - Gabriel Femandes Barbosa 

81 - Joaquim Manuel Antonio Albino 

82 - Feliciano Pinto Biague 

83 - Aguinelo Nanque 

84 - Matias Vieira 

85 - Malam BissorA Fati 

86 - Malan Cassama 



ANEXO G 

PUBLICAI(ES FORNECIDAS AO PESSOAL DE BAIXO NPVEL DA ZONA 
DO SPV, AOS FUNCIONAROS DO SPV E A ALGUNS EXTENSIONISTAS 

Ndmero
 
de
 

exemplares
 

20 	 Nota: 0 Guia para o Uso de Pesticidas (Overholt e outros), acima indicado, foi 

tambdm fornecido em 1987 em ingl8s e frances. 

2000 	 Servigo Nacional de ProtecgAo Vegetal, Guind-Bissau 

2000 	 Calenddrios (cartazes orientados para a protecg;o vegetal) 1987-88 

2000 	 Calenddrios (cartazes orientados para a protecgdo vegetal) 1991 

2000 	 Cartaz da Stirga (1990) 

2000 	 Cartaz da ferrugem (1990) 

2000 	 Cartaz de pesticidas (1990) 

* Em caso de 500 ou mais exemplares, fez-se a distribuigio ao nfvel da tabanca. 

7. 	 Relat6rio de Viagem: Revisio do Projecto de Lei Nacional de Pesticidas e situaio 
de pesticidas (excesso) e containers na Guind-Bissau (1990), Carl Castleton,
USDA-APHIS (Costa do Marfim) 
Ingles/Portugues 

8. 	 Relat6rio da Visita a Guin-Bissau - DirecSio dos Servios de ProtecSAo Vegetal
(situaqAo de manutenq;o e reparo de motocicletas do SPV: treino e recomendaq6es) 
(1987), Pedro Meunier, mecanico-chefe de motocicletas, Honda, Portugal 
Portugues 

9. 	 Relat6rio de Viagem: esforqos para intensificar o uso de grificos e acelerar a pre
para Ao de materiais didAticos, bern como a produglo e a avaliagio dos mesmos por
parte do Serviqo de Protecqio Vegetal, 1988, Dennis Hannapel, USDA/APHIS, 
EUA 
Ingles 

10. 	 Relat6rio de Viagem: Guind-Bissau (17 de Setembro a 11 de Outubro de 1987) -
Avaiaqlo da situagio de pragas causadas por pissaros, 1987, Richard Bruggers,
Denver Wildlife Research Center, Controlo de Prejufzos Causados por Animais, 
USDA/APHIS 
Ingles 

A?
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11. Relat6rio de Viagem: Guind-Bissau (21 de Outubro a 11 de Novembro de 1989) -
Avaliaggo 	da situagio de pragas causadas por roedores e treino de uma contraparte
do Servigo Nacional de Protecq o Vegetal (1989), G. Keith La Voie (organizaq~o
identica Ade Bruggers, acima) 
Ingles 

12. 	 Relat6rio de Viagem: Pragas Causadas por Roedores na Guind-Bissau (22 de Juiho 
a 18 de Agosto de 1990) - Continuaq o do trabaho de La Voie, 1990, Lynwood
A. Fiedler (organizagio identica I de Bruggers, acima)

Ingles
 

14. 	 Relat6rio de urn Semingrio sobre Produoo de Sementes de Batata na Guind (20 
a 22 de Fevereiro de 1990), F. A. Ilharco e Josd F. P. Ferraz (organizagio identica 
Ade Ilharco, acima)
 
Portugues
 

15. 	 Rapport de Mission en Guinea-Bissau du 19 au 30 Juin 1989: Potencial e valor 
dos silos na Guind-Bissau. Identificaglo de mdtodos para reduzir as perdas causa
das pelas pragas em depdsitos tradicionais, 1989, Dogo Seck, Programme Stockage,

Institut Senegalais de Recherches Agricoles (Senegal)
 
Francfs
 

16. 	 Rapport de Mission en Guinea-Bissau du 13 au 23 Mars, 1990 dans le cadre du 
project de protection des culture, vivrires de Guinea-Bissau: criaq~o do projec
to de construgio de silos e como fazer o treino para reduzir perdas nos dep6sitos
tradicionais ao nfvel da tabanca, 1990, Dogo Seck. Quanto borganizag~o, ver pard
grafo anterior. 
Franc8s 

17. 	 Reflexio sobre Defesa Sanitgria dos Produtos Armazenados na Guin6-Bissau,
1988, Mustaffa Cassama, Servigo Nacional de ProtecqAo Vegetal, Guind-Bissau 
Portugues 

18. 	 Relat6rio de uma Missio de Apoio Tdcnico aos Servigos de Protecgio Vegetal da
Reptiblica da Guind-Bissau, 1989, F. A. Ilharco (identico ao nimero 13, acima). 

19. 	 Relatdrio de uma visita a Guin6-Bissau: revislo da capacidade do pessoal e das ins
tala3es de laboratdrio corn recomendag0es, 1988, J. F. P. Ferraz, Instituto Nacio
nal de Investigag o Agr ria, Estaq~o Agron6mica Nacional, Oeiras, Portugal. 

20. 	 Relat6rio Anual do SPV, M. Vaz 1985 
1986 
1986 
1988
 
1989 

21. 	 IdentificagAo e Frequencia dos Vfrus Cucurbit na Regilo Sudeste da Louisiana,
1989, tese de F. J. Fernandes, Servio Nacional de ProtecVAo Vegetal, Guin6-
Bissau (Louisiana State University). 
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22. 	 Efeito de Gendtipos Resistentes e Suscept(veis do Milho sobre a Biologia do 
Swinhoe Chilo partellus (Lepidoptera, Pyraledale) e do parasit6ide Apanteles
sesamiac cam. (Hymeroptera, Braconidae). (1990). Tese de L. Abreu, Servigo
Nacional de Protec;Ao Vegetal, Guind-Bissau (Oklahoma State University). 

Nota: 0 ttulo acima 6 provis6rio. 0 trabalho foi feito no Qu~nia. 

Documentos sobre o projecto que deverio estar terminados antes 
da concluslo do projecto: 

1. 	 Baujard (ORSTOM) 24 a 28 de Setembro de 1990 - Procedimentos actualizados e 
treino em fumigagio de sementeiras. 

2. 	 Drea (USDA-ARS) 8 a 21 de Setembro de 1990 - Revislo do potencial a longo 
prazo de biocontrolo de pragas de plantas na Guind-Bissau e estabelecimento de 
uma instalagio simples de cultivo. 

3. 	 D. N'Doye/DM'baye (ISRA-Senegal) 3 a 14 de Setembro de 1990 - Levanta
mento/Revisgo de problemas de insectos e doengas causadas por pragas no sor
go/milhete de importAncia econ6mica pontencial na Guind-Bissau, incluindo revisdo 
e actualizaq o da Estratdgia Nacional de IPM para o sorgo e o milhete. 

4. 	 J'MBodj (ISRA-Senegal) 3 a 14 de Setembro de 1990 - Levantamento/Revislo do
complexo de doengas do arroz na Guind-Bissau, incluindo revislo e actualizagio em
grande escala da Estratdgia Nacional de IPM para os problemas de doenga do arroz. 

5. 	 Maehler (USDA-Quarentena de Plantas/Aposentado), Julho de 1990. Relat6rio: 
Resumo da revisio/treino em quarentena de plantas da Guind-Bissau, SPV, estrutu
raglo de quarentena de plantas (L. Tavares) corn urn Projecto de Lei de Quarentena 
para a Protecq o de Plantas (prot6tipo) para a Guind-Bissau. 



ANEXO H 

ViNCULOS COM ORGANIZA(IES EXTERNAS 

1. 	 Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), Ibadan, Nigeria (e de 
biocontrolo - Benin) 

(A) 	 Este instituto proporciona apoio tecnico para o melhoramento de cultivos de tu
bdrculos em Africa (mandioca, inhame), legumes (feijdo-de-corda, soja), plh
tano, milho e arroz. 0 trabalho com o arroz estd a ser transferido para o 
WARDA. 

(B) 	 A maioria dos programas de que o IITA estA encarregado interessam A agricul
tura da Guind-Bissau. Um aspecto do seu programa de melhoramento da pro
duqAo 6 a reduggo de perdas causadas por pragas. No momento, de interesse 
especial para o SPV 6 o trabalho sobre diversas pragas da mandioca (piolho
"arinhento, aranha, gafanhoto, aranha tipo zon6cero e mosaico). Doengas de 
pldtanos, especialmente para impedir a introdug o do "topo protuberante", inte
ressan aos departamentos de patologia e quarentena do SPV. 

(C) 	 Os esforqos para desenvolver e estabelecer relaq6es de trabalho a longo prazo
inclufram: 

1. 	 Treino do pessoal do SPV pelo IITA. 

2. 	 Visitas tdcnicas a Guind-Bissau por parte do pessoal de biocontrolo do 
IITA. 

3. 	 Estabelecimento de um programa de trabalho conjunto para o 
biocontrolo do piolho farinhento da mandioca. 

4. 	 Teste na Guind-Bissau de material purgativo possivelmente resistente 
ao mosaico da mandioca, fornecido pelo IITA. 

5. 	 Investigagio para o grau de mestrado em ciencias sobre problemas 
patol6gicos da mandioca no IITA (Nota: embora planeada, essa inves
tigaq o foi cancelada pelo facto de o programa de F. Fernandes na 
Louisiana State University durar um ano mais em virtude de requisitos
de admissio da universidade). 

2. 	 Associagio de Desenvolvimento de Arroz da Africa Ocidental (WARDA), Bouake, 
Costa do Marfim). 

(A) 	 A WARDA estd encarregada do melhoramento da produgio de arroz na Africa 
Ocidental (do Chade ao Senegal), de arroz alimentado do ar/terreno elevado 
(Costa do Marfim) e em mangues (Serra Leoa). Um aspecto do seu programa
6 a redugAo de perdas causadas por diversas pragas do arroz. A WARD man

.il
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teve contactos (praticamente nao existentes nos iltimos dois anos) tanto com o 
Serviqo Nacional de Investigaqio da Guind-Bissau (DEPA) e como com o
SPV. Deve-se isso, em grande parte, a dificuldades administrativas e doutra 
natureza da WARD nos ilitimos anos. Espera-se que esta situaggo tenha mu
dado com a nomeagio do novo Director Geral. 

(B) 	 0 treino e o desenvolvimento de tdcnicas de controlo de pragas (cultivo, resis
tencia, etc.), por parte de investigadores da WARDA especialmente na Area de 
arroz de mangue, sio de grande interesse para um elmento importante da agri
cultura da Guind-Bissau. 

(C) 	 Estabeleceram-se relacionamentos por meio de visitas de treino do 
entomologista e do patologista do SPV ASerra Leoa (Posto da WARDA) e de 
visitas a Guind-Bissau. Mais recentemente, o SPV tem-se empenhado em de
senvolver um relacionamento de trabalho para 

ENGLISH TEXT INCOMPLETE!!!! 

3. 	 Instituto Internacional de Investigaggo Agrfcola em Terreno Tropical Semi-Arido 
(ICRISAT), india 

A) 	 Funciona como centro mundial para o melhoramento e aumento da produggo
de vArios cultivos obrigat6rios, incluindo sorgo, milhete e tubdrculos. 

B) 	 Dentre os tres cultivos acima mencionados, o sorgo representa interesse espe
cial para o SPV, especialmente na Area das doengas correlatas. As doenqas de 
maior interesse sio as ferrugens do sorgo e o Dowing Mildeur do milhete
pdrola. 

C) 	 Nos dois iiltimos anos, o Patologista de Plantas do SPV fez duas viagens Ao 
Centro Saheliano do ICRISAT, no N(ger. Uma viagem foi totalmente financia
da pelo Projecto e grande parte da segunda pelo ICRISAT. 0 patologista tam
bem foi acompanhado por um horticulturista vinculado ao Projecto de Extensio 
Rural da Zona I. Mais recentemente, a pedido do SPV, um patologista de 
plantas do ICRISAT (acompanhado do patologista de plantas do INSA, Bom
bay, Senegal) visitou a Guind-Bissau e, corn o patologista de plantas, visitou o 
programa da Zona I. Isso levou A programag;o do retorno do mencionado 
patologista de plantas do Senegal. 

4. 	 Instituto Nacional de Investigag o AgrAria, Estagdo Agrondmica Nacional (FAN),
Portugal. 

A) 	 Esta estaqAo presta vArios servi;os de pesquisa agrfcola e diagn6stico a 
Portugal e, com base limitada, Is ex-col6nias portuguesas. 

B) 	 Dentre os servigos de interesse para o Serviqo Nacional de Protecgio Vegetal
(SPV) da Guind-Bissau, mencionam-se os que envolvem doengas de plantas e 
pragas antropodais, como insectos e Acaros. Em futuro previsfvel, poder-se-A 
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proporcionar apoio limitado aos Departamentos de Entomologia (Ent) e de 
Patologia de Plantas (PP). Tal apoio poderA consistir em ajuda em identifi
caces 	demasiadamente complicadas para serern feitas corn os equipamentos e
refer8ncias existentes. Podem tambdm proporcionar biodados e material dispo
nfvel sobre os controlos possiveis ou combinag6es de controlos que possam ser 
cvnsideradas. 

C) 	 Desde os infcios de 1988 estabeleceu-se urn s6lido relacionamento entre o EAN 
e o Departamento de Patologia de Plantas do SPV. Conseguiu-se isso por
meio de uma sdrie de visitas de intercAmbio (6) do Dr. J. Ferraz (responsAvel
pelo Departamento de Patologia de Plantas do EAN) e de tres visitas de treino 
do pessoal do Departamento de Patologia de Plantas do SPV (Cia/Ferreira).
Estas tras sess6es de treino, dirigidas pelo Dr. Ferraz e pelo seu pessoal,
tiveram a duraggo de 5 a 8 semanas cada uma. Esta sdrie de interc.nbios 
coordenou o desenvolvimento de um Laborat6rio de Doenqas de Plantas vidvel,
juntamente corn o desenvolvimento sistemAtico da capacidade de diagn6stico do 
pessoal do Departamento de Patologia de Plantas do SPV, adequada s condi
g6es da Guind-Bissau. Envidou-se esforgo semelhante em entomologia corn o 
entomologista do SPV (Balde), que recebeu treino (quatro semanas) sob a di
recqio do Dr. Ilharco. Este visitou a instalaqto do SPV e trabalhou corn o De
partamento de Entomologia em tr~s oportunidades. 

5. 	 Servigo de Investigaqdo Cientffica e Tdcnica Outre-Men (ORSTOM). Esta organizagio
francesa de investigaq6es, corn sede em Paris, trahalha fora de Franqa em diversos 
assuntos, que vio de agricultura hpesca. Ura das instalaq6es do seu laborat6rio situa
se na fronteira corn o Senegal em Dakar. LA foi estabelecida uma das maiores secq6es
de investigagio em nematologia da Africa. 

A) 	 0 laboratdrio de nematologia do ORSTOM fez irivestigag6es em nemat6dios de 
cultivos vegetais, identificou um problema potencial em produqAo e sugeriu di
versas soluq&6s. Em duas oportunidades, tambdm proporcionou treino em 
fumigaglo de sementeiras para o pessoal do SPV, o qual, por sua vez, deverd 
prestar esse servigo onde for necessdrio (por exemplo, Projecto Greenbelt). 

B) 	 0 ORSTOM/Dakar pode prestar serviqos de apoio ao Departamento de Patolo
gia de Plantas do SPV na Area de identificaqio de espdcies de nematddios e 
assist8ncia na formulagio de solug6es de problemas identificados na Guind-
Bissau. Os nemat6dios de plantas constituem uma Area de trabalho diffcil, em 
virtude de seu pequeno tamanho e pelo facto frequente de que os agricultores
nAo os consideram problema. 0 ORSTOM 6 tambdm uma fonte de treino em 
assuntos relacionados corn nemat6dios. 

C) 	 Desde 1985, os nematologistas do ORSTOM fizeram seis visitas k Guind-
Bissau para trabalhar corn o SPV e reunir-se corn os cientistas do Serviqo Na
cional de Investigag o Agr(cola da Guind-Bissau (DEPA). Realizaram-se le
vantarnentos, treino e reuni6es para explicar os servigos proporcionados pelo
laborat6rio de nemat6dios de Dakar. 0 Departamento de Patologia de Plantas 
do SPV tern trabalhado estreitamente com o ORSTOM durante estas visitas. 0 
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ORSTOM convidou recentemente o SPV a dividir o treino de tres meses de um 
patologista de plantas em nematologia entre Dakar, Senegal e Montepellier,
Franga. A nosso entender, o financiamento desse treino serA feito pela Coope
raq[o Francesa. 

6. 	 Centro Internacional de Ecologia e Fisiologia de Insectos (ICIPE), Qudnia. 

A) 	 Este centro realiza investigag6es e procura encontrar solug6es para problemas 
relacionados corn insectos que atacam plantas e animais. 

B) 	 Este centro trabalha com vdrios problemas de pragas de interesse para a agri
cultura da Guin4.-Bissau, como formiga-branca e broca-do-colmo. Ministra 
tambdm cursos prAticos sobre determinados temas de entomologia (por exem
plo, entomologia do feijio-de-corda). 

C) 	 L. de Abreu desenvolveu um relacionamento de trabatho corn diversos mem
bros do ICIPE, especialmente na Area de controlo bioldgico. 0 Sr. Abreu (res
ponsAvel pelo Departamento de Entomologia do SPV), fez sua investigaggo
sobre biocontrolo de broca-do-colmo durante cinco anos, na Estaqio de Plantas 
MBita do ICIPE na regilo oeste do Quenia. 

7. 	 Departamento de Agricultura dos Estado- Unidos, Estaqio de Investigagio Agrfcola,
Beltsville, Maryland, EUA (Unidade de Controlo Biol6gico). 

A) 	 A Unidade de Servigo de Investigago Agrfcola do USDA proporciona coorde
naq o nacional do programa de controlo biol6gioco (BS) dos EUA nas Areas de 
interesse nacional designadas pelo Congresso. Disp6e de diversos laborat6rios 
em todo o mundo para ajudar na recolha de agentes potenciais que podem re
duzir a perda de cultivos corn dependencia reduzida ou mfnima de pesticidas.
Tern ura ampla gama de peritos que trabalham corn doengas causadas por in
sectos: nemat6dios e parasitas e depredadores de insectos. 

B) 	 0 USDA-ARS pode prestar apoio na identificagio (toponomia) e intercambiar
materiais sobre biocontrolo de interesse mituo a respeito d. diveras pragas
causadas por insectos, vectores de doengas e ervas daninhas. Pode-se propor
cionar, mediante solicitag o, assessoria e publicaq6es. Pode-se fazer tambdm 
referencias a peritos de outros pafses. 

C) 	 0 Dr. Jack Drea coordenou ura visita de duas semanas s instalaq6es do ARS 
(Beltsville) e reuni6es corn cientistas e com o pessoal do Laborat6rio de Intro
duqlo ao Biocontrolo (Newark, Delaware), a fim de familiarizar o Dr. Abreu 
corn os recursos e as capacidades do USDA na Area de biocontrolo. Para aldm
disto, o USDA estA a procurar publicagdes, a tim de ajudar o Sr. Abreu a 
aprofindar os seus conhecimentos a respeito de mtodos/contactos potenciais
de combate s pragas de insectos na Guind-Bissau. 0 Dr. Drea visitard o Sr.
Abreu durante duas semanas em Setembro, para ajudar na formulaglo de abor
dagens 	ao BC na Guind-Bissau e para determinar o grau a ser considerado na 
capacidade de cultivo. 


