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Prefacio
 

A avaliaqgo deste projecto foi levada a efeito pela equipa
 

de avaliagio completa. As minutas do relat6rio foram compi

ladas durante o perlodo entre 17 e 24 de Novembro de 1983.
 

Em 6 e 7 de Dezembro de 1983 as minutas foram discutidas
 

com todas as autoridades caboverdianas envolvidas no pro

jecto (vidg Anexo 1).
 

Para as minutas do relat6rio:
 

O Sr. Joaquim Delgado preparou os capltulos 5.2, 6 e 11.1.
 

0 Sr. Ant6nio Gomes preparou os capitulos 5.3, 10.1.
 

O Sr. Allan Miller preparou, em parte, os capitulos 8.1,
 

8.2 e 8.3.
 

0 Sr. Kees Kempenaar preparou o restante do relat6rio.
 

0 relat6rio final foi totalmente revisto pelo Sr. Kees
 

Kempenaar, sob a responsabilidade de consultodoria da SAWA,
 

por sua vez responsavel perante a DGIS.
 

A Comissao de Avaliagao deseja agradecer a equipa do DER e
 

a todos os departamentos e pessoal do MDR envolvidos neste
 

projecto a sua excelente cooperaggo durante a avaliagao.
 

A equipa de avaliagao deseja tamb~m agradecer ao gabinete
 

de US AID em Cabo Verde o seu apoio na execugao das tarefas
 

de dactilografia e c6pia das minutas do nosso relat6rio.
 

A Comissao de Avaliagao
 

Janeiro de 1984
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Sumirio
 

A equipa de avaliagao & de opiniao que a continuagao do
 
Projecto de Energias Renovaveis pelo DER se justifica. Esta
 

conclusio fundamenta-se nos resultados obtidos e no poten
cial para o uso pratico da energia do vento, no futuro.
 

0 projecto muniu Cabo Verde de urn simples m6todo de bom

bar 5gua pelo uso da energia do vento. A agua est5 bem
 
distribuida por toda a populagao e 6 um bom exemplo de
 
projecto que 6 de beneficio directo para o povo.
 

0 facto de que as aerobombas sao capazes de bombar agua 
mais economicamente do que as bombas a diesel 6 importante, 
e a economia associada de combustivel significa tamb6m uma 

economia em divisas estrangeiras. 

A manufactura local de aerobombas de transmissao mec~nica
 
6 outra possibilidade importante para cobrir o custo de 
agua e para reduzir as divisas estrangeiras.
 

A escassez de pessoal caboverdiano devia ser resolvida tao
 
depressa quanto possivel, nos interesses de Cabo Verde.
 

Para o desenvolvimento saudavel do projecto major atenqao
 

devia votar-se a:
 

- problemas da igua subterranea
 

- inter-conex~o com os outros departamentos do MDR
 
- familiarizagio do p6blico com os usos da agua, especial

mente quanto a irrigagao em agricultura
 

- uma estrat6gia de prazo mais longo para tornar o projecto
 
econ6micamente aut6nomo, em exploragao e manutencao
 

- escassez de experi6ncia de gestao.
 

A colaboragao entre os parceiros do projecto, DER, US AID
 
e DHV-SWD, 6 boa. Uma pouco mais flexivel aplicagao da 
regra de ajuda condicionados poderia melhorar o pro

jecto.
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No final dos capltulos 3 a 11 inclusiv& apresentamos
 
conclus6es pormenorizadas e recomendag6es.
 

O capltulo 12 apresenta uma reacqgo da equipa de ava
liagao relativa aos planos de extensao ja conhecidos
 
respeitantes a pr6xima (terceira) fase do projecto.
 

O caprtulo 13 congrega e resume todas as recomenda
96es pormenorizadas. 
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Acr6nimos e abreviaturas
 

AWDS Sistema Diesel Aut6nomo de Vento
 

(Autonomous Wind Diesel System)
 

CEA 	 Centro de Estudos Agricolas
 

CVE 	 Escudos caboverdianos
 

(Cape Verdian Escudos)
 

DEGAS 	 Direcqao de Exploraqao e Gest~o de Aguas
 

Subterr~neas - (departamento do MDR)
 

DER Divisao de Energias Renovaveis 

(subdepartamento do MDR)
 

DGIS 	 Direcqao-Geral de Cooperagao Internacional
 

(Directoraat Generaal van Internationale
 

Samenwerking)
 

DHV 	 Engenheiros Consultores de DHV, em
 

representag~o de SWD
 

DMR Direcqao de Melhoramentos Rurais 

(departamento do MDR)
 

GEP 
 Gabinete de Estudos e Planeamento do MDR
 

INIT 	 Instituto Nacional de Investigagoes
 

T~cnicas
 

MDR 	 Minist~rio do Desenvolvimento Rural
 

SAWA Colectivo de Engenheiros no Domlnio
 

de Agua e Saneamento
 

(Consultancy Group for SAnitation and
 

WAter Management)
 

SWD 	 Comit6 de Orientaggo - Palses empenhados
 

no Desenvolvimento da Energia do Vento
 

(Steering Committee - Wind Energy
 

Developing Countries)
 

US AID 	 Servigo de Ajuda dos Estados Unidos
 

(United States Aid Service)
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Introdugao
 

1.1 Obj22cti2o daaaqao
 

O objectivo principal desta avaliagao 6 C de 

apresentar recomendag6es para a extensao do 

projecto para al6rm de Julho de 1984. 0 funda

mento destas recomendag6es 6 a busca da pos

sibilidade de realizag~o de um projecto de 

energia renovavel a ser totalmente integrado 

em estruturas caboverdianas e corn outros pro
jectos de desenvolvimento em curso.
 

1.2 CofsttuigodacjUqi2a d-----av
--- -q:2aliaS.Ro
 

Os participantes doadores principals do pro

jecto sac:
 

US AID (Serviyo dc Ajuda dos E.U.A.) e
 
DGIS (Servi'o de Ajuda da Holanda).
 

Em consulta coin o Governo de Cabo Verde,
 

decidiu-se motitar um colectivo de avaliagao
 

em que estivessem representados os tr~s
 

comparticipantes principals do projecto.
 

A Comissao consistiu em:
 

a) Governo de Cabo Verde
 

Eng. Joaquim Delgado, T6cnico de Agronomia,
 

em servigo no Departamento de Agua Subterra

nea do Minist~ric de Desenvolvimento Rural,
 
responsavel pela Divisao de Gestao.
 

Sr. Ant6nio Gomes, T6cnico do Economia Agr6

noma, em serviqo no Departamento de Estudos
 
e Planeamento do Minist~rio de Desenvolvi

mento Rural.
 

b) US AID
 

Sr. Allan H. Miller, Cientista Investigador
 

Senior, em serviqo na Secqao do Din5mica
 

Geofisica de Fluidos do Departamento de Geo-

Ciencias e Engenharia de "Pacific Northwest
 

Laboratory", gerido por "Battelle, Richland,
 

Washington, USA".
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c) DGIS
 

Eng. Cornelis P. Kempenaar (Kees), Engenheiro
 

Civil especializado em agua potavel e sanea

mento, responsavel pelos engenheiros consul

tores SAWA, do Utrecht, Holanda.
 

1.3 Programa da avaliacao
 

1.3.1 Programa completo
 

3 - 16 do Novembro de 1983 avaliagao do
 

projecto
 

17- 23 de Novembro de 1983 preparaqao das
 

minutas do re

lat6rio
 

4 de Jan.- 1 de Fev. do 1984 preparaqao do
 

relat6rio final
 

1.3.2 Observaq es
 

A sede do proi*ecto esta pr6xima da capital,
 

Praia, na ilha de Santiago. A parte principal
 

das instalag6es acha-se em Santiago, mas o
 

projecto comeqou tamb~m noutras ilhas.
 

Para obter uma impressao global do projecto e
 

para analisar os problemas especiais que sur

giriam oventualmente em ilhas mais isoladas a
 

Comissao de Avaliagao decidiu visitar as ilhas
 

de Maio e Santo Antao.
 

Um programa pormenorirado da avaliaqao apre

senta-se no Anexo 1.
 

1.4 Tarefas para avaliag o
 

Estudo e anglise:
 

a) Os objectivos do projecto em correspond~ncia
 

com o desenvolvimento e as possibilidades de
 

Cabo Verde, de acordo com os crit~rios dos
 

dois doadores. Os criterios de DGIS descrevem

se no Anexo 2. 
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b) A capacidade firianceira, de gest5o e de
 
pessoal do Governo de Cabo Verde, em rela
gao As actividades presentes e futuras do
 
Frojecto.
 

c) A capacidade de planeamento e execugao da
 
equipa do projecto.
 

d) 	Actividades de treinamento para a transfe
rencia eficaz dos conhecimentos e da expe
ri~ncia, no seio do pessoal do projecto.
 

e) 	A capacidade de construqao e manutenggo
 
do pessoal caboverdiano, a longo prazo.
 

f) Aspectos sociais, em relagao com o planea
mento e a execuqao do projecto e os bene
ficios para a populagao.
 

g) Aspectos econ6micos, em relagao com a
 
natureza de autonomia econ6mica do pro
jecto, a longo prazo.
 

h) 	Formulag~o de recomendag6es para a extensao
 
do projecto. No caso de DGIS, os crit~rios
 
da Categoria III-d (Anexo 2) e a proposta
 
de extensao de SWD de 1983 
(ref. 1) consti
tuirio o fundamento.
 

Os membros da equipa de avaliagao nao sao
 
especialistas de engenharia mecinica, o
 
que explica o facto de nao se achar esse
 
assunto incluido nos crit~rios de DGIS
 
(Anexo 2) nem no pr6prio relat6rio.
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II Caracterlsticas do projecto
 

2.1 Hist6ria breve
 

Em 1977 o Minist&rio de Desenvolvimento
 

Rural em Cabo Verde iniciou um projecto
 

sobre Energias Renovaveis. Este projecto
 

comegou com um perito cooperante holand~s,
 

de conjunto com um pequeno grupo de pessoal
 

caboverdiano. Apoio financeiro foi faculta

do por varios doadores, como relacionado
 

no Anexo 3.
 

Em 1979, US AID fez uma proposta de projec

to para energia renovavel (ref. 2). Esta
 
proposta versava uma ampla gama de energias
 

renovaveis. Mais tarde, ela foi varias
 

vezes adaptada para o Governo de Cabo Verde
 

(ref. 3 e 	4).
 

Em 1981, a Holanda emarcou numa participa

qao directa no projecto, tendo formulado um
 

projecto bilateral entre Cabo Verde e a
 

Holanda. Este projecto fundamenta-se num
 

estudo realizado em Fevereiro de 1981
 

(ref. 5).
 

Em anos recentes, os principais papeis de

sempenhados pelos doadores foram:
 

a) US AID - entrega de equipamento e ferra

mentas e provisao de nteios de
 

transporte;
 

b) DGIS 	 - dois peritos
 

- construgao de oficina
 

- meios de transporte
 

- respaldo t~cnico (apoio).
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Durante o desenvolvimento do projecto
 
tornou-se evidente que, com o pessoal
 
disponivel, a extensao total de energia
 
renovavel nao podia ser abrangida.
 

Depois, era necess~rio resolver o problema
 

d. escassez de 5 gua. Em consequ&ncia, a
 
tarefa principal do projecto resultou ser
 
um projecto para bombagem de 5gua atrav6s
 

do uso da energia do vento.
 

2.2 Particip2antesno rDecto
 

Em Cabo Verde, o Minist6rio de Desenvolvi

nento Rural tem a responsabilidade pelo
 
projecto, no scio da Divisao de Energias
 

Renovaveis.
 

A aquisigao de equipamento para o projecto
 
vindo dos Estados Unidos da Am6rica &
 
gerida pelo gabinete de US AID no pals,
 
domiciliado em Praia.
 

A contribuigao da Holanda (DGIS) para o
 
projecto 6 assumida por DHV, Engenheiros
 
Consultores em representagao de SWD 
-
Comit6 de Orientaqao de Palses Empenhados 
no Desenvolvimento da Energia do Vento 
(Steering Committee Wind Energy Developing 

Countries). 

Sao estas as tr6s entidades que participan
 
nesta Comissao de Avaliagao; todas as
 
outras entidades estao relacionadas no
 

Anexo 3.
 

2.3 Objectivos do 2rojecto
 

Cada participante tem o seu papel pr6prio
 
no projecto, expresso nas descrig6es dos
 
objectivos do projecto.
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a) MDR/DER, Cabo Verde:
 

Uso da energia do vento para bombagem de 
igua em areas rurais; integrado na Polltica
 

do Governo de Cabo Verde, a longo prazo:
 

auto-sufici~ncia em forneciniento de energia.
 

b) US AID:
 

Dar assist~ncia ao Governo do Cabo Verde na
 

obtengao de equipamento e materiais para
 
expandir o seu programa de instalagao de
 

5
aerobombas para a bombagem de gua para 

irrigagao o fornecimento dom~stico.
 

c) DGIS:
 

Uso da energia do vento para a bombagem de
 

5gua em areas rurais, para ser utilizada
 

como agua potavel, 5gua para gado e Irriga
950.
 

Os pontos seguintes devem ser notados espe

cialmente:
 

- Dar inicio a produgao local de aerobom

bas para reduzir as necessidades de di

visas estrangeiras, e para criar empre

gos locais. 

- Peduqao do consumo de combustivel o que 

darg tamb~m lugar a uma redugao no uso 

de divisas estrangeiras. 

- Apoio para a auto-suficiencia em gestao, 

construgao e manutengao. 

2.4 Tarefas-2ara 0 orojecto 

1. Localizaqao das instalag6es de energias
 

renovaveis a fim de cobrir os requisitos
 

de energia necessarios. Concentrarao em
 

bombagem por aerobombas para forneci

mento de 5gua.
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2. Criagao de uma estrutura de projecto com
 
capacidade de gestao, financiamento,
 
manutenq~o - exploracao para alcangar um
 

programa de energia do vento economica
mente auto-suficiente a longo pLazo.
 

3. Transferancia de 'know-how' em todos os
 

campos do projecto.
 

4. Desenvolvimento da construgao local de
 

aerobombas.
 

5. Planeamento e coordenaqao da integragao
 
do projecto numa escala nacional e re

gional.
 

6. Formaqgo da estrutura necess~ria para as
 
actividades preparat6rias da instalagao,
 

tais como:
 

- mediy6es do vento
 

- preparaqao de dados do vento
 

- estudos de viabilidade de locais
 
- modelos predictivos de producao
 

- monitorizagao. 
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III Avaliagao
 

Energia de vento
 

3.1 Regimedo vento
 

A partir do estudo de Beurskens, em Feve
reiro de 1981 (ref. 5), passaram a existir
 
mais dados sobre o vento. Um estudo destes
 
dados mostra que nao ha mudanga significa
tiva no regime do vento em Cabo Verde, de
 
forma que se pode em realidade falar de um
 
regime de vento geralmente muito favoravel.
 

Aerobombas nao podem instalar-se em toda a
 
parte sem risco porque o regime de vento
 
favoravel nem sempre se aplica. Infelizmen
te apenas existem algumas estag6es de medi
qao do vento. Com base nos dados dessas
 

estagFes, o regime do vento em Cabo Verde
 
6 estudado em geral (ref. 9). Contudo, as
 
diferengas nos regimes do vento de local a
 
local sao bastante grandes. A decisao quan
to ao tipo de aerobonba a instalar, com
 
base em dados de estimativa do vento, 6
 
actualmente tomada depois de se examinarem:
 

- corrente de ar de larga escala
 
- anilise e6lica local
 

- medigqes incidentais
 

- impress6es da populayao residente na area
 
- a experi~ncia de aerobombas situadas na
 

vizinhanqa & por vezes investigada.
 

As vezes 6 possivel usar factores de corre
lagao para relacionar os dados das medigoes
 
incidentais com os dados das estag6es de
 
medigao de mais longa data. Contudo, na
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pritica isto nio acontece com frequ~ncia,
 
dado que s6 os aeroportos de Praia e do Sal
 
mant~m mediges do vento de longo prazo.
 

Nas Ribeiras (vale de rio seco), especial
mente nas ilhas rochosas tais como Santo
 
Antao e Sao Nicolau, nao existe nenhuma
 
estagio de medigao do vento em actividade
 

h5 j5 muito tempo.
 

Actualmente, acham-se funcionando bem nas
 
planicies 4 estag6es de mediggo do vento do
 
DER.
 

No decurso da avaliag~o chegaram dez anem6
metros (fornecidos por US AID); esta pla
neado um programa de localizag5o.
 



- 18 

Conclus~es Recomendag6es
 

- Na pr5tica real, Locais do tipo em 
a instalag~o de que se projecta a 
aerobombas num instalagao de 
local com um aerobombas t6m de 
regime de vento ser devidamente 
muito diferente investigados, e . 
do que se verifi- os dez anem6metros 
ca nas estag6es devem ser distri
de medigao do buidos tao cedo 
vento corre quanto possivel
 
determinados em locais com re
riscos, com a gimes de vento
 
possivel conse- diferentes, de
 
quAncia de que a acordo com a sua
 
fungao das aero- import5ncia para 
bombas vem a ser a situagao das 
menos excelente aerobombas em 
do que 6 normal- termos de longo 
mente possivel prazo. 

com uma melhor 

rede de estag6es Deve dar-se tempo 
de medigao do suficiente ao 
vento. pessoal do projec

to para a prepara

gao de novos dados
 

de vento, dada a
 

importancia a
 

longo prazo do
 

programa de aero

bombas.
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3.2 Instala2es de enerqia do vento
 

3.2.1 Aerobombas de 5gua com transmissao mec~nica
 

A maioria das instalag5es efectivamente mon
tadas sao aerobombas de transmiss~o mec~nica.
 
A decisao do projecto de se concentrar nestas
 
aerobombas foi fundamentada em:
 

-
pequeno risco de avaria das aerobombas de
 
transmissao mec~nica, que sao as Gnicas
 
aerobombas de ampla experi~ncia no campo;
 

- combinaqgo de uma m~quina bastante simples
 
que pode ser facilmente introduzida com a
 
vantagem directa de reduzir a escassez de
 
agua (a falta de chuva 6 um problema ur
gente nas !lhas).
 

Durante a inspecyao dos locais nenhuma das
 
aerobombas de transmiss~o mecinica se achava
 
inoperante por qualquer problema tecnico na
 
aerobomba, na pr6pria bomba ou na transmls
sao. A Comissao de Avaliagao ficou com a
 
impressao de que o pessoal do projecto, as
 
equipas de instalagao, os mec~nicos e os
 
guardas, cada um em seu lugar, possuem o
 
conhecimento para instalar, gerir e manter
 
este tipo de aerobomba.
 

Para uma clara ideia das aerobombas j5 in
staladas e do ritmo de instalagao vid6
 
Anero 4 e a proposta para a extensao do
 
projecto (ref. 1).
 

Cada aerobomba de transmissao mecanica in
stalada tem o seu pr6prio "diirio" em que
 
estao registados todos os dados (pogo,
 
capacidade de agua, regime de vento, etc.)
 
juntamente com pormenores da manutenqao e
 
verificag6es mensais. Estes dados sao breves
 
e acham-se convenientemente ordenados.
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Embora as aerobombas mec~nicas funcionem
 
bem, subsistem alguns problemas:
 

- falta de pessoal, especialmente um
 
engenheiro mec5nico caboverdiano no
 
pessoal do prcjecto;
 

- transporte das aerobombas a ser instala
das; m~s estradas; conexoes irregulares
 

de barcos entre as ilhas.
 

Problemas devidos a falta de coordenagao
 
entre o DER - DMR e DEGAS estao descritos
 
nos capltulos 5 e 10.
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Conclus6es 


- As aerobombas de 

transmissio meci-


nica j5 instaladas 


estao funcionando 


bem e, consequen-


temente, dao uma 


importante contri-


buigao para a re-


solugao do proble-

ma da escassez de 


Sgua. 


- Por causa da falta 

de pessoal, a con-
centraqao do pro-

jecto no programa 

das aerobombas de 
transmiss~o mecg-

nica 6 uma decisao 

criteriosa. 


- A falta de um en-

genheiro mecanico 

caboverdiano no 

pessoal do pro-

jecto impede o 

desenvolvimento 

bem equilibrado 

do projecto. 

Recomendag6es
 

-Durante o estabe

lecimento da ter

ceira fase do
 

programa do pro

jecto, a falta de
 
um engenheiro
 

mecinico cabover

diano deve ser um
 

dos t6picos prin
cipais a ser con

siderado.
 

-A maioria dos
 

locais com uma
 
escassez de 5gua
 

muito s6ria estao
 

actualmente forne

cidos de 5gua;
 

portanto, o pessoal
 

do projecto tem
 

de dar malor aten
9ao no futuro 

construgao local 
do que a localiza
95o de aerobombas 

importadas. 
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3.2.2 
 Aerobombas de fgua com transmiss~o el~ctrica
 

As ilhas t~m muitas plan~ciej com um regime
 
de vento favoravel, mas as Ribeiras tam,
 
em m~dia, melhores pogos. Uma parte das
 
Ribeiras tem ainda um regime de vento
 
bastante favoravel, mas uma outra parte
 
nao 6 favoravel para aerobombas por motivo
 
da falta de vento ou de turbul~ncia
 

excessiva.
 

Para locais com um mau regime de vento,
 
ou para uma planIcie ou ponto elevado com
 
um regime bom na vizinhanga, a bombagem
 
de agua por aerobomba de transmissao
 
elctrica pode ser uma boa solugo (ref. 5).
 
O 
namero possivel deste tipo de aerobombas
 
a ser instaladas estS previsto a volta de
 
50, 
o que 6 cerca de 12% do nrimero total
 
de aerobombas.
 

Lamentavelmente, a experi~ncia de campo
 
do projecto, sempre que tem sido instalado
 
o sistema Aerowatt, 6 muito mh. 0 gerador
 

cueima-se com frequ~ncia e at6 hoje os
 
fabricantes nao respondem aos pedidos de
 
informag~o que lhes sao dirigidos pelo
 
projecto. Al~m deste problema, o sistema
 
Aerowatt parece ser bastante complicado e
 
dispendioso. Por estas 
razoes o pessoal do
 
projecto decidiu parar as experimentag6es
 
com o sistema Aerowatt.
 

O SWD desenvolveu um outro tipo de aero
bomba de transmiss~o el~ctrica. Um prot6
tipo desta bomba esti a funcionar na Ho
landa, e agora o SWD prop6e-se introduzir
 
um prut6tipo em Cabo Verde para adquirir
 
experi~ncia em condig6es caboverdianas.
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Os caboverdianos, alertados pela sua m5
 
experi~ncia com o Aerowatt, querem ver 
este
 
outro prot6tipo a fim de terem uma melhor
 
oportunidade de avaliarem as possibilidades
 
e riscos desta aerobomba de transmissao
 
elctrica. 0 director do projecto fari esta
 
inspecqao em fins de Novembro de 1983.
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Conclus~es 	 Recomendag6es
 

-Cerca de 12% das 
 -Durante o estabe
aerobombas podem lecimento da ter
utilizar a trans-
 ceira fase do
 
miss~o elctrica programa do pro
o que significa 	 jecto, a falta de
 
que um comego com 	 um engenheiro elec
um prot6tipo novo trotdcnico cabo
para adquirir ex- verdiano deve ser
 
peri~ncia 6 neces- tun dos pontos
 
sirio para o uso principals a serem
 
deste sistema a considerados.
 

longo prazo.
 

- 0 insucesso do 	 - Mesmo sem dispor 

sistema Aerowatt de um engenheiro
 

aponta para a im- electrot6criico
 

port~ncia de de- caboverdiano, o
 

senvolver uma ma- projecto pode
 

quina adequada montar um projec

antes de a vender to-piloto com
 

a um pals em de- uma aerobomba de
 

senvolvimento. transmissao elc-


Portanto, a vigi- trica para adqui

'ancia de Cabo rir experi&ncia.
 

Verde relativamen- Sem um engenheiro
 

te a um prot6tipo electrotdcnico
 

novo 6 muito co- caboverdiano,
 

mendativa. 	 contudo, nao hi
 

uma boa oportuni- A falta de urn en-daeeiicr
 
dade de iniciar
 

genheiro electro- ur programa prg

t~cnico cabover- tico para a in
diano, no seio do staago de mais
 
pessoal do projec- aerobombas deste
 
to, impede o de

senvolvimento bem
 

equilibrado do
 

sector de aero

bombas de trans

missao elctrica
 
do projecto.
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3.2.3 Geraqio de electricidade por aerobombas
 

Nesta s~rie, devem distinguir-se dois
 

sistemas:
 

- sistemas diesel, aut6nomos, de vento
 
(AWSD), atraentes para o fornecimento
 

de electricidade em 5reas rurais;
 

- geradores de vento ligados a redes
 

urbanas.
 

Os 51timos sao uma possibilidade apenas
 
nas duas cidades de Cabo Verde, Praia e
 
Mindelo, e na ilha do Sal. Um projecto
piloto nesta s~rie foi iniciado sob a
 
responsabilidade do INIT, o instituto
 
nacional para os investimentos tecnol6
gicos em Cabo Verde e, portanto, fora do
 
aimbito deste projecto.
 

A primeira possibilidade esta a ser
 
estudada. Em Setembro ultimo, uma equipa
 
holandesa procedeu a um estudo de viabi
lidade, e as minutas do seu relat6rio
 
estao prontas (ref. 13).
 

A partir de uma anglise dos aspectos
 
econ6micos deste estudo torna-se evidente
 
que, na pritica, as necessidades de ener
gia el~ctrica em regime contInuo nas al
deias sao muito baixas para um uso econo
micamente viavel do sistema de AWSD. S6
 
num determinado futuro, quando uma neces
sidade continua de energia el~ctrica vier
 
a ser uma concreta realidade, gerada por
 
exemplo por pequenas ind5st.rias, des-sali
nizagao e/ou instalag6es frigorIficas,
 
haverg entao, eventualmente, algumas al
deias onde o sistema de AWDS possa vir a
 
ser utilizado economicamente.
 



Conclus6es 


-A curto prazo, 


nao hf em Cabo 


Verde nenhuma 


aldeia onde o 


sistema de AWDS 


seja economica-


mente viavel. 


- A longo prazo, 

o sistema de 


AWDS pode vir 


a ser economica-


mente viavel em 


algumas aldeias. 


R'comendag es
 

-A montagem de um
 

sistema piloto de
 

AWDS apenas neces

sita de ser consi

derada na terceira
 

fase do projecto,
 

quando for possi

vel demonstrar
 
claramente que,
 

em algumas al

deias, a necessi

dade de energia
 

elctrica em re

gime contlnuo,
 

acarretada por
 

novos desenvolvi
mentos, foi de
 

facto incrementa

da para um nivel
 

em que o sistema
 

de AWDS se torna
 

economicamente
 

viavel, a longo
 

prazo, relativa

mente a essas al

deias.
 

A disponibilidade
 

de um engenheiro
 

electrotdenico
 

caboverdiano de

veria ser assegu

rada antes do
 

inlcio da primeira
 

instalagao de AWDS.
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Energia renovavel nao-e6lica
 

O projecto deu inicio a virios pequenos 
esquemas, de um caracter experimental,
 
no 5mbito da energia solar e de bio-g~s.
 
Infelizmente, com uma 5nica excepqao,
 
todos falharam.
 

As causas foram:
 

- mau desenvolvimento tecnol6gico
 

- problemas de coordenagao.
 

Actualmente, apenas tr~s pequenos projectos
 
estao ainda em curso:
 

- o destilador de agua, que funciona bem, 
5convertendo igua doce em gua distilada,
 

utilizada para pilhas, etc., situado na
 
Achada de Sao Filipe, pr6ximo da sede do
 
projecto.
 

- um destilador de agua do mar na ilha de 
Maio, o desenho do qual esta pronto. 0 
projecto nao tem pessoal suficiente para 
iniciar esta construg~o. A coordenagao
 
pelo responsavel do MDR na ilha foi mal
 
sucedida.
 

- a instalaqgo de bio-g5s no centro agro
n6mico de Sao Jorge. A construgao foi
 
iniciada em Junho de 1982 e nao se 
acha
 
ainda acabada; parece que o pessoal do
 
projecto nao foi capaz de lhe dar a
 
atenyao adequada.
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Conclus6es Recomendago6es
 

- Dada a falta de -A curto prazo,
 
pessoal foi sen- uma decisao deve
 

sata a decisao de ser tomada relati

concentragqo no vanente aos peque
projecto de ener- nos projectos de
 
gia do vento. energia renovavel
 

nao-e61ica: ou
 
-Os dois iltimos, continui-los (o
 

designados que seri muito
 
"pequencs pro- dificil) ou trans

jectos", nao feri-los para o
 
estao avangando INIT, que se acha
 
porque nao houve igualmente atare
pessoal suficien- fado com um pro

te para lhes jecto de bio-ggs e
 
prestar a aten- tem mais pessoal.
 

gao adequada.
 

-A energia renovavel
 

nao-e6lica pode ser
 

de beneflcio para
 
Cabo Verde se for 

perseguida da mesma 

forma que a energia 

do vento; em princl

pio, isto pode ser
 

feito no 5mbito do
 

projecto do DER,
 

mas s6 quando o
 

pessoal do projecto
 

tiver sido aumenta

do pela integraq5o
 

de peritos cabover

dianos do sector de
 

energia renovavel
 

nao-e6lica. So isto
 

nao 6 possivel, a
 

prioridade deve ser
 

dada a energia do
 

vento.
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5 Aspectos da agua
 

5.1 Intredc
 

Durante a avaliag~o, a Comissao encontrou
 

algumas aerobombas que nao funcionavam, ou
 

funcionando muito abaixo da sua capacidade,
 

por motivo de terem secado os pogos respec

tivos, ou ainda aerobombas que davam agua
 

muito salobra, nao utilizavel. Estes exem

plos mostram bem o factor limitativo da
 

fgua na utilizagao de aerobombas para o
 

fornecimento de agua em Cabo Verde. Em
 

casos mais s6rios a aerobomba serg deslo

cada. Um c5lculo do custo de deslocaq5o
 

apresenta-se no Anexo 5.
 

A 5gua temn sido sempre um recurso bastante
 

escasso em Cabo Verde, e dados os muitos
 

anos de seca este problema ePLa aumentando
 

grandemente. A situagao ;:xige uma polltica
 

bem definida para o ramo do fornecimento
 

de 5gua e para o cintrolo de aquiferos de
 

agua subterrinpa.
 

Por esta razao, a equipa de avaliaqao dedi

ca um capitulo deste relat6rio especialmen

te a aspectos do problema da 5gua.
 

5.2 A2ua subterrinea
 

Imediatamente ap6s a Independ~ncia, o Go

verno de Cabo Verde embarcou num programa
 

de fornecimento de 5gua em que o ndmero de
 

poqos foi grandemente aumentado para resol

ver o problema da escassez de 5gua causado
 

pelos muitos anos de seca.
 

Durante os primeiros anos deste programa as
 

possibilidades t~cnicas de conseguir u=a
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estimativa reallstica da capacidade dos
 
pogos (as provas de bombagem) nao eram as
 
melhores, com a consequ~ncia de que algumas
 
das estimativas se apresentaram demasiado
 
optimistas. Portanto, a equipa de avaliagao
 
discutiu na generalidade os mtodos de
 
estimativa da capacidade dos pogos e o
 
programa de investimentos, relativamente
 
ao comportamento dos aquiferos de 5gua
 
subterr~nea influenciado pela seca e o
 
nimero major de pogos.
 

Para resolver o problema da agua a longo 
prazo, o MDR deu infcio a um programa com 
os objectivos principals seguintes: 

- melhoramento da penetragao pela constru
gao de aqudes nos rios secos, construgao 
de banquetas e arcos-de-nivel na serra e 
encostas, e reflorestagao intensiva; 

- melhoramento da metodologia de provas
 
de bombagem (provas de estimativa da
 
capacidade dos pogos);
 

- controlo do comportamento dos aqulferos
 
de agua subterr~nea.
 

5.2.1 Melhoramento da penetragao
 

Com a preclpitagao muito baixa que tem
 
ocorrido durante os anos recentes, os
 
potenciais de 5gua subterr5nea tam vindo
 
a dimJnuir de ano a ano. Al~m disso,
 
quando chove, nao pode tirar-se proveito
 
de toda a 5gua que cai dado que a malor
 
parte se escoa, em vazao superficial,
 
directamente para o mar.
 

A precipitagao 6 a fonte natural de
 
reabastecimento para o aqutfero. Dada
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a muito pronunciada irregularidade da queda
 

pluvial durante anos recentes, e por motivo
 

do aumento de exploragao, tem-se apresenta

do como necess5rio o melhoramento da pene

tragao, com o fim de prevenir contra a pos

sivel filtragem de gqla salobra para as
 

regioes mais baixas dos vales, e contra o
 

empobrecimento ou mesmo o esgotamento das
 

reservas de igua nas zonas mais elevadas.
 

Em algumas areas do litoral, de alta per

meabilidade, onde a redugao 6 significati

vamente mais elevada, podem observ7r -e ji
 
os efeitos da infiltraqao de agua salgada.
 

Em consequencia disso, virias obras foram
 

j5 realizadas para aumentar a penetraqao
 

da 5gua de chuvas e, consequentemente,
 

aumentar tamb~m as reservas de agua sub

terrinea. Nos rios, foi apressada a con

struqao de aqudes para impedir o escoamento
 
da 5gua de superficie para o mar. Nas en

costas t~m continuado as obras de constru

qao de banquetas e arcos-de-iilvel para se 
intensificar a plantagao de irvores.
 

O programa de medidas para o melhoramento 
da penetragao est5 em bom desenvolvimento 

e a ter um progresso satisfat6rio, em todas 

as ilhas de Cabo Verde. 

5.2.2 Provas de bombagem
 

O DEGAS (o departamento de agua subterr~nea
 

do MDR) realizou provas de bomoagem em
 

todos os pogos tubulares e poos escavados,
 
a fim de levar a efeito um estudo sobre o
 
comportamento dos pogos, que faz a previsao
 

dos caudais e redug5es resultantes, em ex

ploraqco, e fornece valores representativos
 
das caracteristicas das camadas aquiferas.
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Hoje em dia o DEGAS estg a usar dois tipos
 

de 	prova de boabagem , a saber:
 

A 	Prova de pogo (ou prova de avaliagio de
 

caudal em que os niveis da 9gua durante
 
a bombagem sao medidos apenas no pogo sob
 
prova, fornecendo os dados seguintes:
 

1) caudal m~ximo ou aconselhavel que pode
 
ser explorado do pogo ou pogo tubular;
 

2) 	curva caracteristica do pogo ou poco
 

tubular;
 

3) 	valor de efici :,ia do po;o ou pogo
 

tubular;
 

4) 	estimativa da transmissibilidade do
 

aquifero;
 

5) dados preliminares do aqutfero.
 

B 	Prova de aquifero, em que as redug6es sao
 
observadas em poqos ou num pogo piezom~tri

co, na proximidade do pogo sob prova, al~m
 
do pr6prio pogo sob prova, fornecendo os
 
dados seguintes:
 

1) 	transmissibilidade do aquifero;
 

2) coeficiente de dep6sito do aquifero;
 

3) caracterfsticas espec~ficas do aquifero
 

ou relacionadas com os seus contornos;
 

4) presenga e situagao dos limites do
 

aquifero;
 

5) 	dados a partir dos quais se pode fazer
 

uma razoavel extrapolagao da redugao
 
causada no pogo ou pogo tubular por uma
 
exploraqao prolongada;
 

6) 	efici~ncia do pogo ou poqo tubular.
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Durante os primeiros anos do programa de
 

fornecimento de 5gua s6 uma parte da prova 
A de bombagcm poude ser realizada, com a 
lamentavel consequ~ncia de que os dados da 

capacidade dos poyos novos n~o sao de in
teira confiana; por esse motivo, o DEGAS 

melhorou esta prova de bomoagem , que 
actualmente proporciona melhores resultados. 

Alm disso, em Sreas com caract~risticas
 

mais complexas, a DEGAS utiliza tamb~m a
 
prova de bombagem B para obter dados mais
 

fundamentaLs, afir 
 dc disp6r duma estimativa
 

mais vi~vel da capacidade (caudal) do pogo.
 

5.2.3 Aquiferos de 5gua subterr5nea
 

Para conseguir um controlo efectivo sobre a
 

explorag~o de agulferos de 5gua subterranea,
 

o DEGAS deu inicio a uma rede de observagao
 

e controlo de pontos de agua em determina
das regi6es da ilha de Santiago. 0 DEGAS
 

est5 actualmente a tentar melhorar e com
pletar esta rede com um estudo de um equi
librio hidrol6gico de pontos de diverg~ncia
 

de iguas, em estreita cooperagao com a
 

Divisao Hidroclimatol6gica do MDR.
 

As medig6es normalmente feitas sao as
 

seguintes:
 

- caudal
 

- temperaturas do ar
 

- temperaturas da igua
 

- pH
 

- condutibilidade elctrica
 

- cloretos
 

- dureza total
 

- nivel de 5gua
 
- amostras de igua para anglises qulmicas.
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Para a infiltragao de salinidade, pogos
 
tubulares de controlo foram perfurados nos
 
estuirios de rios secos. Alguns destes
 
pogos vao ser apetrechados com limn6grafos,
 
enquanto que de outros se obter~o amostras
 
de 5gua.
 

Nestes, 6 necessirio fazer o seguinte:
 
- verificago mensal
 

- perfil de condutibilidade
 

- pzeparagao de grafico
 
- comparagao com outros dados obtidos.
 

Para controlar a quantidade de agua bom
bada , para as bombas diesel faz-se um
 
registo da operag~o di~ria, com um caudal
 
fixo de bomba, a fim de se obter um volume
 
digrio de agua bombada constante. Estes
 
volumes sao determinados pelo DEGAS.
 

Nos pogos tubulares apetrechados com aero
bombas os caudais sao calculados multipli
cando o volume de golpe pelo ndmero de
 
golpes em cada 5 minutos. Este metodo nao
 
6 eficaz, posto que o n~unero de horas de
 
operagao da bomba depende do vento 
(fungao
 
da velocidade do vento). 
Para resolver este
 
problema o DER necessita de instalar os
 
medidores de Sgua tao 
 depressa quanto pos
sivel (vid6 capltulo 7.2).
 

Para o controlo da qualidade da igua existe
 
um laborat6rio bem equipado no CEA (Centro
 
de Estudos Agr~colas), em Sao Jorge, para
 
onde vao ser enviadas as amostras mensais
 
para an5lise. Ali podem fazer-se tr6s tipos
 
de anilises: quImicas, fisicas e bacterio
l6gicas.
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O programa para se conseguir um controlo 
eficaz do comportamento das camadas aqul
feras de agua subterr5nea estS agora numa
 
fase inicial, apenas na 
ilha de Santiago.
 

5.2.4 Relaq~o entre a 5
 gua subterr5nea e o vento
 

No programa para poyos novos, o DEGAS abriu
 
os seus 
pogos tubulares e pogos escavados
 
sem atengio para com a disponibilidade de
 
vento. En certos casos, 
um pogo projectado
 
para extrair agua de um mesmo aqulfero pode
 
ser localizado numa area de vento favoravel
 
ou nao, sem quase nenhum efeito na sua
 
capacidade. Portanto, o DEGAS deve 
ter este
 
problema em devida atengqo.
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ConclusSes 


-Cabo Verde esti a 

dar inrcio a um 


esforgo decisivo 


para conseguir um 


controlo eficaz 


das camadas aqul-


feras de 5gua 


subterranea. 


As provas de bom-


bagem para esti-


mativa da capaci-


dade dos pogos 


foram melhoradas. 


O programa para o 
melhoramento da 

penetragao esti a 

progredir satisfa-

toriamente. 

- No seio do depar-

tamento do DEA 


o potencial de 
aerobombas pode 
ser ainda meiho
rada.
 

- 0 DER deve instalar 

os medidores de 
agua quanto antes, 

a fim de obter 
informagao sobre o 

total da extraciao 

de agua de cada 


aqulfero. 


Recomendages
 

-O programa de con
trolo dos aquiferos
 

de 5gua subterzgnea
 

precisa de ser am

pliado quanto antes
 
em todas as ilhas,
 

especialmente nas
 
ilhas agrIcolas
 

tais como: Santo
 

Antao, Sao Nicolau,
 

Fogo e Brava.
 

Os resultados das
 

provas de bom)agem
 

precisam ainda de
 

ser monitorizados
 

por comparagao com
 

a real quantidade
 

de 5gua retirada
 

do pogo diariamente,
 
e a influinca desta 
retirada diia de
 
agua no nivel de
 

agua no pogo.
 
Desta maneira podia
 
haver um controlo
 

efectivo da necessi
dade de melhorar
 

ainda a metodologia
 

das provas de bom

bagem.
 

No prgram. para
 

novos poios, o DEGAS
 
tem de ter em aten
ao a relagao gua/
 

vento a fim de lo

calizar os pogos
 

em pontos com vento
 

favoravel.
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5.3 Polltica da -

Antes da Independ~ncia, tanto a 5gua como
 

os pogos estavam em regime de propriedade
 

privada. Depois da Independncia toda a
 

5gua foi nacionalizada como urn primeiro
 

passo na poitica que estipulava que um
 

recurso escasso, tal como a 5gua em Cabo
 

Verde, precisa de ser explorado nos inte
resses de toda a populagao. Infelizmente,
 

os pogos construidos por propriet5rios
 
prLvados antes da Independ~ncia mant6m-se,
 

na sua maioria, ainda em regime de proprie

dade privada. E os propriet~rios estao
 

ainda a vender a 5gua destes poqos.
 

Em algumas regioes das ilhas, pogos recente

mente abertos foram deliberadamente entulha

dos, o que indica desacordo com o programa
 

de construgao de novos poyos. Este desacordo
 

pode bem resultar de uma seria preocupayao
 

de que mais pogos vao fazer secar a camada
 

aquifera a curto prazo, enquanto que pode
 
ser uma questao de mero interesse pr6prio,
 

da parte dos dicordantes, porque ')s poyos
 

novos, ura vez de propriedade do Estado,
 

tornam a populagao mais independente dos
 

pocos que estao ainda sob propriedade
 

privada.
 

O Capitulo 7 descreve as dificuldades nas 
regioes onde os pregos da 5gua sao diferen

tes, e o Capltulo 10.5 chama a atengao para
 
uma polltica para os propriet~rios de pogos
 
privativos e a possibilidade de instalaqao
 

de aerobombas pelo projecto do DER.
 

A equipa de avaliagao discutiu em termos
 

gerais os planos para transpor este problema.
 
Do GEP recebemos a informaqao de que uma
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comissao especial, a chamada Comissao de
 
Agua, estg a preparar um documento oficial,
 
o C6digo da Agua, em que serao definidas a
 
lei e os regulamentos de uma futura polltica 
da 5gua. Algumas das inteng6es contidas 
neste documento sao conhecidas, a saber: 

- Criago de uma Companhia das Aguas a nivel
 
nacional; uma companhia responsavel pea
 
distribuigao da igua e suas infra-estruturas
 

para exploragao e manutengao.
 

- Criago de (mais) Comissoes de Agua, forma
das por representantes de servigos diferen
tes e da populaggo, para coordenar as acti
vidades relacionadas com a agua (nota: em
 
virias regioes com irrigayao agricola estas
 
comiss6es tem funcionado j5 por longo tempo).
 

- A populagao vai ser convidada a participar
 
mais na manutengao e gestao do fornecimento
 
da 5gua pelas Comiss6es de Moradores.
 

- Uniformizagao, tanto quanto possivel, dos
 
pregos da 5gua em cada ilha.
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Conclus~es Recomendag6es
 

-Em Cabo Verde, a -No imbito da poll
5gua pode ser 
 tica da Sgua parece
 
denominada "61eo" importante conside
(petr6leo) e isso rar:
 
exprime a irredu- -a participag~o da
 
tivel necessidade
 

populagac nos
de uma politica 
 programas de
 
construs de
de agua claramente 

osrg d
definida, quanto
dne a upogos ncvos e na
 
manutengao e
 

gestao do forne

cimento da 5gua;
 

uma estrutura de
 

organizagao (com

panhia) responsa

vel pela distri

buiqao da 5gua e
 

a sua infra-estru

tura na explora

qao e manutengao;
 

uma estrutura de
 
organizagao para
 

a distribuigao da
 
5gua no caso das
 

regioes de irriga

9ao (Comiss6es de
 

Agua);
 

" prego da igua;
 

• relagoes de pro

priedade.
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6 ManutenQao
 

6.1 Manutenc~o em funcionamento
 

A manuteng~o 6 uma das actividades mais
 
importantes, e o DER, que tem sempre
 
prestado s~ria atenq~o a manutenqao, estg
 
ainda a procurar forma de a melhorar.
 

Todos os meses uma tabela de manutengao
 
para cada aerobomba 6 apresentada. A manu
tenqao est5 inteiramente esquematizada
 
num formulgrio (Anexo 6) e o mec~nico tem
 
de apontar nele tudo o que encontra. Este
 
impresso 6 colocado na pasta de arquivo
 
pr6pria de cada aerobomba. Mais tarde,
 
todos os dados mecanicos sao inseridos
 
numa revis~o anual (Anexo 7) que d5 uma
 
clara indicagao da condiqao em que se
 
acham as aerobombas.
 

0 trabalho de manutengao mensal pode ser
 
resumido da seguinte forma:
 

a) controlo e observagao do funcionamento
 

da aerobomba completa;
 

b) lubrificag~o da transmisso;
 

c) substituigao de vedagao no caso de fuga
 
de agua;
 

d) lubrificaggo do sistema de guinadas e
 
ou.ras partes moveis;
 

e) 	medig6es da quantidade de 5gua bombada
 
num momento dado, do nivel da 5gua sub
terrinea no pogo e da condutibilidade.
 

Infelizmente as mediq6es do nivel da 5gua
 
subterr~nea no pogo e da condutibilidade
 
da agua do pogo nao sao sempre feitas.
 



De 	facto, estas medig~es nao sao dificeis,
 
mas o mec~nico sente-se mais propria e
 
directamente ligado 5 aerobomba do que ao
 
problema do nivel e qualidade da igua.
 

Os 	problemas mais frequentes sao:
 

a) 	var6es de boinba partidos por corrosio;
 

b) 	varoes de bomba que se desaparafusaram;
 

c) problemas de vedaqao;
 

d) 	caixas de pistao quebradas por razao de
 
mau alinhamento do poqo.
 

Enquanto se est5 melhorando o esquema de
 
manutengao, algumas adaptaq5es t~cnicas tam
 
sido introduzidas. 0 sucesso destas duas
 
medidas traduz-se em menor numero de repa
raqSes, especialmente no tocante a vedag6es
 
e varoes de bomba desaparafusados (vid6
 
Anexo 8). Infelizmente a bomba nao pode ser
 
inspeccionada a intervalos frequentes,
 
porque faza-lo levaria muito tempo. Isto
 
significa que a bomba 6 inspeccionada s6
 
quando surgem problemas reais no seu
 
funcionamento.
 

Alam da manutenqao mensal, uma manutencao
 
anual de maior consumo de tempo 6 igualmente
 
realizada. Com o esquema actual de controlo
 
mensal de manutengqo e uma manutengao anual
 
especial, resultados 6ptimos estao assegura

dos.
 

Os 	custos estao calculados em ref. 11. Um
 
resumo apresenta-se no Anexo 9. Um dado
 
importante da estimativa de custo e que a
 
pintura 6 relativamente cara; os custos da
 
pintura constituem cerca de 75% do total
 
dos custos de manutengio. Assim, o projecto
 
montou um estudo de melhores tipos de tinta,
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mais resistente ao clima caboverdiano, a
 
fim de prolongar a vida protegida da aero

bomba.
 

6.2 nstrucgo
 

O pessoal do projecto esti sempre preocupa
do com congregar uma boa equipa de manuten

yao com a capacidade de dar execuqao a um
 
esquema de manutenyao preventiva, de forma
 
a tornar os custos de exploragio tao baixos
 

quanto possivel. Assim, diversos cursos tam
 
sido organizados com o fim de melhorar a
 

pericia.
 

0 DER organizou j5 um curso de tr&s meses
 
sobre instalaq~o, manutenqao e reparagao de
 

aerobombas de transmissao mecinica, para
 
seis mecanicos, um de cada 
uma das ilhas de
 
Maio, Sao Nicolau, Sal, Santo Antao, Boa
 
Vista e da Municipalidade do Tarrafal, em
 

Santiago.
 

Este curso foi preparado e ministrado pelo
 
engenheiro mec5nico Kees Versteegh. A insta
lagao de duas aerobombas Dempster na Ribeira
 
Saltos e no Ribeirao Manuel foi considerada
 

como um exercicio pr5tico. Uma parte deste
 
curso foi igualmente atendida por todo o
 
pessoal do DER a nfvel executivo.
 

Depois deste curso os seis mec~nicos regres
saram as suas ilhas. Cada um deles recebeu
 
uma motocicleta e uma caixa com ferramentas.
 

Esta medida melhorou a manutengao, especial
mente nas outras ilhas. Antes de ter sido
 
inaugurado o curso, a manutenqao nas outras
 
ilhas era feita uma ou duas vezes por ano.
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Actualmente, manutengqo 6 igualmente feita
 
mensalmente, e a c6pia do esquema de manu
teng~o 6 enviada para Praia.
 

Alm deste curso, tr~s pessoas frequentaram
 
um outro curso em Sao Vicente, organizado
 
pelo centro de treinamento t~cnico de Cabe
nave. Os estudantes eram dois mecanicos e
 
um supervisor, e o curso tinha como objec
tivo melhorar a sua profici~ncia em fresa
gem, brocagem, etc. A fase inicial deste
 
curso foi ji completada e os estudantes
 
estao a espera da segunda fase.
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Conclus~es Recomendag6es
 

-A manutengio fol -0 tipo de repara
melhorada por um g5es e os custos
 
esquema de manu- totais de manuten
tengao mensal. gao devem ser
 

analisados todos
 
- Ter um mecinico os anos. Caso
 
para cada ilha venham a ocorrer
 
isolada 6 um quaisquer altera
avanyo importante 95es radicais nas
 
no tocante circunstincias,
 
manuteng~o. 
 uma nova estrat&

gia de manutengio
 

deve ser estudada
 

e elaborada.
 

-Um tipo de tinta
 

capaz de diminuir
 
os custos da pin

tura deve merecer
 

um estudo especial.
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7 Aspectos sociais
 

7.1 Participao dapoulaqa-


A participagao da populag~o pode ser divi
dida em tr~s fases:
 

a) durante o desenho da instalag~o e da
 
sua infra-estrutura;
 

b) durante a instalag~o da aerobomba e
 
a construg~o das infra-estruturas;
 

c) 	na manutenqgo e gestao depois da
 
instalaqo e construgao.
 

7.1.1 Perlodo de desenho
 

A maioria das aerobombas sao instaladas em
 
regioes com escassez de 5gua, por vezes
 
muito seria, e elas tem resolvido uma
 
necessidade b5sica urgente, ou seja, a
 
provis~o de 5gua doce.
 

A populag~o por norma discutiu os seus
 
desejos de resolver o problema da agua com
 
a Comissao de Moradores, que tem uma conexao
 
com a municipalidade, o partido politico ou
 
o responsavel local do MDR, na regiao.
 
Por todas estas formas se faz sentir o
 
desejo de investigar as possibilidades de
 
melhorar os poos existentes ou de abrir
 
novos poos. Na pratica, esta cooperaqao
 
est5 a funcionar bastante bem.
 

Ap6s esta fase a populagao deixa de parti
cipar. No seio das estruturas do MDR foi
 
decidido instalar uma bomba diesel ou uma
 
aerobomba, e a infra-estrutura 6 entao
 
desenhada com base nos dados estimativos
 
do 	Minist~rio.
 



- A6 

7.1.2 Instalaqao e execuggo
 

Durante a instalaq6o da aerobomba e a
 
construy6o das infra-estruturas h5 apenas
 
uma reduzida participagio directa da
 

populaqao.
 

Em v~rios casos, algumas pessoas da regigo,
 
ou aldeia, que vao beneficiar directamente
 
da Sgua bombada , estao a trabalhar (sendo
 

pagas) na construqao das infra-estruturas
 
ou na pintura da aerobomba, depois de in
stalada.
 

De facto, a maior parte do trabalho para
 
instalay~o da aerobomba 6 trabalho espe
cializado, que necessita ser realizado por
 
uma equipa devidamente adestrada.
 

Certo trabalho voluntirio indirecto 6
 
realizado pela populag6o, a saber:
 

- ajuda com o descarregar de cami6es;
 

- oferta de alimentag6o e acomodaqao A
 
equipa de instalagao, a pregos reduzidos.
 

A populagao podia realizar trabalho volun
t~rio durante a construgao da infra-estru
tura. Na realidade, contudo, isso 6 muito
 
dificil de conseguir, dado que a grave
 
seca empobreceu muito a maioria da popula
gao, que tem de trabalhar a soldo para
 
sobreviver.
 

7.1.3 Manutenq6o e gestac
 

Como citado acima, a aerobomba e a pr6pria
 
bomba necessitam de especialistas, e isto
 
acontece tamb6m quanto 5 manutengao.
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A gestao diaria da aerobomba 6 assumida por
 
um guarda pago. Por norma, o guarda nao
 
esti trainado nas simples tarefas de como
 
gerir a aerobomba e vender a 5gua. Nao
 
obstante, em alguns casos o guarda leva a
 
feito uma manutengqo simples, a saber:
 

- lubrificayao da aerobomba; 

- aperto da porca de vedagqo do varao da
 
bomba.
 

Por vezes o guarda nao pertence 5 populagao
 
que e directamente beneficiada e, nesses
 
casos, mostra um interesse menor.
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Conclus6es Recomendag~es
 

-Para a malor parte -O tipo de trabalho
 
do trabalho de de instalagqo e
 
instalagao e manu- manuteng~o que
 
tengao de aero- pode ser realizado
 
bombas, especia- pela populagao
 
listas sao neces-
 local nao adestrada 
sirios e a popu- nao est5 bem defi
lag5o local nao nido no projecto, 
adestrada nao pode o mesmo acontecendo 
participar. relativamente ao 

- A participag~o du- guarda da aerobomba; 

rante o perlodo de todos os guardas 

desenho 6 dificil devem ser treinados 

no momento presente, para efectuarem 

de falta de pessoal trabalho de manu

do projecto. A ne- tengao simples.
 

cessidade de susci
tar interesse de -Com base na expe

parte da populagio ri~ncia de projectos
 

nao se provou neste afins no estrangeiro,
 

projecto, mas em parece importante
 

alguns projectos no criar uma estrutura
 

estrangeiro a parti- de participago para
 

cipagao directa da o desenho, especial

populaggo estimulou mente quanto is
 

u maior interesse infra-estruturas
 

e, provavelmente, tais como casas de
 

suscitou uma signi- torneira, estrutura
 

ficativa influlncia de irrigagao, etc.
 

durante o curso des

ses projectos.
 

- 0 guarda da aerobom
ba deve ser uma das
 

pessoas directamente
 

beneficiadas, a fim
 

de ter um motivo
 

social para traba

lhar bem.
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7.2 Uso-2L.gmg 

0 uso da 5gua pode dividir-se em:
 

- agua potavel 

- irrigago
 

- gado.
 

A grande maioria das aerobombas bombeiam
 
agua potavel. Frequentemente elas sao
 
instaladas em locais de s6ria escassez
 
de 5gua. Onde o problema urgente se acha
 
resolvido, ou seja, o suprimento da
 
necessidade bisica de Sgua doce, 6
 
evidente que a igua 5 usada optimamente,
 
em plena satisfaqgo da populaqao.
 

Em alguns locais, onde 6 menor a escassez
 
de 5gua, ela nem sempre 5 usada optimamen
te, por exemplo por razao de que ela tem
 
de ser paga; outros pogos (afastados, mais
 
ainda assim ao alcance) fornecem 5gua
 

gratis.
 

A criagao de gado numa escala um pouco
 
maior acontece normalmente nas regi5es
 
mais secas, sem igua de pogo para irrigagao.
 
Portanto, a 5gua 6 escassa, com a conse
qu~ncia de que o uso de novo fornecimento
 
de 5gua 6 maximo.
 

A irrigag~o agricola carece de um plano de
 
operagao isenta de dificuldades:
 

- distribuigao da 5gua
 

- estrutura de funcionamento:vlavradores
 

privados,
 

%cooperativas,
 

.Companhia do
 

Estado,
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- infra-estruturas: transporte,
 

mercados.
 

No futuro, aerobombas vao ser utilizadas
 
para bombar 5gua de irrigagao; nesse caso,
 
as estruturas acima descritas necessitam
 
de ser discutidas com a populagao.
 

Estas infra-estruturas deviam ser prepara
das e montadas pela Direcgao-Geral de Agri
cultura do MDR, em consulta com o DER. De
 
facto, no 
seio do DER nao hi presentemente
 
ningu~m suficientemente preparado para
 
assumir tal tarefa.
 

Calcular, por estimativa, o uso de agua pela
 
populagao 6 muito dificil. 0 guarda nao se
 
acha devidamente informado sobre o nrnero
 
de pessoas que 
usam a 5gua com frequ~ncia.
 
As vezes, imediatamente ap6s a chuva, o con
sumo 6 menor, mas nao se sabe 
em quanto.
 
Para melhorar os dados de desenho da aero
bomba sao necessirios dados mais rigorosos
 

sobre o consumo.
 

O projecto tem muitos medidores de agua em 
reserva e acaba agora de dar inlcio a um 
programa de instalaggo de rnedidores de 5gua.
 

Outros problemas relacionados com a igua
 
descrevem-se nos Capitulos 5 e 10.5.
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Conclus6es 
 Recomendag5es
 

- Para assegurar um -0 DER no 6 oficial
bom uso da 5gua mente responsavel
 
deve haver uma pelo prego da 5gua,
 
politica bem 
 sua gestao e proble
definida para: 
 mas das infra-estru

prego e gestao turas; mas ainda
 

da Sgua, de forma assim, no seio do
 

a que o custo pessoal do projecto
 

n~o possa ser alguem tem de chamar
 

nunca uma de- a si a tarefa de
 
sculpa para usar estimular os departa
fgua gratis de mentos responsaveis
 

outro local do MDR para definirem
 

qualquer; eles uma politica de
 
prego e gestgo da


polaanto eIgua, e prepararem
 
populrizaqo e montarem um plano
 

da iriga~ode popularizag~o e
 
ouaia~
agrIcola, assim d 


aco dea, asi infra-estruturas 
coma do todas
 

as necess~rias para o uso da Sgua.
 

infra-estruturas. melhorar os dados
-Para 


de desenho da aerobom
ba e suas infra-estru

turas, a instalagio
 
de medidores de 5gua
 
em cada aerobomba deve
 

fazer-se quento antes.
 

-A populaqao nao est& 

esclarecida quanto 5 

diferenga na Sgua de 
poos abertos ou 

fechados. 0 DER terg 
Je contactar o Mini
stgrio de Assunton Sociais 

o Sauda para dar in~cio 
a um programa de 
educagao sobre os 

perigos da 5gua suja. 
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8 Aspectos econ6micos
 

8.1 Intrducg
 

Duas quest5es importantes a serem avalia

das sao:
 

- a vantagem econ6mica da manufactura
 

local de aerobombas de transmissao
 

mec5nica;
 

- a vantagem econ6mica da redugao na
 

importaqao de combustivel, Pela utili
zacao da enerqia do vento.
 

V5o houve temoo e os dados nao estavam 5
 

disnosic5o nara se diferenciaT entre
 
situacoes especificas, tendo em conside

racao:
 

- os custos de perfuragco, que variam de
 
ilha para ilha e at6 de regiao nara
 

regiao;
 

- diferengas nas alturas de elevagao
 

- diferenqas no regime de ventos;
 

- diferencas nos custos de transporte
 

relativos a cala instala.ao; etc.
 

Contudo, 6 opiniSo da equipa de avaliagao 
que o m~todo e os dados usados levam a 
uma boa estimativa geral do custo compara

tivo da agua, entre os diversos meios de
 
bombagem. Deve, entretanto, observar-se
 

que o custo real poe bem ser mais eleva
do, ou mais baixo, do que sugerem os 
niameros obtidos, dependendo isto das
 
condic6es especficas do local.
 

A qama de instalacoes de bombagem de
 

gaua a partir da qual se calcularao os
 

custos compreende:
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1) 	uma aerobomnba Dempster de 8 p6s (2,44 m)
 
de di~metro, bombando 20 m3 
por dia;
 

2) uma aerobomba Dempster de 14 p~s (4,27 m)
 
de diiinetro, bombando 50 m3 por dia;
 

3) uma aerobomba Louthern Cross de 25 p~s
 
(7,62 m) de diimetro, bombando 50 m3
 

por dia;
 

4) 	uma aerobomba construida localmente,
 
de 5 m de diametro, bombando 100 m3
 

por dia;
 

3
5) 	uma bomba diesel ,bombando 160 m por
 
dia, em 300 dias por ano.
 

Info[Mao_sabre a custo
 

O quadro 8.2.1 mostra os custos das cinco 
instalag6es. Os custos sgo diferentes
 
para cada instalacgo. Custos independentes
 
da instalago mostram-se no quadro 8.2.2.
 

Informaqao sobre os custos apresentados
 

no auadro 8.2.1:
 

- Os custos de acuisiggo das Dempster e
 
Southern Cross sao os custos inclusiv6
 
de transporte, etc., atg A Praia.
 

- 0 custo de aquisiggo da aerobomba 
construida localmente 5 extraldo da 
ref. 5, ap~ndice H, o gue parece estar
 
pr6ximo do custo efectivo de construqgo
 
e instalacgo do Drimeiro prot6tipo
 
feito Delo DER.
 

- 0 custo de aquisicgo da bamba diesel 
conhecido em Cabo Verde; trata-se de 
uma Lister diesel de 20 m3 por hora. 

- Os custos de instalayao das tr~s aero
bombas importadas baseiam-se nas expe
riencias do DER. 
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- A aerobomba construda localmente 6
 
menos complicada, raz~o pela qual 6
 
muito mais barata no respeitante a
 
instalaggo.
 

- 0 custo de instalac~o da bomba diesel
 

Lister nao uoude obter-se, pelo que
 
uma estimdtiva foi calculada.
 

- 0 custo do tanque foi extraldo das 
estimativas da ref. 6, parcialmente 

reproduzidas no quadro 8.2.3. 

- Em Cabo Verde, a capacidade do tanque
 
sempre considerada como equivalente
 

as reservas para dois dias.
 

- 0 preco de um tanque de 200 m3 & o 
3equivalente ao de tanques de 100 m e
 

3
500 i
 , e parte-se do princlpio de que
 
6 de 950.000$00 escudos caboverdianos.
 

- Os custos da manutenqio foram calcula

dos por estimativa baseada nas expe

riencias do DER, vid6 Anexo 9.
 

- A aerobomba construida localmente nao
 
tem caixa de velocidades, pelo que 6
 
provavelmente mais barata no tocante
 
5 manutengao.
 

- Os custos da manutenggo da bomba diesel
 
Lister incluiem os custos de operagao:
 
combustivel, lubrificante e um operador;
 
calculados conjuntamente em 152.160$00
 

escudos caboverdianos por ano. Os cus
tos reais de manutenc;o estao calcula
dos em 27.360$00 escudos caboverdianos
 

por ano (vid6 ref. 6). Estes custos
 
baseiam-se numa mdia de tempo de
 
operag~o de 2.400 horas/ano
 



Quadro 8.2.1 


tivo de 


instalagc, 


1 


2 


3 

4 

5 


Custos de instalaqao das cinco aerobombas diferentes,
 
todos em escudos caboverdianos, A taxa de Dezembro de 1983
 

custo de
 
aquisis~o 
 custo do tanque corn 
 custo de
(incluindo 
 custo da capacidade do tanaue 
 manutenZo/
 
a bomba) instalago em m 
 entre ( 


ano
 
132.696;00 
 26.396S50 
 275.000$00 
 (40) 12.257$00

349.240$00 
 26.396$50 560.00OOO (100) 
 12.257$00
 
788.470 00 49.541520 1.500.000100 (500) 16.343$00
 
99.050500 
 20.000o00 
 950.000-OO 
(200) 10.000S00
 

136.4005O0 
 20.000500 

179.520S00 
 i
 

I 
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Quadro 8.2.2 Custos que sao idgnticos para todas
 

as instalag~es
 

em escudos em escudos 
caboverdianos caboverdianos 

por ano 

poco 390.000A00 

casa da 

torneira 25.000$00 

total 415.000$00
 

Icanalizagio 90.000$00
 

guarda/opera

dor Co nolo 36.000S00 

Quadro 8.2.3 	 Custo dos tanques, extraido da ref. 6
 

volume custo
 

20 m3 175.000$00
 

40 m3 275.000S00
 

100 m3 560.000$00
 
500 m3 1.500.000$00
 

i000 m3 2.500.000$00
 

Informagao sobre os custos apresentados no quadro 8.2.2:
 

- 0 custo de perfuragao e tubagem de revesti
mento de um poqo de 4 polegadas (10,16 cm) 
6 dado em ref. 6, a 9.650$00 escudos cabo
verdianos/metro em 1981. Considerando a 
inflagao e o di~metro maior de 6 polegadas 

(15,24 cm), a m~dia dos nossos polos custa
 
13.000$00 escudos caboverdianos/metro em
 
Janeiro de 1984. A profundidade media dos
 
pogos serg de 30 metros, assim que o custo
 
total do poco m~dio 6 de 390.000$00 escudos
 

caboverdianos em Dezembro de 1983.
 

- Os custos de investimento para canalizacao 
e casa da torneira estao calculados usando 

os dados do departamento do MDR. 



8.3 Avaliacao econ6mica
 

Na fase actual do projecto todo o ecTuipa

mento e outros custos de investimento
 

sao doados, pelo que na realidade, nenhuns
 

juros tem de ser pagos.
 

Contudo, o cilculo de custos sem 
juros
 
nao faculta uma imagem reallstica. Numa
 
estrat~gia de auto-sufici~ncia econ6mica
 
a intencgo deve ser que o projecto possa
 

cobrir todos os custos de exploragao,
 

manuteng~o, reparagao e substituicao.
 

0 projecto ter5 a capacidade de acordar
 
um empr6stimo futuro para a substituigqo
 

de aerobombas ou outro equipamento neces

s~rio e/ou infra-estrutura. Portanto,
 

para se obterem n~meros mais reallsticos,
 

o c5lculo de custos fez-se como se um
 
empr6stimo tivesse sido, de facto,
 

acordado, para financiamento do projecto.
 
Para uxn projecto viavel, uma taxa de juro
 

de 10% 6 bastante normal, mas para um
 
projecto de necessidade b~sica 6, nor
 

vezes, possivel conseguir um empr~stimo
 
mais barato, de cerca de 5%. Ambos os
 
casos estgo pormenorizados nos quadros
 
8.3.2 e 8.3.3, respectivamente.
 

Para c~lculo dos custos de capital do
 

empr~stimo usou-se o m~todo de anuidade,
 

ou seja, durante o perlodo de resgate
 
tem de pagar-se em cada ano uma mesma
 

importincia (soma de taxa e resgate).
 

O montante anual dos custos de capital 
6 relacionado com o factor de recupera
qao do capital pela f6rmula: 
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I 
1 1 

(1 + i)f n 

em que: 	i = taxa de juro
 

n = perlodo de resgate.
 

No ciculo toma-se cano perlodo do
 
resgate 	a expectiva de duraqo.
 

Uma outra abordagem do c~lculo do custo
 
da 5gua 	6 dizer-se que o investimento
 
pr6priamente dito 6 doado, mas para as
 
substituic5es o projecto tem de anual
mente p8r de reserva um determinado
 
montante, para permitir a substituiqo
 
da instalaq~o adentro do tempo necess~rio.
 
Para substituig5o ap6s as durag6es efi
cazes respectivas, o projecto tem de ter
 
em conta a amortizagao. Mas, ao termo da
 
duracao, o dinheiro teri um valor dife
rente (inflag~o). Para se calcular um
 
prego de gaua compativel com o nivel de
 
pregos prevalecente, parte-se do principio
 
de que os disoDndios internos se mant~m,
 
enquanto que a despesa externa aumentarg
 
em 8%, ou seja, uma inflaqo de 8% no
 
tocante 	a equiPamento estrangeiro, etc.,
 
com a consequ~ncia de que anenas a aqui

sigao de aerobombas ou bombas diesel 6
 
amortizada por uma inflag~o de 8%, 
e o
 
restante com 0%. Este m~todo estg de
 

acordo com a pritica do Banco Mundial,
 
para palses do Terceiro Mundo. 0 montante
 
de amortizaqao, no caso de inflag~o,
 
calcula-se a partir do factor seguinte:
 

(1 + r)
n 

em que: 	r = taxa de inflagao
 

n = termo ou durag~o.
 



i 
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Toda a amortizag~o 6 tratada como sendo
 
linear. Os resultados deste cglculo
 

apresentam-se no quadro 8.3.4.
 

As exnectativas de duraggo em funciona
mento eficaz baseiam-se na experiincia
 
em Cabo Verde e noutros palses do Ter
ceiro Mundo. Para ambos os m~todos de
 
c9lculo, elas sao:
 

Quadro 8.3.1 Expectativas de duracao
 

aerobomba i5 anos7 

bomba diesel 5 anos
 

tanque 30 anos
 

poco e casa
 
da torneira 30 anos
 

canalizacao 15 anos
 

Normalmente, no caso de bomba diesel,
 
nao & necess5rio nenhum tanque. Mas em
 
Cabo Verde, as vezes as bombas diesel
 
estao inactivas por avaria durante al
quns dias. Em condic6es de seca nao 6
 
provavel correrem-se riscos, e quase
 
sempre se constroi um grande tanque.
 
Assim, relativamente A instalag~o 5
 
calcularam-se dois preqos de igua, um
 
sem o tanque e o outro com um tanque
 

3
de 500 m (n~meros entre par~nteses).
 



Quadro 8.3.2 Cilculo de custos e prego da 5gua para as 
cinco instalag6es, no caso de se
 
ter acordado um empr~stimo para os investimentos (vid6 quadros 8.2.1 e
 
8.2.2) com uma taxa de juro de 10%. Nivel de pregos em Dezembro de 1983.
 

tipo de instalagao 1 
 2 3 
 4 5
 

Custos anuais de capital
 

para:
 

aerobomba/bomba diesel
 

aquisigao 
 17.446$00 45.916$00 103.663$00 13.022$00 35.982$00
 
instalaqao 3.470$00 
 3.470$00 6.513$00 
 2.629$00 5.276$00
 
tanque 29.172$00 
 59.404$00 159.118$00 100.775$00151 0
 

<(5.118$00)o
pogo e casa da torneira 44.023$00 44.023$00 44.023$00 44.023$00 
 44.023$00
 
canalizagao 11.833$00 11.833$00 11.833$00 
 11.833$00 11.833$00
 

manutenqao 12.257$00 
 12.257$00 
 16.343$00 10.000$00 179.520$00
 
guarda/operador do pogo 36.000$00 
 36.000$00 36.000$00 36.000$00 36.000$00
 

total 154.201$00 212.903$00 377.493$00 218.282$00 312.634500
 
(471.752$00)
 

5gua a ser bombada
 
em m 3/ano 7.300$00 18.200$00 73.000$00 36.500$00 48.000$00
 

custo da igua por m 3 21$12 11$70 5$98
5$17 6$51
 
(9$83)
 



Quadro 8.3.3 
 C5lculo de custos e preqo da 5gua para os cinco tipos de instalaqao, no caso
 
de se 
ter acordado um empr~stimo para os investimentos (vid& quadros 8.2.1
 
e 8.2.2) com uma taxa de juro de 5%. Nivel de pregos em Dezembro de 1983.
 

tipo de instalacao 1 
 2 3 
 4 5
 

Custos anuais de capital
 

para:
 

aerobomba/bomba diesel 12.784$00 
 33.646$00 75.963$00 
 9.543$00 31.505$00
 
instalagao 2.543$00 2.543$00 
 4.773$00 1.927$00 
 4.619$00
 
tanque 17.889 36.429$00 97.576$00 61.798$00 '(9 7
 .5 7 6$0 0 )
 
poqo e casa da torneira 26.996$00 26.996$00 26.996$00 26.996$00 
 26.996$00
 
canalizagao 8.671$00 8.671$00 
 8.671$00 8.671$00 8.671$00
 

manutengao 
 12.257$00 12.257S00 
 16.343$00 10.000$00 179.520$00
 
guarda/operador do poqo 36.000$00 36.000$00 
 36.000$00 36.000$00 
 36.000$00
 

total 117.140$00 156.542S00 266.322$00 154.935$00 
 287.311$00
 
(384.887$00)
 

igua a ser bombada
 
em m 3/ano 7.300$00 18.200$00 73.000$00 36.500$00 
 48.000$00
 

custo da igua por m 3 1G$05 
 8$60 3$65 4$24 5$99
 
(8$02)
 



Quadro 8.3.4 Cilculo de custos e preqo da agua para os 
cinco tipos de instalagao,
 
com amortizagao anual para substituiq5es; dispendios externos 
- 8%
 
de inflaqao, internos 
- 0%. Nivel de pregos em Dezembro de 1983.
 

tipo de instala~o 
 1 2 3 
 4 5
 

Custos amortizados:
 

aerobomba/bomba diesel 
 28.062$00 
 73.857$00 166.744$00 20.947$00 40.083$00
 
instalaqio 
 1.760$00 1.760$00 3.303$00 
 1.333$00 1.333$00
 
tanque 
 9.167$00 18.667$00 50.000$00 
 31.667$00 <50.000500)
 
pogo e casa da torneira 13.833$00 13.833$00 13.833500 
 13.833500 13.833500
 
canalizagao 
 6.000$00 6.000S00 6.000500 
 6.000500 6.000500
 

manutenqgo 
 12.257$00 12.257$00 16.343500 
 10.000$00 179.520$00
 
guarda/operador do pogo 
 36.000$00 36.000500 36.000$00 
 36.000$00 36.000$00
 

total 
 107.079500 162.374500 292.223500 
119.780$00 276.769$00
 
(326.769$00)
 

agua a ser bombada
 
em .u3/ano 
 7.300500 18.200$00 73.000$00 
 36.500$00 48.000$00
 

3
custo da igua por m
 14567 8$92 
 4$00 3$28 
 5$77
 

(6$81)
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Dois asypectos restantes do nrojecto
 
apresentam-se com insuficientes dados
 
locais nara que nossam calcular-se os
 
custos da aqua:
 

- a aerobomba de transmniss~o el~ctrica
 
para bombeaggo de 5gua
 

- a combinacgo de uma aerobomba de
 
transmissao mec~nica com uma bomba
 
diesel, num mesmo poqo, Para 
se
 
economizar combustivel.
 

No primeiro caso, na ref. 8 anresentam
-se dados de infonnagio coin estimativa
 
de custos de uma aerobomba de transmis
sao el~ctrica instalada na Holanda, mas
 
nunca usada em Cabo Verde. Estes dados
 
sao demasiado primrios para poderem
 
comarar-se com outros tipos de instala
cao. Assim que estiverem disponiveis os
 
dados caboverdianos, aplicar-se-io neste
 
cilculo.
 

Combinacqes de aerobombas e bombas diesel
 
tAm sido algumas vezes experimentadas no
 
projecto, mas o seu valor econ~mico nao
 
6 conhecido. Antes de se instalarem mais
 
unidades deste tipo de combinacgo parece
 
necessgrio investigar se o investimento
 
total i economicamente viavel em compa
rac5o com a economia de combustivel.
 

Para obter informacgo sobre a influgncia
 
dos diferentes investimentos, uma analise
 
dos custos em termos de percentagens
 
apresenta-se no quadro 8.3.5., 8.3.6.,
 
8.3.7., respectivamente a
 
empr~stimos a 10%, 5% e ao m~todo de
 
amortizaggo.
 



Quadro 8.3.5. Analise do custo em percentagens. Nivel de precos em Dezembro de 1983.
 

aero- in-I 

total de bomba/I sta-I pogo e 

custos homba la- tan- casa da i
anuais diesel: 0ao que torneiral 


(CVE) % % % % 

Dempster de 8 p s .2010 1 1
 
(2,44 m)2 
 19 29 


Dempster de 14 prs 212.903500 21 2 28 21
$00ste 

(4,27 m)
 

25 pes (7,62 m) 377.493$00; 27 2 42 
 12 


Prot6tipo de 5 m 218.282$00 
 6 1 46 21 
IBomba de motor 


-

sem tanque 312.634$00, 11 2 14 

com tanque 471.752$00: 8 1 3 9 


Observagao: no caso dum empr~stimo com uma taxa de juro de 10%.
 

i I guarda/ 
cana- manu- ;operador 
liza- ten- do 
gao 

% 
gao 

% 
i pogo 

% 

8 8 23
 

517
 
6e 14
 

3 4 10 

5 5 16 
I 

4 57 12
 

2 38 8
 



Quadro 8.3.6. 
 Analise do custo em percentagens. Nivel de pregos em Dezembro de 1983.
 

total de 
custos 
anuais 
(CVE) 

aero-;
bomba/ 
ibomba 
.diesel! 

% 

in-
sta-
la-

gao 
% 

tan-
que 

% 

po;o e 

casa da 
torneira 

% 

cana-

liza-
qao 

% 

manu-

ten-
qio 

% 

guadaoperador 

do 
po;o 

% 

Dempster de 8 p~sF D(2,44 m)ii3 
117.140 11 2 15 23 7 11 31 

Dempster de 14 pes 

(4,27 m) 

Southern Cross de 
25 pes (7,62 m) 

Prot6tipo de 5 m 

Bomba de motor 

sem tanque287.31100 

Bomba de motor38 

com tanque 

156.542$001 

266.322$001 

154.935$00 

384.887$00 

21 

29 

6 

11 

8 

2 

2 

1 

2 

1 

23 

37 

40 

25 

17 

10 

17 

10 

7 
7 

6 

3 

6 

3 

2 

8 

6 

7 

61 

47 

-

23 

13 

23 

13 

10 

Observagao: no caso dum emprdstimo com uma taxa de juro de 5%. 



Quadro 8.3.7. 
 Anglise do custo em percentagens. Nivel de pregos em Dezembro de 1983.
 
aero-
 in-


guarda/
 
total de bomba/ s :a- pogo e 
 cana- manu- operador
custos bomba 
 2.a- tan- casa da; liza- ten- do
anuais 
 diesel vio que torneira qao 
 gao poqo
(CVE) % % 

Dempster de 8 pes
(2,44 m) 107.079$00' 26 2 8 13 6 11 3434! 

Dempster de 14 pes 
(427ii)162.374$00 45

(4,27 m) 
1 119 

4.852248 22 

Southern Cross de 
25 pes (7,62 m) 

2 
29172(7,60m) 

5 2 

21617 
6 12 

Prot6tipo de 5 m 119.780$00 18 1 26 12 5 8 30 
Bomba de motor I 276.769$ool 15 1 

sem tanque 2 - 5 2 64 13 
Bomba de motor 
com tanque 

326.769$00 12 < 1 
15 4 2 55 11 

Observagao: no caso de amortizagao anual por os 
substituigoes; disp~ndios externos
 
8% da inflagao, internos 0%.
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Nestes dados de custos nao estgo inte
grados os custos de investimento rela
tivos 5 nova oficina, equipamento e
 
meios de transporte: nem os custos
 
laborais de membros do pessoal de
 
nlveis superiores e administragao.
 
Para o desenvolvimento de uma estratagia
 
de auto-sufici~ncia do projecto, a longo
 
prazo, 6 necessgrio incluir na an~lise
 
de custos e pregos todos os custos do
 
DER.
 

Como foi indicado antes, estas anglises
 
de custos foram baseadas em certas
 
pressuposiqoes e, portanto, devem ser
 
usadas com cuidado. Fornecem uma estima
tiva e, como tal, podem usar-se em com
parac5es de custos entre os diferentes
 
tipos de instalac6es para 5gua.
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Conclusoes Recomendag5es
 

- Os custos de in- -Para reduzir os custos
 
vestimento para as de investimento torna
aerobombas de trans- se necessario desen
missgo mecinica volver a manufactura
 
constituem parte local.
 
significativa do
 -Os custos de canital
 
total de custos, do tanque constitue
 
especialmente nos
 urna proporqao tao 
casos das de 14 ps elevada do total de 
(4,27 m) e 25 p~s custos anuais que 6 
(7,62 m). 

necessgrio analisar 
- Os custos de investi- a possibilidade de 
mento das aerobombas os reduzir. 
construidas localmen

- A despesa com o guarda te sao significativa- consideravel. Os cus
mente rnais baixos. 

tos de manutencgo Dode

- Os custos de tanques riam reduzir-se se o 

sao sempre um factor guarda efectuasse uma 

da major importancia. maior parcela de tra
balho de manutencao. 

- A despesa com o guar

da e sempre um factor -Os c~lculos de custos 

imoortante. da aerobomba (trans

missao mecanica) com
-Parece que, em casos binada com a banba 

comparaveis, o custo diesel, num mesmo pogo, 
e preqo da 5gua born- devem ser investigados 
bada por vento 6 por meio de um pequeno 
inferior ao da aqua programa completo de
 
proveniente de bom- computador, antes de
 
bas a diesel, o que se proceder a muitas
 

&uma consequancia instalag~es novas deste
 
positiva para possi- tipo de conbinagio.
 
veis economias de Uma investigaqao assim
 

combustivel (divisas pode ser realizada pelo
 
estranqeiras). SWD.
 



8.4 Economias de divisasestrangeiras
 

Divisas estrangeiras podem ser economi
zadas aun dois campos:
 

- reducqo em combustivel, pelo uso da
 
energia do vento
 

- redug~o em importag5es de aerobombas,
 
atrav~s da sua manufactura local.
 

8.4.1 Econcmiias de combustivel
 

Um invent~rlo de todos os pogos tubula
res possiveis em todas as ilhas foi
 
realizado, mas infelizmente o mesmo nao
 
foi feito quanto a poqos escavados
 
manualmente, de forma que nao se 
sabe
 
que quantidade de 5gua pode ser bombada,
 
a longo prazo, atrav~s da energia do
 
vento (vid6 ref. 12). 
Em ref. 5 fez-se
 
uma estimativa da energia necess~ria
 
por ano para a bombagem de 5gua, mas
 
s6 em Santiago; isto traduz-se em 755
 
kwh, de bombagem por diesel na totali
dade, o ctue requere 755 m3 de combusti
vel diesel. Dado que 75% desta aqua
 
podia ser bombada pela energia do
 
vento, uma economia de 565 m3 de com
bustivel diesel pode ser atingida.
 
Um liCro de combustivel diesel custa
 
20$00, neli que uma economia de
 
11.300.000$00 escudos caboverdianos/ano
 

possivel. US $1.00 
(um dolar americano)
 
= 76$00 escudos caboverdianos, portanto
 
US $ 148 .680,00(d6lares americanos)
 
podem economizar-se anualmente, em
 
divisas estzangeiras, ao n~vel de pregos
 
vigentes em Dezembro de 1983.
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Contudo, deve dizer-se que as estimativas
 
e os n~meros usados para este ciculo de
 
economias estao um tanto ou guanto data
dos e carecem de revisao. Lamentavelmen
te, nao foi possivel obter, durante a
 
avaliaqgo, os dados necess~rios para se
 
proceder a essa revisgo, pelo cue os
 
valores de economias aqui registados
 
podem servir apenas como uma indicaqao,
 

e nada mais.
 

Felizmente o DER tinha jg planeado rever
 
o estudo de ref. 5 (vid6 ref. 12) em que 
a economia de combustivel vai ter um 
papel importante. 

8.4.2 	 Economia de divisas estrangeiras por
 

meio da manufactura local
 

Nos pr6ximos 20 anos, estg planeado
 
construir localmente em Cabo Verde:
 
- 160 aerobombas de 3 m
 

- 90 aerobombas de 5 m.
 

Os custos das aerobombas de 5 m manu

facturadas localmente s~o de Esc.
 
99.050$00, em que a razao material:mao
 
de obra 6 de 2,9:1. 0 material tem de
 
ser todo 	importado, pelo que Esc.
 
73.650$00 dp divlsas estrangeiras sao
 
necessirios para cada aerobamba de 5 m
 
manufacturada localmente.
 

Dados de 	custo das aerobombas de 3 m
 
manufacturadas localmente nao sao
 
conhecidos. Com base na experi~ncia
 
com as aerobombas de 5 m, calcula-se
 
que os custos de material (e, portanto,
 
as necesidades de divisas estrangeiras)
 
sergo de 	cerca de Esc. 50.000$00.
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O custo de importacao das aerobombas de 
dimens~o comparavel 6 de: 

Dempster de 8 p6s (20,32 cm) Esc. 132.696$00
 
Dempster de 14 p6s (35,56 cm) Esc. 349.240$00
 

Economia de divisas estrangeiras:
 

(132.696 - 50.000) x 160 = Esc. 13.231.360$00
 
(349.240 - 73.650) x 90 = Esc. 24.803.30000
 

total Esc. 38.034.460$00
 

Em d6lares americanos
 
US $1.00 = 76$00 escudos caboverdianos,
 

o que significa que a economia de divisas
 
estrangeiras 6 de US $ 500.450,00, para os
 
pr6ximos 20 anos, a um nivel de precos
 
vigentes em Dezembro de 1983.
 

As economias de divisas estrangeiras em
 
ref. 5 baseiam-se em 290 aerobombas; este
 
c~iculo esti baseado em 250 aerobombas.
 

Os dados em que se baseia este calculo sao
 
de grau mais elevado de confianqa do que
 
os do Capitulo 8.4.1, mas ainda assim o
 
resultado deve ser utilizado com cuidade
 
e pode apenas ser considerado como um
 
indicador.
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Conclus6es Recomendag6es
 

-Em geral, as -As nossiveis econo
conclus~es do 
 mias de divisas
 
estudo do SWD, estrangeiras rela
em que se funda- tivas ao combusti
menta a seaunda vel assim como
 
fase do projecto redugao do n5mero
 
do DER (ref. 5), de aerobombas im
sobre as possi- portadas indicam
 
veis economias a importincia de:
 
de divisas utilizaqao da
 
estrangeiras, energia do vento;
 
estao correctas
 

e nao se acham manufactura local,
 

significativamen- tanta quanto
 

te alteradas. possivel e tao
 

depressa quanto
 

possivel.
 

-Tendo em vista as
 

vantagens da
 

construgao local
 
de aerobcnbas de
 

3m e 5m, aerobcm.
bas de maior dimen

sao devem ser igual

mente estudadas.
 



8.5 Manufactura local 
- cria2o de emrnreqos 

A partir da experi~ncia da construgao da
 
aerobomba prot6tipo de 5 m, a mao de obra
 
necessgria calcula-se em 550 horas/homem
 
(ref. 5, apDndice H). A manufactura local
 
da aerobomba de 3 m calcula-se que
 
necessite de 450 horas/homem.
 

Para as aerobonibas projectadas para os
 
pr6ximos 20 anos, a criag~o de empregos
 
6 de:
 

190 x 450 = 85.500 horas/homem
 
60 x 550 = 33.000 horas/homem
 

total 118.500 horas/homem
 

ou seja, cerca de 6.000 horas/homem por
 
ano. Em Cabo Verde, uma pessoa m~dia
 
trabalha 45 semanas de 40 horas por ano,
 
ou 1.800 horas por ano.
 

Assim, a manufactura local de 250 aero
bombas necessitar5 de 6.000/1.800 = 3 ou
 
4 pessoas.
 

0 c5lculo de empregos de ref. 5 foi
 
baseado em cerca de 290 aerobombas em
 
20 anos; este calculo baseia-se em 250
 
aerobombas em 20 anos, que 6 o plano
 
mais recente descrito em ref. 1.
 

At6 hoje n~o ha experi~ncia de produgio
 
em massa de aerobombas, pelo que & ba
stante dificil calcular as horas de mao
 
de obra para a produgao de aerobombas.
 
Portanto, este caiculo deve ser utiliza
do com todo o cuidado, considerando-se
 
apenas comno um indicador.
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Conclus5es Recomendaq5es
 

-Em geral, as con- - A generalizada falta
 

clus5es do estudo de emprego em Cabo
 
do SMD, em que se Verde e a possivel
 
fundamenta a se- criaq~o de empregos
 
gunda fase do mediante a consLru
projecto do DER qao local de aero
(ref. 5), sobre bombas aponta para
 
a nossivel criago a necessidade de
 
de empregos, nao construir tantas
 
se acham signifi- aerobomnbas quanto
 
cativamente muda- possivel em Cabo
 
das. Verde, e de comegar
 

tao cedo quanto
 

possivel.
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9 Manufactura local de aerobombas
 

9.1 Introdua2o
 

Uma aerobomba manufacturada localmente
 

pode abaixar significativamente o custo
 
do investimento, o que 9 importante para
 
a introdug~o de mais aerobombas de
 
transmissao mec~nica em Cabo Verde.
 

Outras vantagens da produqgo local sao:
 

- redugao do uso de divisas estrangeiras 
para a importaggo de aerobombas (vidg 

capitulo 8.4); 

- uso do conhecimento de construggo lo
cal J5 disponivel, de parte dos fabri
cantes tradicionais de aerobombas de
 
Cabo Verde;
 

- uma determinada activagao das ofici
nais de construggo locals e a criagao 
de novo trabalho (vidg capitulo 8.5); 

- auto-sufici~ncia em manutenq~o e ser
vigo de assistgncia, tornando mais 
atraente e de maior confianca a utili
zacao das aerobombas.
 

O prot6tipo manufacturado localmente foi 
ji instalado e estg a funcionar. Contudo,
 
6 necess~rio mais tempo para analisar
 
esta aerobomba completamente e para
 
melhorar o desenho da aerobomba a ser
 
localmente manufacturada. A continuaiao
 
deste programa, planeada no projecto de
 
extens~o (ref. 1) Darece muito importan
te. Assim, a Comissao de Avaliagao
 
decidiu visitar duas oficinas de
 
construgao em Sao Vicente.
 



9.2 
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Oficinas-possiveis
 

As oficinas abaixo descritas foram
 

visitadas pela equipa de avaliagao e
 
avaliadas quanto ao seu potencial para
 
a construgao de aerobombas, adentro do
 
programa de construgao do DER.
 

9.2.1 Jotanave - Matos
 

Esta oficina 6 uma combinag~o de duas
 

pequenas oficinas privadas de construio
 
de aco, a saber:
 

Jotanave, Lima pequena oficina de cerca
 
de 5 anos de existancia em Sao Vicente,
 
que constroi: tanques para combustivel,
 

torres de aerobombas, grandes portoes
 
de ferro, etc. Esta oficina foi inaugu

rada pelo propriet5rio, um portugugs com
 
um passado t~cnico em construqbes de ago
 
e profici~ncia na execuqao de desenhos e
 

desenho t~cnico.
 

Matos, uma oficina integrada numa malor
 
empresa familiar industrial de pao e
 
bolachas, Ffbrica Favorita. Esta oficina
 

tem uma longa esperi~ncia, produziu a
 
maior parte do equipamento usado na
 

f~brica de pao e bolachas, tal como
 
fornapas, misturadores de massa, cintas
 

transportadoras, etc. Conjuntamente com
 
a construc~o e manutenqgo de que se
 

encarrega, para a fgbrica da famulia,
 
esta oficina responsabiliza-se por uma
 
grande quantidade de trabalho de con
strug~o para outras entidades. Tem
 
igualmente tido experi~ncia dei
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- construcgo de torres de aerobombas;
 

- constru95o de ventoInhas, transmiss6es
 

e bombas para aerobombas;
 

- reparagio de carros.
 

O Sr. Matos tem cerca de 10 pessoas a 
trabalhar na sua oficina de construg~o
 

e reparag6es. 9 capaz de trabalhar a
 
partir de desenhos t~cnicos, mas nao
 

esta habituado a faz6-lo. 0 seu estilo 
de trabalho 6 o seguinte:
 

- recebe uma encomenda;
 

- inspecciona o local, etc., para o qual
 

se destina a encomenda, ou onde ela
 

vai funcionar, etc.;
 

- d5 inicio a construgao, sem desenhos
 

t~cnicos rigorosos;
 

- mediante muita discussao durante a
 

construggo, tenta sempre melhorar o
 

desenho que tem em mente;
 

- completa a sua construgao sempre em
 
boa colaborag5o com o cliente.
 

Nos 5itimos anos estas duas oficinas,
 

tanto em Mindelo como em Sao Vicente,
 
cooperaram em v5rias encomendas de
 

construgao. Nessa cooperag5o, enquanto
 
Jotanave forneceu a profici~ncia de
 

desenho e desenho t~cnico, Matos forne
ceu a sua experi~ncia de construgao
 
local mais longa.
 

Ambas as oficinas trabalham apenas por
 
encomenda e n~o tem nenhuma tradigao de
 

produggo em massa. A manufactura local
 

de aerobombas em quantidade deve ser
 
organizada de forma a que todas as aero



bombas sejam exactamente id~nticas, a
 
fim de que cada pega sobresselente possa
 
ser utilizada em todas as aerobombas.
 
A malor parte do equinamento necessarlo
 
para manufactura das aerobombas estg
 
disponivel, para uso imediato. A familia
 
Matos parece dispor de reservas de capi
tal, pelo que pode, eventualmente, crn
prar equipamento para produgao em massa.
 

Durante a visita da Comissio de Avalia
gao, a nossibilidade da produyao em mas
sa foi discutida aberta e livremente e
 
parece que estas duas oficinas gostariam
 
de cooperar, usando cada uma a sua re
spectiva profici~ncia e experi~ncia.
 

9.2.2 Onave
 

Onave 6 o pequeno estaleiro em Sao 
Vicente, J5 com 60 anos de exist~ncia. 
Esta empresa foi iniciada pelos ingleses, 
quando eles criaram o seu porto carvoeiro
 
em Mindelo, a capital de Sao Vicente.
 
Depois da Independ~ncia, o Estado com
prou esta empresa, pelo gue actualmente
 
ela 6 uma empresa do Estado, com uma
 
determinada autoncmia, sob a responsa
bilidade do Secret~rio de Estado da
 
Indstria e Energia.
 

Esta companhia 6, de facto, a origem de
 
toda a experi~ncia existente em Cabo
 
Verde, em construg~o de ago. Antes da
 
segunda guerra mundial, era uma compa
nhia excelente. Ap6s a segunda querra
 
mundial, a !rnportincia do porto de
 
Mindelo decaiu e o estaleiro passou a
 
sofrer de uma grande falta de encomendas.
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Ngo obstante, a secggo de construgio de
 
aco conseguiu sempre obter outras enco
mendas para construq6es. Portan'to, a
 
Onave tem tamb~m experi~ncia na constru

c~o de aerobombas, suas torres e vento-

Inhas, transmiss~es e bombas.
 

O chefe de secg~o de construgio constroi 
e repara, tamb&n, aerobombas para 5gua
 
con transmiss~o mec~nica tradicional, em 

fins de semana, na sua pequena ofici-na,
 
em casa. Quer isto dizer que ha, de fac
to, uma consideravel experi6ncia neste
 
camPo, no seio da'famllia Onave.
 

Os mec~nicos da Onave t~m experi~ncia de
 
trabalhar com desenhos t~cnicos, o que
 

estao at6 habituados a fazer. Por outro
 
lado, tamb~m a Onave nao tem experi~ncig
 

de produgao em massa.
 

Este excelente passado deixou uma quan
tidade de equipamento antigo, que i usa
do ainda, e os maquinistas conseguem
 
ainda obter resultados impressionantes
 

com ele. Contudo, 6 quase impossivel
 
produzir uma dada Peqa de maquina exac
tamente 5 medida, o que e essencial para
 
a produgao em massa. Uma outra influgn
cia 6 o ainda bastante grande nrimero de
 
oPergrios, em comparagao com o n6mero de
 
encomendas. Isto 6 compreensivel, porque
 

6 muito dificil despedir pessoal num
 
pals em que o nivel de desemprego 6 J5
 
muito alto. Infelizmente, um grande
 
numero de opergrios, relativamente as
 
poucas encomendas, diminui a efici~ncia
 

daqueles - e isso pode bem ser dificil
 
de alterar, no futuro.
 



A Onave plane)u substituir todo o equi
pamento antigo; a fase de desenho desse
 
projecto est5 actualmente em curso, e a
 
previsio 6 que o novo equipamento venha
 
a ser instalado no pr6ximo ano. 0 dese

nho do projecto tem por supervisor um
 
consultor holand~s, adentro da coopera
9ao bilateral entre Cabo Verde e a Ho
landa.
 

Durante a visita da nossa Comissgo, a
 
possibilidade da produgao em massa foi
 
aberta e livremente discutida com o
 
director da companhia, e parece que a
 
Onave vai provavelmente comegar can a
 

produgqo de aerobombas.
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Conclus~es Reccmendac~es 

- Em princIpio, 

ambas as oficinas 

possuem bastante 

conhecimento e 
profici~ncia para 
construir aero-

-0 primeiro passo, 
quanto 5 construggo 

local de aerobombas, 

6 uma discuss~o 
ampla e fundamental 
com estas duas 

bombas de trans-

missgo mec~nica, 
oficinas, em que 
se analizem: 

para bombaqem 
de agua. a experincia 

- Nenhuma das ofi-

cinas tem expe-

rigncia de pro-

duggo em massa. 

as possibilidades, 

a capacidade 

as possibilidades 

de colaboraggo 

entre estas duas, 

-Ambas as ofici-
Jotanave 
Onave. 

- Matos 

nas t~m uma 
certa falta de 

gestao, em co-

ordenagqo e 
organizagao. 

- A falta de experi8ncia de 
produgo em massa deve 
levar-se muito a sdrio 
tanto antes como durante 
o inicio da construgo 
local. Um programa deve 
ser formulado para re

solver: 

oas problemas tdcnicos 
da produgo em massa, 

• os problemas de gestic 

da produgao em massa. 
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Relaq5es do projecto
 

10.1 Denartamentos do MDR
 

A DER 6 uma Divisgo do Departamento DMR 
(Melhoramento Rural) do MDR. A estrutura 
do Minist6rio est5 explanada no Anexo 10. 

Para a execucgo do projecto, a DER tern
 
conex~es directas com:
 

- o GEP, o Gabinete de Estudos e Planea
mento, responsavel pela preparaygo e 
planeamento da politica do MDR, e pelo 
acompanhamento e apoio de cada projec

to dentro do MDR;
 

- o DEGAS, o Departamento de Exploracio 

e Gestio de Aguas Subterraneas, respon
savel pelos pocos de 5gua (os j5 anti
qos e os recentemente construidos) e
 
pela sua explorayao;
 

- o DMR, o Departamento de Melhoramento 
Rural do MDR, responsavel - perante a 
DER - pela infra-estrutura da distri
buiqio da 5gua (canalizagio, torneiras 
p~blicas, etc.). 

Pode dizer-se aue, em geral, as relac5es
 
entre o projecto, a DER e os outros de
partamentos do MDR sao boas. A pequena
 

escala da sociedade caboverdiana tern a 
vantagem de que cada um pode facilmente 
contactar todos os outros. 

Ainda assim, durante as nossas visitas
 
de trabalho, alguns problemas de inter

conex~o foram notados, a saber:
 



- a aerobomba funciona bern, mas 5gua
 
derrama dos canos e todas as 
torneiras 
do fontanirio pblico se apresentam
 

defeituosas;
 

- a aerobomba funciona bern ha ja alguns 
meses, por&m a construgao do tanque ou
 
do fontanirio pn"blico nao foi ainda
 
concluida;
 

- a tinta para a aerobomba foi enviada
 
h5 ja alguns meses, mas a aerobomba
 
n~o foi ainda pintada pela delegaqgo
 
do MDR;
 

- apus bombagem de, por exemplo, um ano, 
o pogo secou ou 5gua do mar comegou a 
emergir. 

Durante as visitas a ilhas isoladas como
 
a Ilha do Maio fol evidente que problemas
 
tais como estes sao mais s~rios. Isto
 
parece bastante normal dada a situagio
 
mais dificil., por&m extra atenggo deve
 
ser votada ' resolug~o destes problemas.
 

Todos estes exemplos, que sao, felizmen
te, mnirmos, demonstram claramente que
 
os acordos e a coordenaggo entre a DER e
 
os departamentos do MDR carecem de 
ser
 
melhorados.
 

No decurso das reunibes da Comissao com 
os departanentos tornou-se evidente que 
estes Problemas s6 sao discutidos for
tuitamente. 



Conclue6es RecomendaQ6es 

- Um sistema estru- -Para melhorar a inter
turado de reunibes conexao entre a DER e 
frequentes, em que os departamentos do 
participem todos MDR, uma estrutura de 
os departamentos reuni6es colectivas 
relacionados com deve ser organizada 
o projecto, 6 com, por exemplo, uma 
essencial. frequ6ncia de uma vez 

cada dois meses. 

-Para reduzir os pro
blemas extra das ilhas 

isoladas, os departa
mentos do MDR podlam 
dar inlcio a urta 
estrat~gia colectiva, 

por exemplo: 

Todos os trap departa

mentos podiamn visitar 
todas as ilhas isoladas 

duas vezes por ano. 
Cada um podia fazer uma 
visita cada dois meses, 
ou seja, seis vezes por 
ano. Durante as visitas, 
cada departemento trata
ria dos seus assuntos 

pr6prios em pormenor 
e dos assuntos dos outros 
departamentos, na generalidade. 

-0 programa para a exten
s~o do projecto deve 
ser seriamente discuti

do com o GEP, o DMR e 
a DEGAS, de forma a que, 
a longo prazo, duas 

aerobombas possam set 
instaladas cada mis. 



10.2 Outros orojectos
 

Em Cabo Verde estgo em progresso v5rios
 
projectos de desenvolvimento regional.
 
Cada projecto tem um patrocinador
 

diferente, o que j5 diz muito.
 

Nas regimes onde os projectos est~o
 
activos, eles pr6prios assumem responsa
bilidades semelhantes as dos departamen
tos do MDR noutras regi6es. Durante as
 
visitas da Comissio, notou-se a existgn
cia do mesmo tipo de problemas, como
 
descrito em 10.1.
 

O facto de que o DER, assim como os 
departamentos do MDR, t~m de cooperar 
com projectos de desenvolvimento dife
rentes, leva a uma situacqo deveras
 
complicada.
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Conclus6es Recomendag~es
 

-Os problemas que 
 -O GEP ou o DMR devem
 
o DER tem can os organizar reunioes
 
projectos s~o de frequentes com a
 
tipo idgntico ao DER e os projectos
 
dos problemas regionais para
 
descritos no resolver problemas
 
Capitulo 10.1. de 'liaison'.
 

(Vidt tamb~m as
 

recomendag6es de
 

10.1.) 
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10.3 INIT
 

O INIT 6 o Instituto Nacional de Investi
gag.es Tgcnicas caboverdiano. Este insti
tuto tamb~m tem um papel a desemoenhar 
no desenvolvimento do uso das energias
 
renovaveis. 0 MDR e o INIT chegaram a
 
um acordo quanto a atribuigao respectiva
 
de determinadas tarefas, a saber:
 

- DER - toda a energia de vento em
 

areas rurais
 

- INIT - toda a enercda de vento nas
 

Sreas urbanas.
 

As energias renovaveis nao-e61icas nao
 
foram abrangidas por esta atribuig~o de
 
tarefas.
 

A Comissio de Avaliacio notou a aus~ncia
 
de reuni6es frequentes entre a DER e o
 
INIT para discuss5o do que dsti a acon
tecer em cada uma das instituigbes.
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Conclus~es Recomendag6es
 

-As duas institui- -Uma iniciativa no
 
9oes, a DER e o 
 sentido de melhorar
 
INIT, ambas ata- as relag~es entre
 
refadas com a 
 a DER e o INIT 6
 
energia do vento, fundamental.
 

nao t~m re'niies
 
frequentes. -Uma definiqvo das
 

tarefas no iubito
 
- As tarefas das das energias reno
instituiqges n~o vaveis nao-e6licas 
estao satisfato- deve ser feita sem
 
riamente defini- demora.
 
das, especialmen
te no respeitante -As duas institug~es,
 
as energias reno- ambas atarefadas com
 
vaveis nao-e6li- a energia de vento
 
cas. 
 e as energias reno

vaveis n5o-e61icas,
 
devem passar a ter
 

reuni~es frequentes:
 

*para que cada uma
 

delas se mantenha
 
bem informada sobre
 

a que a outra esti
 

a fazer;
 

para evitar que se
 

faya duas vezes
 

uma mesma coisa,
 
por exemplo, in

terL)retag~o dos
 

dados de vento,
 

etc.
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10.4 Loastica
 

Infelizmente o projecto apresenta alguns
 

problemas loglsticos que influenciam o
 
seu.progresso, e esses problemas envol
vem o pessoal do projecto em muito es
forgo extra.
 

Na execuggo de una encomenda, estes
 
problenas podem resumir-se da seguinte 
forma: 

A) Fase de preparagao
 

- Falta de documentaggo para uma especi
ficaggo adequada.
 

- A comunicaqao entre a DER e os fornece
dores (f~bricas) 9 vagarosa e dificil.
 

- 0 equipamento elctrico normalmente 
usado nos E.U.A. tem caracteristicas
 
diferentes (em voltagem, etc.) das que
 
se aplicam em Cabo Verde.
 

B) Fase de encomenda
 

- Acontece que o fornecedor envia uma
 
factura pro-forma que se n~o apresenta 
suficientemente pormenorizada ou que 
se apresenta at& incorrectanente emi
tida. 

C) Fase de transporte
 

- Algumas vezes a embalagem 6 insufi
ciente; lamentavelmente a US AID nao 
disp6e de estrutura de controlo. 

- Por virtude da regra de ajuda 
condicionado da US AID, os materiais 
e o equipamento tim de ser transporta
dos pelos servigos mercantes dos 
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E.U.A.; mas dado que, infelizmente,
 
navios americanos raramente viajam
 
para Cabo Verde, a US AID envia os
 
seus materlais e equipamento via
 

Lisboa.
 

Em resultado:
 

" 	hi um maior risco de danificaggo,
 

perda e gatunice;
 

" 	a DER raramente planeia precisamente
 

quando vao os materiais e o equipa
mento chegar a Cabo Verde.
 

D) Fase da Alfgndega
 

- 0 procedimento alfandegario leva imen
so tempo, nor vezes mais de tcs meses. 

- A7gumas vezes a documentaggo nao esta 
,mpleta e 6 impossivel concluir o 

despacho alfandeggrio. 

Durante o primeiro perlodo do projecto,
 
a DER recebeu aerobombas Dempster ('made
 
in' E.U.A.) e Southern Cross ('made in'
 
Australia) para a bombagem de 5gua por 
transmissgo mecanica. Mais tarde, no 
decurso da instalagao deste tipo de 
aerobomba, a DER decidiu instalar apenas 
este tipo de aerobombas (vid6 Anexo 4) 
para uniformizar com base em tras tipos 
importados. Desafortunadamente, a 
fabrica Dempster fechou j9, mas a DER 
vai receber pegas sobresselentes sufi
cientes para todas as aerobombas JR
 
instaladas, e bem assim para as que
 
estgo ainda em armazgm, para toda a sua
 
duragao efectiva.
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O servigo da US AID estA totalmente 
comprometido, o que resulta normalmente
 
em nao haver quaisquer problemas, posto
 
que material e equipamento de boa quali
dade pode ser fornecido. Mas, relativa
mente A cooperagao com o servigo da
 
Dutch AID e a necessidade de uniformiza

ao, os E.U.A. usufruem de maior provei
to, relativamente, do projecto, do que
 
a Holanda, o que parece injusto.
 

A ajuda condicionada dos E.U.A. en

volve, por vezes, problemas de explora

9ao para o projecto, como por exemplo
 
no caso do velculo Ford. Cabo Verde
 
decidiu j5 uniformizar o tipo de velcu
los, e o Ford n~o 6 o preferido porque
 
nio 6 de melhor qualidade e tem um con
sumo de combustivel elevado.
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Conclus6es Recomendaq6es 

-Os problemas -Para a pr6xima fase 

logisticos, na do projecto, a pre

preparayao e paraggo das encomen

colocag~o das das deve iniciar-se 

encomendas, mais cedo para a 

atrazam o pro- execugao se fazer 

jecto. a tempo. 

-A ajuda -As dificuldades dos 

condicionada da fornecimentos pagos 

US AID em certos pela US AID devem 

casos cria difi- ser plenamente discu

culdades em: tidas cam o gabinete 

entrega de 

equipanento 

da US AID em Praia, 

a fim de tentar e 
encontrar soluc6es; 

el~ctrico 
navios mercantes 

(voltagexn di- caboverdianos viajam 
ferente, etc.); regular e directamen

*entrega de te para os E.U.A. e 

equipamento de volta. 

que nao cor

responde aos -Em alguns casos, a 

tipos de uso US AID podia melhor 

uniformizado ajudar o projecto 

em Cabo Verde; mediante uma ajuda 

'equipamento*euipaxen 
condicionada menos 
restricto; por exemplo, 

ito den no respeitante a equi
dioso em 

custos de pamento el~ctrico, 

exploracao. meios de transporte. 

- Durante a filtima visita 

de SWD, os problemas 

alfandegirios foram 

discutidos. 0 m6todo 
de resolupao destes 

problemas descrito em 

ref. 1 6 bom, e precisa 
de obter acordo total 

antes da pr6xima fase 

do projecto. 
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10.5 Ponulacgo
 

At6 agora, todas as aerobombas t~m sido
 
instaladas em pogos do Estado. Depois
 
da Indenend~ncia a 9gua subterr~nea foi
 
totalmente nacionalizada pelo Estado.
 
Ngo foi ainda definida nenhuma polltica
 

relativa aos pogos em regime de proprie
dade privada (escavados, quase todos,
 
antes da Independ~ncia).
 

Os maiores lavradores mostram interesse
 
em que se instalem aerobombas nos seus
 

pocos privativos.
 

Especialmente a partir do momento em que
 

fabricantes privados construam boas aero
bombas (como esti planeado), as diferen
gas sociais (de proventos) entre os mato
res e os menores lavradores aumentarao,
 
de forma que o nivel de vida do nequeno
 
lavrador pobre pode piorar.
 

Todas as outras relag6es entre a popula
yao e o projecto est5o descritas no
 
Capltulo 7. 0 Capitulo 5 descreve as
 
relaq5es da populaggo directamente
 
ligadas aos aspectos da igua.
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Conclus5es 	 Recomendag5es
 

- Ngo h5 qualquer -Na execuq~o da 
polltica bem Reforma Agr5ria, 
definida para a e/ou do Codigo da 
instalaggo de Agua, a polltica
 
aerobombas nos da instalaggo de
 
poos em regime aerobombas nos
 
de propriedade 	 pogos em regime
 
privada. 	 de propriedade
 

privada deve
 

receber a aten

gao adequada.
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0 projecto
 

Pessoal e orqniK,2o
 

A organizagao do projecto estg a funcio

nar bastante bem. 2 ainda de escala re
duzida, pelo que os problemas de gestao
 

e a aus~ncia de responsabilidades defi
nidas nao 6 factor sgrio.
 

Na pr~tica, estgo em funcionamento trgs
 
secg6es:
 

- gestao geral do projecto, colheita e 
processamento de dados do vento e da 

5gua; 

- oficina ocupada no desenho, instala

gao, manutenq~o e reparagao; 

- administraqgo. 

Uma proposta para a estrutura de organi
zagao, da DER, 6 apresentada na Refer~n

cia 10.
 

0 Anexo 11 descreve, em mais pormenor,
 

a actual estrutura da DER, e equipa.
 
A participagao caboverdiana ao nivel
 

superior nao 6 suficiente. Muito 6 feito
 
pelos peritos holandeses, que t~m difi
culdade em comunicarem o seu 'know-how'
 

porque nao h5 nenhum engenheiro mecgnico
 

ou electrot~cnico.
 

A situag9o 6 melhor ao nivel m~dio. A
 

este nivel a comunicaqgo de 'know-how'
 
e, parcia]mente, efectiva. Infelizmente
 
nao h5 ainda um desenhador tgcnico
 
disponivel. Ao nivel de trabalho de
 
execugqo nao h5 falta real de pessoal e
 

a transfer~ncia de 'know-how' funciona
 

bem.
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Quando o pessoal actual, a niveis
 
superior e mdio, tiver sido canalemen

tado com as tr~s adig6es:
 

- um engenheiro mec~nico 

- um engenheiro electrotdcnico 

- um desenhador tgcnico 

o projecto poder5 desenvolver uma boa
 

equipa de pessoal com capacidade e
 

profici~ncia suficientes.
 

A nivel de execuqgo, va ser necessirio
 
o crescimento do nessoal, em proporcio 

com o nimero de aerobombas a serem in
staladas e mantidas. Um esquema do pes
soal necessgrio e sua capacidade 6 
anresentado no Anexo 12. 

H5 no MDR um plano para se vir a usar a
 

oficina do projecto tamb~m para bombas a
 
motor, eventualmente. Nao M, em princl
pio, nenhuma objecqgo, mas isto s6 seri
 

possivel sob determinadas condic6es.
 
Este alargamento de atribuig6es para a
 
DER serg s6 possivel quando o pessoal
 
caboverdiano tiver sido aumentado, pelo
 

menos minimamente; e esse pessoal teri
 
de ser adequadamente treinado para a
 

gestgo,
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Conclus5es RecomendaQ6es 

-0 projecto est5 a -Antes da pr6xima 
funcionar bem, (terceira) fase do 
mas h5 falta de: projecto se iniciar 

uuma bem definida 6 necessirio formular 

estrutura de or- uma estrutura de 

ganizagio (re- organizagao. 

sponsabilidades -Sem um total comple
para cada sec- mento de pessoal 

9ao); caboverdiano, a nivel 

*t~cnicos cabo- superior e nivel 

verdi&nos a m~dio, vai ser dificil 

n(veis superior dar execugao ao 

e m~dio; programa da pr6xima 

* experi~ncia de 

gestao por parte 

fase do projecto, e 
a longo prazo vir 

a ser ineficiente. 
do pessoal cabo
verdiano. Isto -Actualmente, nio se 

pode vir a criar sente a falta de expe

problemas quando ri~ncia de gestao por 

o projecto atin- parte do pessoal cabo

gir uma escala verdiano; mas na pr6

mais ampla. xima fase o Projecto 

vai transformar-se 
A transfer~ncia de num projecto de "mais 
'know-how' a nfvel ampla escala", portanto 
de execuggo decorre deve dar-se atengao a 
sem dificuldades, profici~ncia de gestao, 

e a proposta para a no programa da pr6xima 
ampliacqc da equipa fase. 

para a instalag~o, -Se as tarefas da DER 

ranutengo e repa- forem aumentadas pela 

ragoes, 6 um born adiggo de bombas a 

comega. motor, o seu pessoal 

deve ser ampliado em, 

pelo menos, alquns 

elementos, e a falta 

de experigncia de 

gestao serg entao 
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sentida ainda mals
 

agudamente.
 

-Sem treinamento de
 
gest~o adequado,
 
esta medida nao vai
 

ser bengfica para o
 

projecto de energia
 

renovavel.
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11.2 Financas
 

Os membros do pessoal a n~vets superior
 
e mrdio sao funcionfrios 'efectivos' do
 
MDR e pagos pelo MDR. Pessoal do nfvel
 
de execugao nio tdm um contracto permanente,
 
slo trabalhadores eventuais', razao pela
 
qual podem facilmente despedir-se quando
 
surge um emprego melhor.
 

Toda a maquinaria, equipamento e aero
bombas, etc., sao fornecidos pelos doa
dores.
 

Nenhuma estrat~gia foi formulada para
 
tornar o projecto financeiramente auto
suficiente, a longo prazo.
 

Recomendaq6es:
 

- Para o projecto 6 melhor quando tamb~m
 
o pessoal a nivel de execuggo 6 empregado
 
com base num contracto de servigo perma
nente, quer dizer efectivos da fungo
 
pfiblica, dando seguranga de emprego,
 
dado que assim o pessoal aceita melhor
 
a ideia de permanecer no projecto.
 

- Uma estrat6gia de auto-suficidncia
 

carece de ser formulada.
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11.3 Acomoda2gdo_-proecto
 

Em Outubro de 1983, a DER mudou-se para
 
instalag.es recentemente construidas, e
 
todas as partes componentes destas novas
 
instalac6es estgo bem apetrechadas. 0
 
Anexo 11 apresenta informacgo mais por
menorizada.
 

As primeiras impress6es sugeriram que as
 
instalaqes foram bem dimensionadas e
 
construidas. Tambrm o tipo e a capacida
de do equipamento parece terem sido bem
 
escolhidos.
 

Conclus6es 
 Recomendaqges
 

As novas instala-
 Dentro de u ano
 
96es e o seu equi-
 seria vantajoso
 
pamento proporcio-
 investigar se as
 
nam boas condig~es 
 novas instalagaes
 
para a continuacqo 
 demonstraram,
 
do projecto, ou 
 entretanto, terem
 
seja, para se dar 
 sido bem dimensio
intcio A pr6xima 
 nadas e construi
(terceira) fase. 
 das.
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11.4 A2oio_do
2 E21et
 

0 apoio do projecto 6 totalmente provido 
por SWD, sob a gide da DGIS.
 

Apoio 9 aqul interpretado no sentido
 
mais lato do termo, ou seja:
 

- desenvolvimento de prot6tipos para as
 
condig6es climatgricas e os recursos
 
de vento e 5gua de Cabo Verde;
 

- apoio com varios assuntos de engenha

ria;
 

- apoio na busca de aerobombas e maqui
naria;
 

- apoio para determinar os preceitos 
t~cnicos importantes para a projecto 
e ajudar a salvaguardar a continuidade 
do projecto. 

Os dois peritos actuais estao a trabalhar
 
bem, na estrutura do projecto. A princi
pal dificuldade que t5m tido, e ttm ainda,
 
consiste na transfer~ncia de 'know-how',
 
5 luz da falta de pessoal, a nfveis supe
rior e medio, na equipa caboverdiana do
 
projecto.
 

A estrutura presentenente programada, de
 
apoio t~cnico par parte da Holanda,
 
mediante SWD em visitas de trabalho,
 
assistgncia a curto prazo e frequente
 
correspond~ncia, parece satisfat6ria.
 
Mas deve salientar-se, entretanto, que
 
hS ainda alguns pontos de irritaggo
 
entre o proJecto e a equipa dfe apolo
 
holandesa. Esses pontos de irritaggo
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foram causados por um erro cornetido pelo
 
coordenador da equipa de apoio holandesa,
 
o que tem afectado, de certa forma, a
 
comunicagao entre o projecto e esta
 

equipa de apolo.
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Conclus6es Recomendag6es
 

- 0 apoio por parte 
 -Mudar o coordenador
 
de SWD estf a fun- da equipa holandesa
 
cionar bastante de apoio pode melho
bem, e a DER deri- rar a comunicagio
 
va muito proveito entre o projecto e
 
dele. a equipa de apoio.
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Proposta para extensio do projecto
 

12.1 US AID
 

A parte da participag~o da US AID que se
 
apresenta esbogada nos planos do projec
to foi ji concretizada quase totalmente.
 

Nio existe nenhuma proposta para uma
 
possivel extens~o da participag~o da
 
US AID relativamente 9 pr6xima fase.
 

A Comissao de Avaliaggo discutiu este
 
ponto com o oficial responsavel da US
 
AID, Sr. Frank Diamond. A US AID nao
 
decidiu ainda quanto ao que fazer com
 
este projecto, no futuro. 0 relat6rio
 
da avaliaqgo vai ter uma certa influ~n
cia na participag~o futura da US AID
 
neste projecto.
 

Parece provavel que, para a pr6xima fase
 
do projecto, a US AID pode dar o seu
 
acordo i continuaggo da sua participagao,
 
na grea de maquinaria (equipamento e
 
ferramentas) e sua entrega, e no tocante
 
a facultar cursos de curta e longa dura
gao, apropriados para o projecto.
 

A US AID nao planeou apresentar uma sua
 
proposta de extensio. Qualquer proposta
 
de extensio, para uma futura participa
gao neste projecto por parte da US AID,
 
serg merecedora da mais sgria considera
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12.2 DGIS
 

Em Setembro ilitimo, a DER e o SWD fize
ram uma proposta de extens~o para uma
 
terceira fase, para a DGIS (ref. 1).
 

A Comiss~o de Avaliag5o estudou esse
 
relat6rio e tem as seguintes observag6es
 

gerais a fazer:
 

a) 	A proposta analisa honestamente o
 
progresso do projecto, em comparagao
 
com os planos feitos em 1981 (ref. 5)
 

que.eram bastante optimistas.
 

b) A proposta apresenta uma visao
 
realstica de Cabo Verde e seus
 

problemas, que afectam o projecto
 
em curso.
 

Os 	aspectos do projecto que, no relat6
rio da extensao, sao cobertos em mais
 
pormenor sao os seguintes:
 

- A necessidade de integrar suficiente
 
pessoal caboverdiano tanto a curto
 
como a longo prazo.
 

-	 Um bem programado plano: 

* 	 Aerobombas de transmissio mec~nica 

para bombagem de Sgua a ser insta
ladas, com a devida atengao para a 
possibilidade das aerobombas serem
 
manufacturadas localmente.
 

* 	 Iniciagio com um prot6tipo de uma 

aerobomba de transmissao elctrica, 

seguida pela instalagao de aigumas
 
aerobombas deste tipo.
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* 	 Iniciaggo com um prot6tipo de 

sistema aut6nomo de energia 

elctrica. Um estudo de viabilidade 
foi feito em Setembro de 1983.
 

- A necessidade de transferir o 'know 
how' directamente, a ser efectivada 
por peritos holandeses de longa per
manqncia. Os seus cursos em Cabo 
Verde, na Holanda e em outros locais, 
abrangem os campos de: 

* 	 instalagao, manutengao e reparagoes 

das aerobombas 
* 	 desenho de aerobombas 
* 	 fabricag~o de aerobombas 
* 	 dados de mediggo e processamento 

necessirios, de vento e 5gua. 

- Apoio do projecto atrav~s de peritos 
e assist~ncia a curto prazo, por parte 

do SWD. 

- Um bem programado plano para investi
gag5es necessgrias para melhorar o 
programa da energia de vento e o 
processamento de dados. 

-
 Iniciar uma estrutura de organizaggo
 
para o projecto, com responsabilida

des e tabelas de tempo.
 

- A maquinaria necess5ria.
 

Major atenggo necessita de ser votada
 
aos pontos seguintes:
 

- Cooperag~o com outros departamentos 
do MDR, para atingir uma 6ptima uti
lizag~o da 5gua bombada , tao cedo 
quanto possivel.
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- 0 plano para instalar duas aerobombas 

de transmissao mecinica por mis pare
ce viavel, adentro da estrutura da
 
DER. Mas mesmo que os departamentos
 
do MDR directamente ligados tenham a
 
fcapacidade para as construir, a aten
qao dada 5 necessidade de uma adequa
da infra-estrutura tem sido insufi

ciente.
 

- Os aspectos s6cio-econ6micos carecem 
de malor atengao: 

* quando h~vera mais &gua, serd necessario de
 
ordenar converniententente a informagac sobre
 

as possibilidades agrlcolas, de
 

criagao de gado, e os aspectos de
 

saCide;
 

* politica de pregos uniforme;
 

* c Iculo de todos os custos, incluin-,
 

do o de amortizagao da oficina, do
 
equipamento, etc.
 

- A longo prazo, uma estrat~gia para 
tornar o projecto auto-suficiente em 
termos de reparag6es, manutenggo e 
exploraggo. 

- A gestao do projecto no futuro. Ac
tualmente este problema nao 6 grande
 
porque a organizagio 6 ainda de pe
quena escala. Mas, com um ritmo de
 
instalagio de duas aerobombas por
 
mis, em futuro, a falta de experign
cia de gestao vai apresentar certos
 
problemas.
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Recomendag6es pormenorizadas
 

13.1 quadros caboverdianos
 

A niveis superior e mdio hi falta de
 
pessoal caboverdiano. Para melhorar esta
 
situag~o parece ser necess~rio estabele
cer acordos no contracto para a pr6xima
 
(terceira) fase. A curto prazo, o pro
jecto carece de:
 

- um engenheiro mecinico
 
- um engenheiro electrot~cnico 
- iun desenhador t~cnico. 

Para que um bem equilibrado futuro para
 
o projecto seja assegurado, o engenheiro
 
mecinico deve chegar pelo menos por al
tura de Julho de 1984, e o engenheiro elec
trot~cnico no intcio de 1985.
 

At mesmo quando o pessoal do projecto
 
tiver sido ampliado com os tr~s indivl
duos acima mencionados, haverg ainda a
 
falta de pessoal para tarefas eventuais
 

tais como:
 

- energias renovaveis nao-e6licas
 
- bombas a motor.
 

Essas tarefas nio polem nunca ser bem
 
executadas porque pessoal especial cabo
verdiano n~o 6 nomeado para o projecto.
 

Actualmente, o pessoal do projecto evi
dencia uma certa falta de experi~ncia
 
de gestio; durant- a pr5xima (terceira)
 
fase do projecto isto deve ser melhora
do, antes do projecto ser ampliado a
 
uma escala maior.
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13.2 Manufactura local
 

A manufactura local de aerobombas de
 
tzansmissio mecanica 6 muito importante
 
para a economia de divisas estrangeiras,
 
de investimento, para a criagao de em
pregos e o desenvolvimento tecnol6gico,
 
em Cabo Verde. Deve, pois, merecer espe
cial atengqo na pr6xima fase do projecto.
 

Actualmente, quase todas as situag6es de
 
sgria escassez de 5gua foram resolvidas,
 
pelo que a concentragao do projecto na
 
instalagao de aerobombas importadas pode
 
ser reduzida. A pr6xima fase deve consi
derar a reduqao do programa de aerobom
bas importadas e a promogao da manufac
tura local, em grau maior do que o indi
cado nos planos para a pr6xima fase
 
(ref. 1).
 

Os argumentos de economia e criagao de
 
novos empregos sao tao fortes que, adi
cionalmente as aerobombas de 3m e 5m,
 
tamb~m as maiores devem receoer major
 
atengao na pr6xima fase do projecto.
 

Antes de dar inIcio a construg~o local
 
de aerobombas o projecto deve discutir
 
com as oficinas:
 

- a sua experincia
 

-
o seu potencial e capacidades
 
- a possibilidade de cooperaqao entre
 

Onave e Jotanave-Matos.
 

As oficinas devem ser s6riamente treina
das em:
 

- problemas t~cnicos de produqao em massa
 
- problemas de gestao de produgao em massa
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que elas vao certamente enfrentar.
 

13.3 Energia do vento - aerobombas 

Para uma 6ptima utilizag~o da energia do
 
vento, e um 6ptimo desenho de aerobombas,
 
os dados dos regimes de vento em circun
stincias diversas necessitam de ser me
lhorados. Para os interesses do projecto,
 
o pessoal deve dar a devida atengao a
 
preparag~o dos dados de vento.
 

O inlcio de um programa de instalagao 
pr~tica de aerobombas de transmissao 
el~ctrica pode apenas ser considerado 
quando um engenheiro electrotdcnico tiver 
sido ajuntado ao pessoal do projecto. 

O inlcio de sistema AWDS piloto, na 
pr6xima (terceira) fase do projecto, 
s6 poder5 ser considerado quando vier 
a poder ser claramente demonstrado que 
as exig~ncias de uma continua energia
 
el~ctrica se elevaram a um tal nivel,
 
por razao de novos desenvolvimentos,
 
que o sistema AWDS se torna economica
mente viavel para essas localidades, a
 
longo prazo.
 

13.4 Energia renovavel nao-e6lica
 

A curto prazo, a DER deve tomar a deci
sao de continuar ou nao.
 

Uma continuaggo do programa nao-e61ico
 
tem consequ6ncias para o pessoal do pro
jecto (vidg 13.1).
 

0 INIT tem a capacidade necessiria para
 
assumir o programa nao-e61ico.
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A 	DER nao 6 responsavel pelos aspectos 
(problemas) da 5gua subterr~nea. Mas, 
para bem do projecto, 6 muito importante 
que a DER discuta com frequ~ncia, com a 
DEGAS, os aspectos da 5gua subterr5nea. 

Para bem deste projecto, e para benefl
cio de todo o pals, a DEGAS deve conti
nuar a melhorar:
 

* 	 o controlo das camadas aquiferas de 

5gua subterr~nea 

* 	as provas de bombagem para os poqos. 

Relativamente a localizag6es favoraveis
 

de vento e 5gua, a DEGAS e a DER devem
 
manter bons contactos, a fim de aumentar
 
o nrmero eventual de aerobombas de
 
transmiss~o mecanica.
 

Para obter uma informagao de confianga,
 
sobre o consumo total de agua, a DER
 
deve instalar medidores de igua em todas
 
as aerobombas tio cedo quanto possivel.
 

13.6 Manuten2-o
 

O programa de manuteng~o tem feito muito
 
bom progresso. 0 pessoal do projecto
 
deve continuar da mesma forma.
 

Os custos relativamento elevados de
 
re-pintura exige o investimento em tinta
 
melhor, que seja mais resistente as
 
condig6es climat~ricas de Cabo Verde.
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13.7 Aspectos sociajs
 

Para alcangar um uso 6ptimo da Agua, os
 
pontos mais importantes a estabelecer a
 
curto prazo sao:
 

- politica de preos da igua;
 

- participagao da populagao (paga ou
 
n~o) no desenho e na construgao,
 
especialmente quanto a infra-estrutu
ras 
tais como casa de torneira,
 
estruturas de irrigagao, etc.;
 

- popularizagao do uso da 5gua na
 
agricultura;
 

- polltica de instalaggo de aerobombas
 
em pogos em regime de propriedade
 

privada.
 

9 sabido que a responsabilidade directa
 
por estes aspectos nao estg no imbito da
 
DER. Mas para bem do projecto, e para o
 
melhor uso possivel da 5gua, a DER deve
 
discutir estes aspectos frequentemente
 
com os outros departamentos do MDR re
sponsaveis, e estimular interesse neles.
 

13.8 AS2ectos econn6micos
 

Na pr6xima fase, uma estrat~gia de auto
sufici~ncia 
carece de ser desenvolvida
 

para o projecto.
 

t muito importante estudar as possibili
dades de reduqgo dos custos de investi

mvmnto !m tanques.
 

Outro aspecto importante a investigar e
 
a possibilidade de integrag~o do guarda
 
no programa de manutenggo, a fim de re
duzir os custos de exploragqo.
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A manufactura local 9 muito importante
 
para a economia de divisas estrangeiras,
 
assim como para emprego nacional.
 

Os aspectos econ6micos da combinagao de
 
aerobomba de transmiss~o mecinica com a
 
bomba a diesel num mesmo pogo devem ser
 
analisados atentamente antes de se darem
 
mais passos nesse sentido.
 

13.9 Relac6es- DER
 

A DER deve promover a realizaggo de re
uni6es estruturadas e frequentes com os
 
outros departamentos do MDR envolvidos
 

no projecto, para melhorar:
 

- montagem da infra-estrutura em coorde
naqao coin a instalaggo das aerobombas;
 

- popularizagao do uso da igua em agri

cultura;
 

- visitas as ilhas isoladas (vidg Capl
tulo 10.1).
 

Em preparag~o da pr6xima (terceira) fase,
 
o nrvel de montagem de infra-estrutura
 
que pode ser atingido pelos demais de
partamentos do MDR, a fim de conseguir
 
a instalagio de duas aerobombas por mis,
 
deve ser discutido na generalidade, ten
do em mente o objectivo de total utili
zagio das aerobombas.
 

A criagao de uma estrutura para a explo
ragao da distribuicao de 5gua, e, even
tualmente, a formaggo de una companhia
 

nacional de igua, 6 muito importante.
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13.10 DER - INIT
 

Em geral, parece que as relagoes entre o
 

INIT e a DER necessitam de ser melhora

das.
 

Uma definigio de tarefas na 5rea de
 

energias renovaveis nao-e61icas deve
 
ser feita quanto antes.
 

Para beneficio das duas entidades, pare
ce necessfrio que se realizem reuni~es
 

frequentes:
 

-
para que cada uma delas se mantenha
 

bem informada quanto as actividades
 

da outra;
 

- para evitar a duplicagao de esforg:s.
 

13.11 Loq!Etica
 

As dificuldades com o fornecimento de
 

maquinaria e equipamento, e o seu
 

transporte para Cabo Verde, carecem de
 

ser discutidas e resolvidas com a 
US AID.
 

Uma ajuda condicionada menos restric

to, podia bem beneficiar o projecto.
 

Para a pr6xima (terceira) fase, o pro

jecto deve estabelecer um acordo com a
 

Alfindega de Cabo Verde, ou com o Gover

no, para facilitar o despacho alfandegg

rio para todo o material, equipamento,
 

etc., do projecto (vid6 ref. 1).
 

13.12 Projecro - IjER 

A curto prazo, 6 necessgrio decidir uma
 
estrutura de organizagio para a DER.
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Para melhorar as relagoes entre o pessoal,
 

ao nivel de execuqao laborial, e a DER,
 

parece necessdrio adoptar o principio de
 
contractos , de modo que os trabalhadores
 

serao tamb~m efectivos da fungao piblica.
 

0 apoio do projecto estd a funcionar sem
 

dificuldades ou problemas, e 6 essencial
 

que assim continue a acontecer.
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Anexo 1: Equipa e programa de avaliagao
 

Perodo de avalia£ao
 

A avaliagao do projecto foi levada a
 
efeito por um perlodo de duas semanas,
 

de 3 a 17 de Novembro de 1983.
 
Seguido imediatamente por um perlodo
 
de uma semana, em que foram preparadas
 
as minutas do relat6rio da Comissao de
 
Avaliagao, ou seja, de 17 a 24 de
 
Novembro de 1983.
 

O Eng. Joaquim Delgado participou duran
te o periodo inteiro, de 3 at6 24 de
 

Novembro de 1983;
 

O Sr. Ant6nio Gomes participou de 11 a
 
24 de Novembro de 1983;
 

O Sr. Allan Miller participou de 8 a 19
 
de Novembro de 1983;
 

O Eng. Kees Kempenaar participou durante
 
o perodo completo, de 3 a 24 de Novembro
 

de 1983.
 

a) Preparagao na Holanda:
 

5 Out.'83 Reuniao na DGIS
 

Participantes:
 

Sr. Franta Wychers - chefe do projecto
 
Sr. Niko Pieterse - perito holandis de
 

energia do vento, a trabalhar no
 
projecto da DER em Cabo Verde
 

Sr. Kees Kempenaar avaliador
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Montagem da avaliagao:
 
* termos de refer~ncia (Anexo 2) 

* procedimento 

* perlodo. 

14 Out. Reuni~o no SWD, The Eindhover
 
1983 Participantes:
 

Sr. Joop van Meel - perito de energia do 

vento, a trabalhar no SWD 
Sr. Niko Pieterse - perito holand~s de 

energia do vento, a trabalhar no
 

projecto da DER, em Cabo Verde
 
Sr. Kees Kempenaar - avaliador
 
Discussao da contribuigao do SWD para o
 

projecto da DER.
 

26 Out. Reuniao em DHV, Amersfoort
 
1983 Participantes:
 

Sr. Gerard v.d. Rhoen - coordinador do projec
to na Holanda, do SWD 

Sr. Joop van Meel - perito de energia do 
vento do SWD directamente envolvido 
no projecto da DER 

Sr. John da Costa - futuro novo coordinador do 
projecto na Holanda, do SWD
 

Sr. Kees Kempenaar - avaliador
 
Discuss~o do respaldo de apoio e toda a
 
demais coordenacao relacionada com a
 
projecto da DER.
 

18-28 Tempo de preparagao, estudo, da Comissao:
 
Out.'83
 

I. relat6rios de progresso do projecto
 

I-XIV, notas t&cnicas, avaliagao
 
interna do SWD, e certa correspon
dencia importante, tudo do perlodo
 

de Out.'81 a Out.'83.
 

II. outros textos de energia do vento.
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b) Programa de Avaliagao em Cabo Verde:
 

3 Nov.'83 In~cio da avaliago; esbogo do programa
 
e discussao dos termos de referincia da
 
DGIS, em duas reunioes.
 

Primeira reuni~o - participantes: 

Projecto da DER - Sr. Daniel Livramento, 

director do projecto 
- Sr. David Cardoso 

- Sr. Niko Pieterse 

- Sr. Kees Kempenaar 

US AID - Sr. Frank Dimond, 

respons~vel do projecto do 

gabinete da US AID em 
Cabo Verde 

Holanda - Sr. van Gorkum, 

10 Secret~rio da 
Embaixada da Holanda 

em Dakar, Senegal 

Equipa de - Sr. Joaquim Delgado 
Avaliag5o - Sr. Kees Kempenaar 

Discuss~o do programa da avaliaggo com
 
todo os participantes directamente
 
interessados no projecto.
 

Segunda reuniao - reuni~o interna da
 

equipa de avaliagao
 

Estabelecimento do programa da avaliagao,
 
tendo em conta os desejos de:
 

DGIS - formulados nos termos
 

de refer6ncia (vidg
 

Anexo 2)
 

US AID - formulados pelo
 

Sr. Frank Dimond
 

durante a primeira
 

reunigo
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O projecto DER - formulados pelo pessoal 

durante a primeira reuni~o. 

4-8 Nov.
 
1983 Visitas a instalaqges na ilha de Santiago
 

9 Nov.
 
1983 Visitas a instalagqes na ilha de Maio
 

10-11 Nov.
 
1983
 

a) Reunioes com os directores dos departa

mentos do MDR seguintes:
 

- Melhoramentos Rurais, Eng. Vera Cruz
 

- Agua Subterranea, Eng. Carlos Lima 

Fortes 

- Estudos e Planeamento, Eng. Alexandre 

Pina
 

Discuss~o de todas as relag6es de inter
conexao com o projecto da DER.
 

b) 	Reuni~o dom o Director-Geral da Coopera
gao Internacional, Sr. Josg Luis Rocha
 

Discussao dc projecto, dentro da polti
ca do Governo caboverdiano.
 

c) 	Reuniao com o Eng. Ant6nio Sabino,
 
segundo responsavel em Cabo Verde pelo
 
Projecto de Gestao de Aguas na liha de
 

Santiago
 

Discuss~o das relay6es de inter-conex~o
 
entre os dois projectos.
 

12-13
 
Nov.'83 Visitas As instalag6es em Santo Antao
 

14 Nov. Visitas a oficinas em Sao Vicente, que
1983 poder~o eventualmente construir
 

as aerobombas
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15 Nov.
 
1983 Reuniao com o Sr. Frank Dimond, da US AID
 

16 Nov.
 
1983 Reuniao final com a Direcqao do projecto
 

e os peritos holandeses nele envolvidos
 

Durante a avaliagao, a equipa discutiu
 
frequentemente as suas experi~ncias rela
tivamente as suas tarefas descritas no
 
Capitulo 1.4.
 

A equipa realizou reunioes especiais nos
 
dias 8 e 11 de Novembro de 1983, para
 
introduzir os Sr. Miller e Gomes no tra
balho de avaliagao.
 

17-24 Preparaqo das minutas do relat6rio,
NOV. '83
 como referido na descrigao contida no
 
prefacio.
 

Discussao da equipa de avaliag~o e das
 
suas minutas do relat6rio:
 

a) em Praia, Cabo Verde:
 

6 Dez. - a equipa de avaliagao, interna: 
1983 Eng. Joaquim Delgado 

Sr. Ant6nio Gomes
 
Eng. Kees Kempenaar
 

Os comentarios do Sr. Allan Miller foram
 
recebidos por telex na Holanda.
 

7 Dez.
 
1983 T. Ennontro mntre o pessor. do projnct: 
da
 

DER e a equipa de avaliagao
 

II. Encontro com as Direcg5es-Gerais da
 
Cooperagao Internacional e do Planeamento
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Sr. Jos6 Luis Rocha
 
Dra. Adalgisa Barbosa,
 

a equipe de avaliago e,
 
Sr. Daniel Livramento, Director da DER.
 

b) na Holanda:
 

3 Jan.
 
1983 Encontro com a DGIS, ou seja,
 

Sr. Franta Wychers, Sr. Alert Hamburger,
 
e Sr. Jaap Meijer com o Sr. Kees Kempenaar.
 

Os coment~rios de DHV-SWD foram recebi
dos por carta nos escrit6rios de SAWA e
 
discutidos pelo telefone.
 

As instalay6es visitadas estao descritas
 

no Anexo 3.
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Anexo 2: 	 Termos de refe£rncia para a Comissio de
 

Avaliagao (minutas)
 

1. 	Em 1981, a Holanda pas a disposigio a
 
soma de Nfls. 3.117.000 (florins) como
 
parte da cooperaggo com Cabo Verde no
 
projecto de energia de vento. 0 documen
to do projecto faz provisio para a pro
dugao e instalag~o de aerobombas por um
 
periodo de cinco anos. A injecqao de
 
finangas acima referida diz respeito aos
 
primeiros tr~s anos (1 de Julho de 1981
 
at6 1 de Julho de 1984, inclusivg).
 

2. 	Ambos os Governos de Cabo Verde e da
 
Holanda consideram importante que, antes
 
de se concluir o actual perlodo de tris
 
anos do projecto, se faga uma avaliagao
 
das actividades at6 ao presente.
 

3. 	A tarefa da Comissio 5 avaliar o projec
to da energia de vento. A Comissao deve
 
comparar os objectivos e o plano de exe
cugao do projecto com o trabalho efecti
vamente realizado e os resultados atin
gidos. C estudo deve cobrir todos os
 
problemas que se depararam durante a
 
execuq~o do projecto. A comissao deverg
 
igualmente fazer recomendag6es respei
tantes ao 	trabalho de seguimento neces
sario e a 	assist~ncia requerida para o
 
executar. 	0 financiamento de qualquer
 
continuaggo, a ser feito pela Holanda,
 
sera parcialmente dependente do resul
tado desta avaliagao.
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4. 	Considerandos impurtantes, relativamente
 
a avaliagqo referida sob clausula 3, Ldo:
 

a) Que o documento do projecto apresenta,
 
entre outras, as seguintes assergoes:
 

"Com base no regime de vento de Cabo
 
Verde e os preyos actuais do 6leo
 
(petr6leo), as aerobombas podem bom
bar igua mais economicamente do que
 
as bombas diose1" e "Uma proposta foi
 
elaborada para um projecto que visa
 
uma produgqo local de 75% do total de
 
aerobombas requeridas. As restantes
 
25% terao de ser importadas." "Presu
mindo que se atinge esta proporgao de
 
produgao, haver5 uma economia anual
 
de divisas estrangeiras de US$450.000
 
quanto a materiais, e emprego extra
 
de cerca de 7000 horas-homem por ano."
 

Estas afirmag6es devem ser objecto de
 
escrutInio crItico, sendo dada aten
9ao especial aos m~ritos da proporgao
 
de aerobombas produzidas localmente e
 
importadas, tanto do ponto de vista
 
t~cnico como econ6mico.
 

b) Verificar at6 que ponto foi efectiva
mente conseguida uma transfer~ncia de
 
'know-how'.
 

c) 	Avaliar que pessoas/grupos foram di
rectamente afectados pelas activida
des do projecto e at6 que ponto.
 

d) Avaliar a conveni6ncia de se expandir
 
o actual objectivo mor de se usar a
 
energia do vento para a provisao de
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igua potavel de forma a vir a incluir
 
outras aplicaq6es tais como a irriga
gao e a des-salinizagao de 5gua do
 
mar.
 

e) 	Avaliar se o esquema institucional
 
adentro do qual o projecto se sup5e
 
funcionar 6 satisfat6rio para a
 
concretizag~o dos seus objectivos.
 

f) Avaliar os problemas de manutengao a
 
longo prazo: se os caboverdianos
 
serao eles pr6prios capazes de manter
 
e reparar as aerobombas, uma vez
 

instaladas.
 

5. 	Antes da partida, a Comissao serg in
struida pela DGIS (Direcqao-geral de
 
cooperagao internacional), o SWD (Comit6
 
de orientayao para a energia do vento em
 
palses em desenvolvimento) e o Engenheiro
 
Consultor. Em Cabo Verde, a Comissao tern
 
conversas com o Secretario de Estado para
 
a Cooperagao e Planeamento, o Ministgrio
 
do 	Desenvolvimento Rural e os membros da
 
equipa do projecto tanto caboverdianos
 

como holandeses.
 

6. 	A Comissao integrar5 um representante
 
holand~s e um ou mais representantes
 
caboverdianos. Se possivel, um represen
tante da Embaixada da Holanda em Dakar
 
acompanhari tamb~m a Comissao. 0 traba
lho da Comiss~o nao durarg mais do que
 
14 dias; a duragao exacta esta ainda por
 
ser determinada.
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7. 	Uma "aide-mmoire" conjunta caboverdiana/
 

holandesa serg delineada no local e seri
 
submetida is autoridades caboverdianas
 

apropriadas. Dentro de duas semanas ap6s
 
o seu regresso, o representante holand~s
 

junto da Comissao submetera uma vers~o
 
final do relat6rio 5 DGIS. Este relat6
rio ser5 em holand6s, e, uma vez tradu
zido para portugu~s, serg submetido ao
 
Governo de Cabo Verde.
 

8. 	0 exercicio de avaliagao incluira uma
 
reuniao da equipa conjunta de avaliagao
 

a fim de se delinear um plano de traba

lho, enconLros com as entidades envolvi
das no projecto (governamentais e nao
governamentais), visitas aos locais do 
projecto, estudo da documentagqo rele

vante, reuni6es finais - t preparagao 

do relat6rio, PLc.
 

9. 	A documeitaq~o relevante inclui:
 

- o aocumento do projecto: "Wind energy
 
for water pumping in Cape Verde"
 
(Energia do vento para a bombagem de
 
5
 gua em Cabo Verde), H.J.M. Beurskens,
 
Fev. 1981, 81-1;
 

-
notas sobre o projecto trocadas entre
 
a Embaixada da Holanda em Dakar e o
 

Governo de Cabo Verde;
 

- o contracto entre DHV e o Governo
 
Holand~s (Ministrio dos Neg6cios
 

Estrangeiros, DGIS);
 

- reMto-rios de rraresrn! 

- avaliag6es do projecto internas;
 

- os crit~rios de 'Cat. III-d'
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Q§critrios de Categqoria III-d s~o:
 

Em 1981, foi estabelecido um "programa 

de energia especial" sob o orgamento 
holand~s de ajuda de desenvolvimento. 
Este programa 9 adicional aos programas 
regulares bilaterais e multilaterais, 
e inclui ji v~rias actividades de ener
gia. 0 programa de energia especial en
foca principalmente: 

- assistgncia na anglise e planeamento
 

de energia;
 

- provisao de energia para a populagao
 
em areas rurais, principalmente atra
ves de actividades relacionadas com a
 

biomassa;
 

- aplicaqgo de fontes de energia nova e
 
renovavel;
 

- eficigncia da energia.
 

Embora nao tenham sido fixados crit6
rios comuns, os seguintos indica

dores sao importantes para a avaliagao
 
de projectos, especialmente no ambito
 
da provis~o de energia rural e do uso
 
de fontes novas c fontes renovaveis:
 

- fungao piloto (replicavel);
 

- apontado para a disponibilidade de
 
energia para a regiao devida;
 

- envolvimento da populagao local
 
(homens e mulheres);
 

- dirigindo-se principalmente 5s
 
necessidades basicas de energia de
 
famIlias, pequenos lavradores ou
 
pequenas Lridustrias locais;
 

- promogao do uso de fontes de energia
 
inesgotaveis ou renovaveis, localmente
 

disponiveis;
 



- exame apurado n~o s6 de aspectos
 

t~cnicos, mas igualmente dos
 
aspectos sociais, econ6micos
 
(comparagio com outras fontes
 
de energia, produg~o, perspectivas
 
financeiras), factores ambientais
 
e instituigoes.
 

A assistincia 6 dada como um subs~dio,
 
Aa ual 6 habitualmente suplementada por
 
um financiamento parcial local. As
 
actividades podem incluic estudos de
 
viabilidade, treinamento, demonstraqio,
 
projectos de pequeno investimento.
 

0 programa tem basicamente por objectivo
 
os "palses alvo" da Holanda, e (outros)
 
palses de baixa receita ou menos desen
volvidos. Actualmente, ateniao especial
 
esti a ser votada aos palses alvo Qu~nia
 
e Indonisia.
 



Anexo 3: REVISTA DE PROJECTOS DA D.E.R. 

-a pro ecc

d acord cam doador no.
 

.a0ametCV _noame 	 D.E_. sit_,_oprojecto I UNDP 1.1 	 Turbina de roda de bicicleta S&o m,-Anho(projecto de demonstragio de 1.2 	 (Santiago) = jo&, VarElektroenergia nio-convencional) 	 Acha 
. .... . .... . ...... 1.3 Darrieus 	 leSio Filipe (Santiago........ 
 ....... 	 .......................... Acha,.. de Sio Fil pe
. .. .	 .. . . .. (Santiago. .. .. 
CIMADE 1.4.1 omba solar(Agincia privada francesa) 1.4.2 	 Achada de Sao Filipe (SantiagoCasa do guarda 
 Achada de Sgo Filipe (Santiagoa) WESP (THE-III)


b) Distilador solar
 
) Fogao solar
 
1) Fogao faniliar
 

Esquentador solar
 

projecto 2 CIMADE 
 2.1 	 Aerowatt (sistema electrio Achada 	 Balla (Santiago)
de bombagem de Sgua movido 
vento- Guinard) 4,1 KW
 

projecto 3 Servlqos Mundias da Igreja 
 3.1 	 25 Dempsters de 8 p6 
 Santiago 9, Mao 4, Sal 4,
UNICEF 	 (2,44 is)
3.2 	 10 Dempsters de 14 p6s Sao Nicolau 4, Boa Vista 4
Santiago 2, SSo Nicolau 2, 
(4,27 mn) 6 a serem esclhidas (7fTafat?) 

projecto 4 S%* 
 4.1 	 Construg~o de prot6tipos 
 1 prot6tipo em Achada de Sao
 
(THE-IT) 
 Filipe
 

projecto 5 SWD 
 5.1 	 Construgao de oficina
Servi o geral USAID 	 Aehada de Sao Filipe (Santiao5.2 	 Equipamento de oficinada D.E.R. SWD/USAID 	 ao
5.3 Materi s 

projecto 6 SWD 
 6.1 	 20 Southern Cross 25 p6s
 
(7,625 m)
 



;'nexo3-(continua°o): 
REVISTA DE PROJECTOS DA D.E.R.
 

d t acordo cm___ents CV doador no.
D.E°R. 
 nome 

FAC 

(Fundos de ajuda e cooper,-

gio, Franga) 


DGIS (Holanda) 


E.U.A. - projectos da 


Embaixada 


- SAID 

Embaixado do Canada 


- CCO 

- issaid (Ajuda Suiga) 

FAC-1 


FAC-2 


FAC-3 


FAC-4 


DGIS-! 


t-U.A.-1 
E.U.A.-2 

.U.A.-3 

2 combinagces Aerowatt/ 
Grundfos (bomba elec
tro-submersivel) 
4,1 KW 

2 Aerowatts 350W para 

par6is


3 Aerowatts 0 Im para 

medig.o de vento 


4 Aerowatt 60 KW (?) 

3 Southern Cross 25 pis 

(7,625 m)
 

Instalagio bio-gas 

Mecanismo de elevagio de 

Sgua por sifao 
Distilador solar 

situaao 

(Sio Nicolau)
 

(Sao Vicente)
 

2 Tarrafal (Santiago)
 
I (Santo Antgo)

Port. Novo (Santo Antiao)
 

(Santo Antio)
 

Sio Jorge (Santiago)
 
Picas (Santiago)
 

Ponta Cais (Maio) 

USAID-I Energia agrea para o labo- Achada de Sio Filipe

rat6rio de protecqio de (Santiago)
 
culturas
 

CAN-I i1 Dempster 8 pes (2,44m) Figueira Seca (Maio)
 
2 ster 14 s (4 27m) 

ICCO-1 2 Southern Cross 25 pis Achada Baleia (Santiago) 
(7,625 m)
 

3wissaid Ci1ula de arrefecimento Fogo, Mosteiros 
-1 movida a vento 
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Anexo 4: 
 Relago de aerobombas instaladas
 

Altura Nivel Ribel
da Frei- ra/


Semestre Local Aerobomba bomba tico Achada
 
10 78 X S. Filipe Dempster 8' 38 34 
 A
 
10 78 Portete Dempster 8' 14 8 R
 
20 78 X L~m Duque Dempster 8' 16 6 R
 
20 78 X Pensamento Dempster 8' 17 
 8 R
 
20 78 X Granja Dempster 8' 17 7 R
 
10 79 X Calheta M. Dempster 8' 21 16 riso
 
10 79 X Cascabulho M. Dempster 8' 
 13 8 A
 
10 79 X Brigadinha M. Dempster 8' 
 16 6 A
 
10 80 X Santa Cruz 
 Dempster 8' 
 20 14 
 R
 
10 80 Trindade 
 Dempster 14' 
 48 47 
 A
 
20 80 X Granja Dempster 14' 20 12 R
 
20 80 Pogo Verde S. Dempster 8' 28 8 riso
 
20 80 Tapadona S. Dempster 8' 
 - - riso
 
20 80 Palmeira S. Dempster 8' 
 16 7 riso
 
20 80 Palmeira S. Dempster 8' 
 - - riso
 

1 81 Cha do Norte SN. Dempster 8' 35 30 A
 
10 81 Belm SN. Dempster 8' 23 18 A
 
20 81 Bel~m SN. Dempster 8' 23 18 R
 
20 81 Ch5 dos Penedos Dempster 14' 35 34 A
 
20 81 Cha dos Penedos Dempster 14' 50 47 A
 
20 81 X S. Filipe Dempster 14' 45 36 A
 

20 81 X Achada Baleia Southern Cross 25' 60 51 A
 
10 82 X Ponta Furna 
 Dempster 14' 65 
 57 A
 
10 82 X S. Filipe Southern Cross 25' 55 39 A
 
10 82 X Cha de Arroz SA. Southern Cross 25' 27,5 11-16 R
 
1 82 X Picoteiro SA. Southern Cross 25' 9 1-5 
 R
 
20 82 X R. Corujinha SA. Southern Cross 25' 48,5 10-15 R
 
20 82 X Flamengos Dempster 14' 
 20 7 R
 
20 82 Mendes Faleiro Bomba Manual 15 14 R
 
10 83 
 X Calheta M. Dempster 8' 25 20 
 riso 
10 83 X Morro M. Dempster 12' 33 18 R 
.0. d3 X Figueira Seca M. Dempster 8' R20 4 

1 83 X Ribeir~o Manuel Dempster 14' A
80 75 

10 83 
 X Saltos, A. Laje Dempster 14' 20 12 R
 
10 83 X S. Filipe Prot6tipo 40/60 35 A
 
20 83 X Flamingos Southern Cross 25' ? R
? 




Todas as localidades marcadas com X foram
 
visitadas pela equipa de avaliagio.
 

Para alim das aerobombas, a equipa de
 

avaliagio visitou:
 

Santiago: CEA, o Centro de Estudos
 

Agricolas, em Sao Jorge,
 
especialmente para ver as
 

condigqes do Laborat6rio
 

para an~lise da 5gua;
 

no Tarrafal, a instalagio 

de medigio de vento destrui
da, fornecida por Aerowatt; 

- na Achada Grande, a instala

gao de medigao de vento
 
destruida, fornecida por
 

Aerowatt;
 

- Sao Filipe A~reo com v~rios 
projectos-piloto, a maioria 

dos quais a funcionar mal; 

- na Achada da Baleia, a in

stalaqo mec~nica de mdi

9ao de vento, a funcionar
 

bem;
 

- Aerobomba com bomba elc

trica, Aerowatt, destruida. 

Santo Antio: - Ribeira Torte, uma possi

vel localizagao futura para 
uma aerobomba de transmissao 
mecinica; 

- Ribeira do Flgueiral, um 

anem6metro; 

- Ribeira da Torre, duas loca
lidades possiveis para futu

ra instalagao de aerobombas 

de transmiss~o mecanica. 
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Sao Vicente: - oficina Jotanave
 

- oficina Matos
 

- estaleiro Onave
 

- Centro de Instrugio de
 

Cabonave, na Ribeira 

Juliao.
 

Explicaq~o das abreviagies relativas is
 

localizag6es nas ilhas:
 

M = Maio
 

S = Sal
 

3N = Sao Nicolau
 

SA = Santo Antao.
 

A ausincia de abreviagia indica localizado
 

em Santiago.
 

Ph. L. = Nivel freitico ("Phreatic Level")
 
Ribeira = situagao em rio seco
 

Achada = situagqo em terreno elevado
 

riso = situago e~m terreno plano.
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Anexo 5: 	 Estimativa do custo de desmontar e
 

remontar aerobombas
 

Equipa necess5ria: 6 pessoas, ou seja:
 

- 2 mecinicos
 

- 3 trabalhadores
 

auxiliares
 

- 1 motorista de camiao
 

Tempo necessgrio
 

Tempo necess~rio (dias)
 
Tipo de trabalho tipos de aerobombas
 

8 p~s (2,44m) 25 p~s
e 

14 	pas (4,27m) (7,625m)
 

A Desmontagem: 

bomba 1 1 
ventotnha 1 3 
montar aSuidaste 0,5 1 
cata-vento 0,5 0,5 
cabega - 0,5 

meio de desvio 0,5 2 
torre 2 5 

total 5,5 13 

B 	Limpeza:
 

s6 3 trabalhadores auxiliares 
 6 	 12
 

C 	Instalagio:
 

vid6 relag~o de trabalho de
 
1982 
 9,5 	 15,5
 

D 	Pintura:
 

iSInLoe 

1 trabalhador auxiliar 
 6 	 10
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Material 	necessario:
 

- Tinta para a aerobomba
 

- Betao para as fundagoes
 

- Tubos: 	em geral 8 de 2 " para as
 
Southern Cross de 25 pis (7,625m)
 
e 6 de l"-%" para as Dempsters de
 

6
8 pis (2,44m) e 14 p s (4,27m).
 

Custos
 

A equipa 	completa, por 1 dia:
 

2 mec~nicos, Esc. 350$00/dia Esc. 700$00
 
3 trabalhadores auxiliares,
 

Esc. 170$00/dia Esc. 510$00
 
1 motorista de camio,
 

Esc. 320$00/dia Esc. 
 320$00
 
custos do camiao,
 

Esc 12$00/km,
 
em geral 100 km/dia Esc. 1.200$00
 

total Esc. 2.730$00
 

Equipa de limpe'a:
 

3 trabalhadores auxiliares,
 
Esc. 179$00/dia Esc. 510$00
 

Custos totais
 

tipo de aerobomba
 

8 e 14 pis 25 pis
 

1. Desmontagem Esc. 12.815$00 
 30.290$00
 
2. Limpeza 	 3.060$00 6.120$00
 
3. Montagem, mao-de-obra 7.589$00 12.837$00
 

transporte 14.440$00 23.560$00
 
4. Pintura, mao-de-obra 3.060$00 6.120$00
 

transporte 9.120$00 
18.240$00
 
5. Tinta, bet~o , etc. 14.610$00 29.250$00 
6. Canalizagqo 
 7.410$00 25.600$00
 

total - Esc. 72.104$00 152.017$00
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Nota: 	Os custos de transporte e
 

mao-de-obra sao quase id~nticos.
 

Relativamente a transporte,
 
calcula-se que a distincia media
 

9 de 50 km. Os custos de
 
transporte tim uma influincia
 
consideravel na despesa total.
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Anezo 6:,
 

MDR -ENwlGIAS REOYvEIs 
Ficha de manutenvao e reparagio de aerobombas 

Local ........................................................................
Nome e n.* da aerobo a ......................................
 
Data . . . ..............................................................
Mecdnico 

cht
tiara de ttc.da........................................ ...........................................................................
Flora da salda 

;IA.aeroboinba lira,dgua?Sire. o,p qu
. N. ...................................
. . ................................................
 

. npmne ti a perder dgua? N o. im, porque...........................................
........................
 
3. A wrobotnba abre e fecha ber ? Si. N o,porque...................................................................................
 

barlhoMo.Sim.(lugr).1. wriuinajazalgu ...........................................................................
4".4 ,I
:;iquina Iaz algurn baruiho? Nbao. Siim. (lugar)...................... .
 

. ) ",u (ubo m vibra ciio? porq ...r do ou e N io. Si m, ..............................
....................................................
 

6. Fattaon paralusos ou tern parafwos desaperados? NMo. Sim. (lugar) ........................................................
 

7. ..aeroboinba tern outra avaria? Nlo. Sim. (qual) .................................................................................
 

S. Tern .ejas que preisam de pintura? N ao.Sim. (qual) ........................................................................
 

Ni[II) !(,:OES 

t. Vive: de dgua..........................................
 

-. Condutividadc Am,............................................................................................................................ 


i.' em minutos......................................................
de golpe 5 


.'," do ionttador .ntes destes 5 minutos
 

.........................................................................................
 . ,N do t,.Tttador depais destes 5 minutos. . . . . 
... . . . . . 

TRAB.ALiIOS A SEREM FEITOS (controlar ou/e lubrificar):
 

.1o0l:! do catavento e do amortecedor El
 
Ae(tt, corrltt: e roldanas do travtio E
 
Cop , iic (,.lubri ica rd5o [E 
Conf'u~t ,)t ul-ode desvio [] 
Colocar umiant 
 no ernpanque ou controlar as sole []
 
Drenar 
a (c4mar de ar. Estava cheia? Sim. N&o 

Obt.:-.: foi necessfirto lubrificar, preencbm o 

I,.P'AQO.S E MODIFICAOES 

0 tipo de tr i balatho ........................................
.. .... .............
. ...........
.. .......... 
.............
.. ... . . .... .. 

0 dpf'ito, .................................................... 
................
•..............................o.o
o....
...........
......
.. .. o...
 

As pepzi.thtittaldas fora ...................................
...................................................
 

Outrais ohera ..s ......................
.............................. 
 .................
 

EM0o0 I.0. Lw. Nac. doCaboVetdoe.-M 



Anexo 7: 

RESUNO DE MEDIC ES E MAUTENCKO DE AEROBOMBAS 

ANO N9 da bomba 
 Furo/Poqo 
_ Local
 
Marca e tipo da bomba 
 Curso _ Di metro do cilindro
 
Caracterlsticas 


do furo/pogo
 
Caracterlsticas 


da instalaq~o
 

MES 

Janeiro 

DIA CONTADOR 
m 

3 
) 

NVEL DE 
AGUA (m) 

CAUDAL 
(m

3 
/h) 

SALINI- DTIRAQO DO 
DADE TRABALHO 

(ps/cm) (H) 

OBSERVAI6ES, 
PECAS 
USADAS 

Fevereiro 

Margo 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Ag-stoSeter~bro f -- _ 
Cut~r 
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Anexo 8: Avarias em 1983
 

Resumo das avarias grandes, ou seja, de
 
reparay6es para al~m do trabalho normal
 
de manutengio, na !lha de Santiago:
 

gasto e corrosao de solas,
 
var~o ou tubo furado 
 4x
 
varao desapontado 
 lx
 
caixa de pistao estragada lx
 
madeira adentro da bomba 
 lx
 
limpeza do furo 
 lx
 

total 1983 8x
 

Nota: Isto 6 um resumo de 15 aerobombas
 
em Santiago, as duas 51timas das quais
 
foram instaladas em Abril e Maio de 1983.
 
Duas aerobombas nao funcionam porque ou
 
o poyo secou ou a 5gua era muita salobra.
 

Em 1982, houve 17 avarias em 13 aerobom
bas; em 
1981, 6 avarias em 9 aerobombas.
 
Em ambos os anos muitas reparag6es foram
 
executadas em moinhos individuais, varoes,
 
empanques, etc. Em 1983 isto foi reduzido
 
principalmente porque resolvemos o pro
blema de desaperto dos varoes.
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Anexo 9: 	 Custo de manuteng~o
 

Custo de manutencao de uma aerobomba Dem2ster
 

Custo mensal
 

2 necess~rio uma hora por m~s para cada 
uma
 
das aerobombas. A despesa de viagens e com
busttvel foi dividida por todas as aerobom
bas, mas apenas dentro do Conselho da Praia.
 

1 mec~nico 
 38$00
 
1 ajudante 
 30$00
 
1 condutor 
 26$00
 
combustivel 
 100$00
 
massa consistente 
 14$00
 

TOTAL 
 208$00
 

Despesa anual de cada aerobomba 2.496$00
 

Custo anual
 

Pintura
 

1 pintor de 1a classe por
 
12 dias 
 3.540$00
 

1 ajudante por 12 dias 1.176$00
 
tinta 
 3.650$00
 
gasolina a 100$00 por dia 1.200$00
 
3 litros de 6leo a 65$00/1 195$00
 

Custo total da pintura 9.761$00
 

Custo total da manutengio
 

anual 
 12.257$00
 



O custo de uma grande reparagao como, por 
exemplo, levantar e montar uma bomba, leva
 
geralmente um dia de trabalho. A equipe
 
constitulda por quatro pessoas:
 

2 mec~nicos a 38$00 por hora 76$00
 
2 ajudantes a 30$00 por hora 60$00
 
1 condutor a 26$00 por hora 26$00
 

total 162$00
 

7,5 horas de trabalho por dia 1.215$00
 
Combusttvel 
 200$00
 

1.577$00
 

Nao est! incluldo o prego das pegas sobres
salentes quando necessirias.
 

QUADRO 1: Custo anual de uma aerobomba
 

Aerot 
Caudal 
qnual 

Repara-
6es 

Total do 
custo de 

Cujto de 
manuten-

Custa 
totao 

N9 (m /ano) em 1982 repara~o qa total 

1 4.640 2 3.154$00 12.257$00 15.411$00 
2 4.730 3 4.731$00 12.257$00 16.988$00 
3 4.204 0 -$- 12.257$00 12.257$00 
4 4.138 2 3.154$00 12.257$00 15.411$00 
5 4.204 2 3.154$00 12.257$00 15.411$00 
6 5.256 2 3.154$00 12.257$00 15.411$00 
9 11.738 3 4.731$00 12.257$00 16.988$00 

0 custo da pintura abrange 75% da manutenqao
 
anual e o total de combustivel utilizado &
 
de 20%. A miao de obra i relativamente barata.
 



___________ 
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Anexo 11: DER
 

£2 odeu D (Dez. 1983)
 

Nivel superior:
 

- Daniel Livramento, especializado em
 
frsica, Director da DER
 

- Niko Pieterse, Engenheiro electrot6cnico
 
Cooperant holand~s, responsavel pela
 
gestao geral, anemometria, geradores de
 
vento elctricos e aspectos electr6nicos
 
em geral, locais de medigo para a insta
layao de novas aerobombas
 

- Kees Versteegh, Engenheiro mecinico,
 
Cooperant holand~s, responsavel pela
 
gestao de oficinas, treinamento de meci
nicos, instalayao, manutengao e repara
qao das aerobombas, construgao de prot6
tipos.
 

Nivel m~dio:
 

- David Cardoso, T~cnico agrIcola, respon
savel pela administragqo e o processamen
to de dados de anemometria com o computa

dor.
 

Nivel de execuqgo (mao-de-obra):
 

- Oficina: 	1 supervisor
 

3 mic~nicos para aerobombas
 
2 mecinicos de nivel diferente
 

1 pintor
 

2 pintlores auxiliares
 
2 trabalhadores auxiliares
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- Administragao: 	1 chefe
 

1 dactil6grafa
 

1 biblioteciria
 

- Armazem: 1 responsavel pelo armaz~m
 

- Servigais: 3 dos quais um i responsavel
 

pela cozinha e refeit6rio.
 

Actualmente, a DER esti instalada num novo
 
edif~cio financiado pelo Governo da Holanda,
 
e situado na Achada de Sao Filipe.
 

Estas instalag5es consistem em:
 

- administrayao
 

- gabinete t~cnico
 

- oficina de construg~o
 

- sala de aparelhos de medigio
 

- armaz~m
 

- aparelhagem de energia.
 

A oficina de construg~o dispoe de equipamento
 

para produzir aerobombas locais e suas pegas
 
sobresselentes. 0 equipamento 6 financiado
 

pela US AID, sendo mais frequentemente usados:
 
- um torno a motor, oscilante de 12" x eito
 

furado de 48", com motor 
- 1 mandril e chave para o torno 

- 1 acess6rio de frezagem para o torno 

- 1 conjunto de ferramentas para o torno 
- 1 furadeira de coluna 

- 1 mandril vertical, motor de 2 H.P. 
- 1 esmeril de bancada, pontas idinticas, 

pedestal de 8" de diarmetro, rodas finas e
 
m~dias, 1" de espessura, com motor,
 
resguardos e tanque de igua
 

- 1 serrote para metais el6ctrico, com motor 
e tanque de arrefecimento e bomba 

- 1 prensa para chapa de metal, manual, ago 
doce, 96" x .090" 
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- 1 cilindro laminador de chapa de metal,
 
manual, capacidade 48" x .090"
 

- 1 prensa hidr~ulica, manual, 25 t.
 
- 2 jogos de soldar e cortar a acetileno,
 

para servigo m6dio
 
- 1 compressor de ar, elgctrico, completo
 

com tubagem, etc.
 
- 1 soldador a arco, 200 Amp. D.C., 
a diesel
 
- 1 betoneira, 4 p~s cabicos
 
- 1 serra circular de 7", portatil, el~ctrica,
 

com 3 lminas extra, de combinagio, tragar
 

e abrasiva
 
- 1 lixadeira orbital portatil, el6ctrica,
 

com 10 pacotes de abrasivos diversos
 
-
1 tesoura de aparar, elgctrica, portatil,
 

capacidade .80", aqo doce
 
- 1 broquim el6ctrico, portatil, velocidade
 

variavel, capacidade reversivel de 1/2",
 
servigo m6dio, com extra mordente e chave
 

- 1 contador de tipo totalizador, 5 r.p.m.,
 
admissao de rotayao mecanica
 

- 1 contador de tipo totalizador, 5 golpes,
 
accionado por alavanca
 

- 1 motor de combust~o a gasolina (a 
ser
 
modificado para biogas), 
3 H.P., 4 ciclos,
 
1 eixo de cilindro horizontal com carbura
dor especial de combustivel duplo Marvel-

Schehler
 

- 1 gerador elgctrico diesel
 

50 H 3 220 VAC voltagem fisica, 380 voltagem
 
linha V, 50 KVA, com 10% de pegas sobresse
lentes.
 

Um computador para o processamento de dados
 
de anenometria, situado na sala de aparelhos
 
de medigio.
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Aparelhos para importantes medigqes de vento:
 

- 2 anem6metros manuais com copos respectivos,
 
leitura de direcg~o e velocidade do vento em
 
m/seg. num quadrante de varrimento
 

- analizadores de espetro do vento, para medi
gao e registo da distribuig~o da frequincia
 
de velocidades de vento
 

- velocImetros accionados pelo vento.
 

Para apoio do trabalho de manutengio e insta
lagao, a DER dispe dos velculos seguintes:
 

- 1 camio de b~scula
 

- 1 'jeep' velho
 

- 1 carro Renault R4 
- 6 motocicletas
 

- 1 cami~o Ford 

- 1 'landrover' com atrelado a caminho 
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Anexo 12: Estimativa de pessoal de oficina necessfrio
 

Pessoal-2Rr~9_2a oficina:
 

1 supervisor
 

3 mec~nicos para aerobombas
 
2 artffices de metal/soldadores
 

4 trabalhadores auxiliares
 

1 pintor
 
2 pintores auxiliares
 

Ti22.fderabalho:
 

a) preparaqao e instalag~o concreta
 
0,5 - 0,75/ms, com uma equipa de
 
4 pessoas
 

b) 	pintura
 
6-8/ano, com uma equipa de 2 pessoas
 

c) manuteng~o de 10 aerobombas
 
2 dias/ms, para uma equipa de 2 pessoas
 

d) reparagao de 10 aerobombas
 
2 dias/mas, para uma equipa de 4 pessoas
 

Pessoal reguerido, com base na situaNao e
 
ex2eriEfncia actual:
 

a) Instalagao
 

2 por ms:
 

em Santiago, 2 equipas de 4 pessoas
 

(1 mec~nico, 3 auxiliares)
 
nas outras ilhas, 2 mecinicos e 2
 
auxiliares temporgrios
 

b) 	Manutengio
 

no fim de um perlodo de 20 anos 
cerca de 300 aerobombas 

1 -Ana de 2 pe:smnn 

(120 dias laborais);
 

cada equipa: 1 mecinico
 

1 auxiliar
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c) Reparag6es
 

rara 300 aerobombas, 240 dias laborais
 
em total; ou 3 equipas de 4 pessoas;
 
cada equipa: 1 mecinico
 

3 auxiliares 

d) Re-pintura 
Calcula-se que, em m~dia, 200 aero
bombas carecer~o de ser re-pintadas 
num ano 1 re-pintura leva 3 semanas, 
ou seja, 17 aerobombas/equipa por ano; 
ou 12 equipas de 2 pessoas 

Total:
 

Instalagao: 2 mecinicos 6 auxiliares
 
Manutengao: 3 mecinicos 3 auxiliares
 
Reparaqes: 3 mecinicos 9 auxiliares
 
Pintura: 24 pessoas
 

Total: 8 mecanicos 

18 auxiliares 

.e24pintores 

naExtra,, para a oficir :
 

2 art~fices de metal/soldadores
 

2 mec5nicos
 

4 trabalhadores auxiliares
 



1.Z
 

0 .L 

Iant
 

Estimativa de pessoal laboral da oficina,
 
desde o presente e por um perlodo de
 

20 anos.
 

Nota: Tudo se fundamenta na experiincia
 

actual, no seio de um projecto de
 
pequena escala. Se a gestao se
 
mostrar eficaz, poderg vir a ser
 
possivel reduzir o nfmero de
 

pessoal.
 

0-0-O-O-n-O-O-O-O
 


