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Technical Support Services, Inc. 

30 de Setembro de 1986
 
Exmo Senhor 
Arqt2 Aureliano Duarte Ramos 
Director-Geral
 
Urbanismo, Habitac o e Saneamento 
 Basico
 
Minist6rio de Administraqao Local e Urbanismo
 
Praia
 

Exmo Sr. Ramos, 

Em aneyo a cartaesta envio o Relat6rio final "Sector de Habitagao
 
em Cabo Verde - Estudo e Estrat6gias" preparado 
por TSS para a Direcqzo-
Geral do Urbanismo, Habitaao e Saneamen-, B~sico. Este relat6rio

reflecte j ideias 
 e sugestdes suas recolhidas nas discussbes durante
 
a minha estadia em Cabo Verde.
 

Como lhe sugeri nessa altura, julgo que se podem utilizar separadamente
as partes do documento que o Sr. pensa 6 teis como contrlbuiqo ou justi
fica;go duma mudanqa polftica na DGUHSB 
 ou mesmo como argumento
face aos diferentes organismos envolvidos no sector habitacional. 

Como o Sr. sabe, tenho esperanqa que o relat6rio nao seja mais um docu
.mento a ser lido ou nau, mas sim um do'iumento vivo e dindmico 
possa fazer parte das deliberaqoes no tocante aos 

que 
problemas habitacionais. 

Neste sentido, esperando poder voltar urn dia a Cabo Verde, ficaria
satisfeito de encontrar alguns resultados como consequ~ncia deste trabalho.
Como resultado da sua propria opini-o, o que 6 grato sublinhar, o relat6rio
foi elaborado permitindo-me usar de toda a franqueza nas opiniaes queexprimi, de modo a poder provocar a discuss2o acerca dos assuntos. 

Aproveito esta oportunidade para exprimir os agr-decimentos por parte
de TSS, Sra. Oman e Eng. Silva Alves e ainda da minha parte um agradeci
mento especial pela atenq-o e pela produtiva recepg;o que nos dispensou.
Foi um prazer para mir conhecer Cabo Verde e trabalhar corn o seu 
gabinete. 

Aceite os meus melhores cumprimentos, 

.Bohn D. Miller 
Consultor da USAID/Praia 



SECTOR DE HABITAgO EM CABO VERDE:
 

ESTUDO E ESTRATEGIAS
 

Preparado por
 

John D. Miller, Carol A. Oman, Francisco Silva Alves
 
Technical Support Services, Inc.
 

sob contracto com
 

U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
 

para
 

O Minist6rio da Administragdo Local e Urbanismo
 

CABO VERDE
 

Setembro de 1986
 

A1
 



INDICE
 

SUMARIO EXECUTIVO .........
... ....... * .....................
 
A. Resultados e Conclusoes 
...............................
B. Recomendagoes .......... *..............................ivi
 

I. INTRODUqAO ................................ 
 1
A. Terrnos de Referdncia ..................................
 
*1
 

B. Metodologia.............................

..... 2
C. Estrutura do Relat6rio ................................. 
3
 

II. DESCRIgO DO SECTOR HABITACIONAL ........................ 4

A. Caracterizagdo da Populago ...........................4
B. Caracterizagdo das Habitaoees 
........................ 

C. Casas Evolutivas Espontaneas ......................... 13 

9
 

D. Instituig8es do Sector da Habitagdo
.................. 14
1) Ministdrio da Administrag o Local e Urbanismo..... 14

2) Municipios ........................................ 

3) Instituto de Fomento da Habitag~o.................

16
 
1 6
E. Terreno........................ 
......... 17
F. Industria de Contrugao ...............................19
G. Financiamento de Habitagao
........................... 22
 

III. 0 SECTOR DA HABITAgO: POLITICA E ESTRATEGIA ............ 31
 

A. Planos Quinquenais de Desenvolvimento ................ 31
B. Politica Habitacional e Planeamento
.................. 34
C. Questao da Acessibilidade e dos Programas

de Habitagao ...........................
 36D. Volumes de Investimento .........................
 44E. Financiamento de Casas e o Desenvolvimento de
 
Fontes Internas de Financiamento ................. 49
F. Ajuda Externa ............................ 
.......... 57
G. Habitag8es Governamentais ............................
59
 

ANEXOS
 

A. Pessoas Contactadas .................................
B. Bibliografia ........................................ A-1
B-1
 
C. Dados Sociais e Econ6micos .......................... C-1
 
D. Situagao Geral das Infraestruturas Urbanas


Bdsicas para a Cidade da Praia
...................... 

E. Caracterizagao do Sistema Construtivo nas Areas 

D-1
 

de Construgao Espont&nea da Cidade da Praia

F. Cr6dito para Construgao e Aquisig&o de
 

Habitagao em Cabo Verde 


......... E-I
 

.............................
F--
G. Cardncias e Avaliagao do Poder de Aquisigao ......... G-1
H. Rendimentos Familiares e Despesas com a Habitagao...H-1
 
I. Proposta de um Leque de Programas Habitacionais
 

Dirigidos as Populag5es de Fracos
 
Recursos Econ6micos ................................. 


J. Exemplo de Cooperativa de Habitagao para 
I-i
 

Populagao 2 
Baixo Rendimento ................... J-1
 



LISTA DE MAPAS E QUADROS

MAPAS
 
1. 	Repdblica de Cabo Verde
.................. 
........ 5
 
2. 
Migrag5es Inter-Ilhas, 1975-1980.......................10
 

QUADROS
 

1. 	Piramide Populacional, 1975-1980 6
.......................

2. 	Populagdo e Taxa de Crescimento por Ilhas, 1950-1980
3. 
 ....8
Populagdo Urbana, Semi-Urbana e Rural por Ilhas, 1980..11
4. 	CondiesdeEmprestimo do BCV
......................... 
23
5. 	Crit 6rios de Subsidios de Juros ....................... 24
6. 	Minima Taxa de Juro Possivel 1986 


2 5
7. 	Emprstimos do BCV para Habitagoes

8. 
Termos de Empr~stimo para Habitag~o As Cooperativas ... 27
9. 	Empr6stimos da Caixa Econ6mica Para Compra


ou Construq~o de Casas............... 
 .... 28
10. 	Sumdrio dos Dep6sitos da Caixa Econ6mica............... 29
11. 	Estimativa de Distribuigdo de Rendimentos
 
em Faminlias Urbanas, 1985.......................... . 37
12. 	Custos Estimativos por Tipo de Programa Recomendado
....39
13. 	Poder de Aquisigo por Grupo de Rendimento,

Tipos de Programas Habitacionais para V~rios Juros,
 
e Termos ...................................... 


14. 	Projecg6es das Necessidades Habitacionais no II Plano..
43
 
44
 15. 	Estimativas de Custos por Tipos de Programas 
........... 45
16. 	Investimento Necess&rio para Cobrir as
Futuras Necessidades Habitacionais ..................... 46
17. 	Construg~o Nacional: Projecgdo de
 

Despesas, 1985-1990 ............................
46
18. 	Cdlculo da Construg&o de Habitagbes at6 1990........... 47
19. 	Estimativa de Recursos para a Habitag~o
Disponiveis por Agregado Familiar, 1985-1990 
........... 50
20. 	Proposta de CondiG;es de Empr6stimo para Habitagdo,

Projecto do PNUD 
............................. 
..... . 53
 

QUADROS DO ANEXO G
 

G-1 Populag o Urbana, Semi-Urbana e Rural

Projecgees, 1980, 1985, 1990, 2000 
................... G-3
G-2 Populaq~o Urbana, Semi-Urbana e Rural

Aumento de Percentagem M~dia Anual 	 G-2
................... 


G-3 Evolug~o Populacional e da Habitagao

G-4 Alteragves na Populagdo e Ndmero de Familias 
......... G-3
G-5 
 Necessidades Habitacionais ....................... G-4
G-6 
 Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento
 

G-7 


Hip6teses A e B M6todo de Implementagdo, Custo por
Moradia e Estimativa do Volume da Produqo
........... G-7
Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento
 
Hip6teses A e B, Fontes de Financiamento............ G-8
Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento
G-8 

Hip6teses A e B, Investimento e Fontes de
Financiamento, 1986-1990................... 
 .... G-9
G-9 Despesas do Governo no Sector Habitacional........... G-10
 



G-10 Estimativa da Distribuigao de Rendimentos em

Familias Urbanas, 1985 
............................... 
G-12
G-11 Despesas com a Habitagao por Familia em 1980, Praia..G-12
G-12 Despesas com a Habitagao por Familia em 1983, Praia..G-13
G-13 Rendimentos e sua Distribuigao, Sector Formal
........ G-15
G-14 Estimativa de Distribuigao de Rendimentos Familiares

Percentagem de Rendimentos Familiares em
V~rios Limites ....................................... 
G-16
 

SIGLAS
 
AID 
 Ag&ncia para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos
 

BCV Banco de Cabo Verde
 

CCC Cooperativa de ConstrugQo Civil
 

CEE Comunidade Econ6mica Europeia
 

DGUHSB Direcgao-Geral de Urbanismo, Habitagdo e Saneamento B~sico
 

EMEC Empresa Estatal de Construgao
 

GEP Gabinete de Estudos e Projectos
 

GCV Governo de Cabo Verde
 

IFH Instituto de Fomento da Habitagao
 

INC Instituto Nacional de Cooperativas
 

LNEC Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil (Portugal)
 

MAC Empresa Pdblica de Materiais de Construg~o
 

MALU Ministdrio da Administragao Local c Urbanismo
 

MHOP Minist6rio da Habitago e Obras P~iblicas
 

"ODU Plano de Desenvolvimento Urbano
 

PIB Producto Interno Bruto
 

II Plano 
 Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento
 

PNUD Programa das Nag6es Unidas para o Desenvolvimento
 

PUD Plano Urbanistico Detalhado
 

Notas sobre moeda: US$1 era igual a 78 escudos cabo-verdianos
 em Maio de 1986. Um conto igual a 1 000 escudos.
 



SUMARIO EXECUTIVO
 



SUMARIO EXECUTIVO
 

A. Resultados e Conclusoes
 

Os resultados e conclusoes relacionam-se com as principais ques
tdes abordadas por este estudo.
 

Situagao Habitacional
 

o 	Como consequdncia das migragoes a partir das zonas rurais,
a populagao urbana de Cabo Verde, representada quase que
na 	sua totalidade pelas cidades de Praia (49 600) 
e Mindelo
(45 100) estA crescendo a um ritmo mais acelerado do que o
do 	crescimento da populagao como um todo, provocando uma

necessidade substancial de novas habitag&es.
 

o 
0 problema habitacional de Cabo Verde relaciona-se com o ndmero de fogos disponiveis nas Areas de crescimento populacional, superlotag~o de fogos, baixa qualidade das unidades,
inadequados servigos de infraestrutura bdsica para habitagoes, indisponibilidade de mecanismos financeiros para a
construgao de novas habitag5es e para a evolugao e recuperagao de unidades e infraestruturas existentes.
 

o 
Um dos principais recursos disponiveis, frequentemente encarado como recebedor e nao como fornecedor de casas, sdo as
familias de baixo rendimento. Elas continuarao no entanto a
construir mais casas do que o pr6prio Estado ou o sector pri
vado formal.
 

o 
A grande maioria das habitagbes que foram construidas recenmente em Cabo Verde 
- agora cerca de 1 000 unidades por ano sao as habitagdes evolutivas uni-familiares construidas
pelas familias com os seus pr6prios meios e para seu uso
pr6prio, normalmente nas Areas de construgao espont&nea
dentro e nos arredores das cidades da Praia e Mindelo. Essas
 casas sao construidas em vdrias fases, de acordo com a evo
lugao dos rendimentos dessas familias.
 

o 
Para a grande maioria da populagao, especialmente nas Areas
de 	construgao espontanea, o acesso As infraestruturas, nomeadamente a dgua, electricidade, sistema de esgotos e arruamentos, e limitado. Os projectos planeados e em curso para melhoria das infraestruturas nao t&m abordado adequadamente as
questoes relacionadas com o modo de garantir a sua manutengao.
bem como a recuperagao dos investimentos feitos. Os projectos
de infraestruturas sao encarados como esforgos pontuais depen
dentes da ajuda externa.
 

o 
Politica e Instituiges Habitacionais
 

0 Ministdrio de Administragao Local e Urbanismo (MALU),
atrav6s da tutela sobre os municipios e o Instituto do Fomento da Habitagao (IFH) possui quase toda a responsabili
dade do sector pdblico no que diz respeito A habitagao e
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desenvolvimento urbano e, consequentemente, tem possibilidade

de elaborar politicas e programas apropriados.
 

o 	Os trds departamentos funcionais da DGUHSB 
- Urbanismo,

Habitagdo e Saneamento Bdsico - apresentam uma coordenaqo insuficiente, resultando em esforgos de certo modo
divergentes na concepgdo de programas e na preparagdo do

II 	Plano Nacional de Desenvolvimento.
 

o 
A manuteng~o do parque de habitagoes pertencente ao Estado
 nao 6 adequada, as rendas mais antigas sao baixas, nao
t~m sido aumentadas e ficam muito aqu6m do que essas fami
lias podem pagar.
 

o 	As responsabilidades do IFH no sector habitacional do pais
nao foram ainda estabelecidas. Mesmo a transferdncia para
a gestdo do IFH das moradias pertencentes ao Estado nao
foi ainda feita. A participagao do IFH nas actividades habitacionais 6 marginal, fazendo face a uma cardncia de
 
fundos e de pessoal.
 

o 	0 MALU estd desenvolvendo dois importantes programas de recuperagdo de bairros na Praia e no Mindelo, atravds de financiamento externo do PNUD e Cooperagao Sueca. Existem

ainda, no Mindelo uma Associagdo de Auto-Construgao para
construgdo de habitag5es para os seus 
associados, familias
de baixos rendimentos, e um bem sucedido programa cooperativo
habitacional, de pequena escala e inovador, tamb6m para familias de baixos rendimentos na Cidade Velha. Estes s&o
exemplos de programas dirigidos As populag6es menos solventes, mobilizando as suas pr6prias poupangas e trabalho.
 

o 
0 Governo de Cabo Verde ainda ndo tem uma politica explicita para a habitag~o e desenvolvimento urbano, embora desde 	a independdncia em 1975, 
e mais ainda nos ditimos anos,
tenha adoptado planos e programas sectoriais, decretos, regulamentos, instituig6es criadas e jA modificadas, o que em
conjunto oferece jA uma base para estabelecimento de politica nacional para a habitag~o e desenvolvimento urbano.
 

o 	0 principal documento do MALU para o Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento apresenta uma certa sobreposigdo de Areas
identificadas para o desenvolvimento de uma politica que d8
resposta aos problemas habitacionais, objectivos, estrat6gias,
acgoes prioritdrias 
e tipos de programas de habitagdo.
As vorias listas do documento do MALU poder~o proporcionar
uma certa compreensao dos problemas e das Areas de possivel
intervenggo governamental, mas ainda ndo referem claramente
 
a implementagao de programas.
 

o 
Os 	programas descritos nesse documento n~o sao caracterizados
 por tipos de solug6es para a habitagdo e n~o abordam a
questao dos rendimentos familiares de tua forma sistemtica.
0 documento prop6e unidades habitacionais e objectivos de investimento mas n~o descreve como 6 que esses objectivos po
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derdo ser atingidos, como 6 que os recursos poderdo ser mobilizados, como 6 que as 
instituiQges desenvolverdo a capacidade de implement&-los e nem como 6 que os custos poderao
 
ser recuperados.
 

O As actividades dos diversos doadores internacionais no que con
cerne a habitagao e desenvolvimento urbano sao levadas a
cabo numa base de projecto a projecto e nao fazem parte de
 um 	plano global para melhorar a situagao habitacional.
 

Terreno
 

o 
A disponibilidade de terreno infraestruturado para a construg~o de casas nas zonas urbanas 6 muito baixa em Cabo Verde.
Esse problema 6 ainda agravado pela falta de plantas e registos cadastrais. 2 dificil o acesso ao 
terreno urbano em regime de posse plena, por familias de fracos recursos.
 

o 
Grande parte do terreno onde se vem registando a construgdo

espont&nea na Praia e Mindelo, encontra-se ainda na posse de
particulares mas sob controle efectivo das autoridades municipais que por sua vez compram o terreno ou simplesmente condescendem com a venda "ilegal" (nao regulada, incontrolada)

feita pelo dono ao invasor.
 

o 
Numa tentativa de prev&r as zonas onde o crescimento vird a
registar-se e para prevenir a sua ocupagao prematura, o MALU
 e v~rios municipios (Sal, Mindelo, Tarrafal, Sdo Filipe, Praia
Santa Catarina) est~o tentando reservar terreno em zonas

designadas de expans~o. 0 esforgo complexo e exigindo maiores investimentos iniciais para planear lotes, infraestruturas
 e equipamentos pdblicos para o desenvolvimento desses bairros
6 essencial caso o Governo pretenda fornecer planos adequados a dar resposta As solicitagoes das suas populagoes.
 

Construgio
 

o 
Cabo Verde possui vdrios pequenos empreiteiros informais e

particulares, e existem quatro companhias formais de construgdo no pais, todas operando como organizagoes paras
tatais, excepto a EMPREITEL que 6 privada.
 

o 	A construgdo e materiais de construgdo sdo indastrias
 
para as quais Cabo Verde possui alguns recursos, mas limitada
experiencia de transformagao. Muitos dos materiais utiliza
dos na construgao de casas 
sao importados e consequentemente caros; o elevado custo de transporte faz com que mesmo
 
os materiais localmente disponiveis - e tradicionalmente
 
usados - fiquem muito caros.
 

Financiamento da Habitagao
 

o 
Ndo hd em Cabo Verde instituig6es especializadas em financiamento da habitaqo. De acordo com os 
regulamentos do Governo, o Banco de Cabo Verde e a Caixa Econ6mica de Cabo
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Verde oferecem urn 
cr~dito limitado para a construg o de
casas de que quase nao beneficiam as familias de fracos
 
recursos financeiros.
 

o 
Embora as poupangas das familias canalizadas para as instituigoes financeiras estejam a crescer, ainda s&o muito
modestas 
 e concentradas na Praia. Desconhece-se quais as potencialidades de incrementar as poupangas dirigidas para a
 
habitagdo.
 

o 
A Caixa, com alguma experi~ncia no cr~dito para a construgdo de casas e mobilizagao de recursos, uma vez reorganizada para se tornar na principal instituigao de financiamerto para habitagao tem potencialidades para desempenhar
um papel importante em gerar mais recursos e em fazer empr6stimos para construgao de moradias As familias de menor
 
rendimento.
 

o 
Enquanto um diploma do governo estabelece normas para concessao
de empr~stimos subsidiados para construgdo de casas, nao
foi contudo ainda determinada a necessidade de subsidios ao
nivel das familias de fracos recursos financeiros e a seu
 
custo para o governo.
 

Car~ncias Habitacionais e Poder de Compra
 

o 	As cardncias habitacionais em Cabo Verde 
- substituigo de
casas antigas, novas construg6es e melhoramen-os nas existentes  6 estimada em 31 000 unidades. Um investimento estimado em 17 500 000 contos seria necessdrio para dar resposta a esse problema. Na verdade, s6 uma pequena porgao dessas carancias poderia ser alcangada no periodo de cinco anos
que compreende o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento.
 

o 	0 investimento do Estado na habitagao tem sido muito modesto  cerca de quatro por cento do seu orgamento de investimento - e est& concentrado na construgao de habitag&es
 
para funciondrios.
 

o 	A mediana de rendimento por familia urbana em Cabo Verde foi
estimada em nove contos por m~s em 1985. As familias com
esse nivel de rendimento sao incapazes de adquirir habitag6es tradicionais completas mas podem adquirir urn 
lote com
infraestruturas ou mesmo uma casa evolutiva minima.
 

B. 	Recomendagc6es
 

Uma s~rie de recomendag6es relacionadas com os resultados e conclusoes deste estudo sao 
fornecidas para a considerag&o do governo de Cabo Verde. Muitas r'issas recomendagdes derivam de
discussoes corn respons~veis g "ernamentais activamente envolvidos nos problemas de habitagr' e desenvolvimento urbano, partanto, 6 possivel que essas 
,st6es jA estejarn sob conside
ragao.
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o 
Na medida em que a habitag~o nao pode ser dissociada do ur
banismo e da criagao de infraestruturas (urbanismo, na verda
de engloba tanto a habitagao como a infraestrutura), o Segun
do Plano Nacional de Desenvolvimento deveria procurar uma vis~o
alargada integrando todas as quest6es numa estrat6gia coerente
de fornecimento de habitaQges 
- terreno, moradias e infraestruturas.
 

o 
0 sector informal deve continuar a desempenhar um papel acti
vo 	na construgao e financiamento de casas. 0 exemplo da
 
construgao evolutiva de casas 
- levada a cabo nos bairros

espont&neos  deveria ser apoiada de uma forma sistemdtica

pelo MALU atrav6s de iniciativas de politica de loteamento
 
de 	terrenos e de financiamento da construgao.
 

o 
Os 	v~rios grupos de participagao comunit~ria, tais como
 
as cooperativas, representam um enorme potencial de investi
mento que o MALU deveria apoiar. Os projectos de construgdo

de baixo custo que as cooperativas vdm desenvolvendo atrav~s

da entreajuda, como o da Cidade Velha e a Associagdo de Auto-Construgdo do Mindelo, deveriam ser encorajados atrav6s da

assist~ncia financeira e t~cnica.
 

o 	0 MALU deveria desenvolver politicas e programas de apoio A

habitagao de baixo custo, e entreajuda, tais como (a) 
em
pr~stimos para melhoramento de casas; (b) ceddncia de lotes
 
com infraestruturas; (c) melhoramento de bairros; (d) 
casas

evolutivas. Fazendo isso, poderia identifi(.ar, designar e

finalmente coordenar o papel a ser desempenhado por cada instituigao envolvida no sector da habitagdo, particularmen
te 	os secretariados administrativos urbanos e o IFH.
 

o 
0 MALU-DGUHSB deveriam desenvolver uma capacidade profissional

dos t~cnicos para coordenar e avaliar os estudos, planos e

projectos, incluindo a capacidade de identificagao e acom
panhamento adequados.
 

o 
A habitagdo tem que ser concebida e construida para ser

acessivel & maioria da populagao. Os respons&veis pelo

planeamento habitacional no governo devem encarar nao s6
 
que tipo de habitagao os seus orgamentos podem financiar
 
mas tambdm que tipo de habitagao as populagdes de fracos
 
recursos financeiros podem adquirir. Esta abordagem comega

por um estudo das estatisticas sobre a distribuigao de

rendimentos, para determinar os grupos alvos entre as familias.

Baseado na percentagem de rendimento familiar disponivel
 
para despesas de habitagao e nas condigdes de crddito
 
poder-se-d estabelecer um custo por unidade ao seu alcance.
 

o 
Para que a DGUHSB possa efectivamente utilizar essa estrat6
gia, deverd ter estatisticas vdlidas sobre o rendimento e

despesas das familias. Seria desejdvel fazer um inqu6rito,

por amostragem, a partir do qual se 
possam recolher informa
goes sobre rendimentos das familias nas dreas rurais e ur
banas.
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o 	A recuperag~o completa dos custos da habitagdo, incluin
do custos financeiros e administrativos, deveria ser adopta
da coma meta e deveria constituir uma componente chave para
cada projecto, executado de forma a maximizar a utilizagao

dos recursos disponiveis.
 

o 
Uma taxa local aplicada aos utilizadores das infraestruturas
 
publicas. como pagamento por esses servigos, deve7ia ser

adoptada. Essas taxas poderiam igualmente ser utilizadas para

a criagao de um fundo de desenvolvimento urbano para compra

de terreno ou para utilizagao na manuteng~o de infraestru
turas. Em qualquer dos casos, as projectos de infraestrutura
 
deveriam considerar a necessidade de uma manutengao perma
nente e a inclusao de um programa para tsl manutengao. Se

forem os municipios a fazer a manutengao dever-se-ia dar
-lhes as recursos adequados, seja atrav6s da capacidade para

a criagao de taxas seja atrav6s de fundos do governo cen
tral.
 

o 	Num futuro pr6xinto, a IFH deveria limitar-se A gestio do

actual parque das casas do Estado. Nesse &mbito deveria tentar vender a maior parte das unidades aos ocupantes com fra
cos recursos financeiros, enquanto deveria reter sob a seu

controle as unidades necessdrias para os funciondrios. Isso
contribuird para que as casas do Estado sejam asseguradas
 
aos funcion~rios e permitird quer a redugdo dos custos de
manutengao estatais quer a melhoria das condigdes dc parque

existente, na medida em que os proprietdrios normalmente mant~m melhor as casas do que as inquilinos. Na medida em que a
 sua capacidade profissional, t6cnica e financeira aumentasse,
 
o IFH poderia tamb~m funcionar coma um promotor parastatal na

solugao do problema habitacional das familias de fracas 
re
cursos financeiros.
 

o 
Numa tentativa para aumentar a capacidade construtiva em Cabo
Verde e dar a essa inddstria um papel significativo na produ
gao de habitag&es a baixo prego, a componente privada deveria ser aumentada. Dever-se-ia p6r recursos financeiros A
disposigao de promotores particulares para a compra de ter
reno e construgao de habitagao a baixo custo.
 

o 
A Caixa Econ6mica de Cabo Verde, com sucursais locais em todo
 o pais e com a seu actual papel de instituigao de cr~dito

predial, deveria tornar-se no organismo chave no dominio do

financiamento para habitagdo. Para ser efectiva nessa fun
gao a equipa da Caixa, assim coma os seus recursos, deve
riam ser 
reforgados de modo a ser capaz de desenvolver e pro
mover linhas de cr~dito para melhoramentos habitacionais,
 
compra de casas e compra de terrenos.
 

o 	Os programas de mobilizagao de poupangas deveriam ser adop
tados com uma cuidadosa consideragao das taxas de juro e

condig6es, para que se possa maximizar a fluxo de poupangas

e manter a viabilidade financeira da Caixa. Uma promogao

activa desses programas seria essencial. Qualquer programa de
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poupangas que esteja ligado A obtengao de crddito deve
 
ser encarado com muito cuidado, na medida em que esses pro
gramas podem afectar negativamente a viabilidade financeira
 
das instituigdes.
 

o 
Para se conseguir um aumento nos investimentos para habita
go, deve-se considerar a maximizag~o da recuperagdo

dos custos, atrav~s de garantias de cr6dito e, minimizag&o

de subsidios, criagdo de solugdes de baixo custo, utili
zagdo de t~cnicas de cuto-construgdo com entreajuda e
 
maximizagdo de entradas financeiras.
 

o 
A mesa redonda entre doadores internacionais e o governo de

Cabo Verde, que provavelmente terA lugar ap6s a adopgdo

do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento deveria ser

considerada de alta prioridade para o sector no seio do governo. 0 objectivo principal deveria ser o de coordenar as

actividades do sector no quadro da politica global e o de
 
acentuar a criagao de uma capacidade institucional em vez

da utilizagdo de uma estratdgia de projecto a projecto.
 

o 
0 MALU deveria concentrar-se na implementagdo de um projecto

dnico - tal como pequenos empr~stimos para construgdo de
 
casas evolutivas ou lotes com infraestruturas e projectos de

infraestruturas - de forma a desenvolver a sua capacidade de
 
gestao e experidncia com um projecto piloto, e assim mos
trar aos doadores internacionais a direcgdo das suas poli
ticas. 0 MALU forneceria as directivas e iniciativas, coorde
nando a participagdo de outras instituig6es, tais como a

Caixa no caso de um programa de emprdstimo.
 

o 
De modo a encorajar a participagdo e o investimento de em
presas do sector privado na construgdo de casas, o governo

deveria considerar para a Empresa Estatal de Construgdo

(EMEC), a sua privatizagao ou transformag~o em empresa

mista. 0 grande mercado para casas de baixo custo poderia em
parte ser satisfeito por promotores tais como uma EMEC pri
vatizada e outros, em conjugagdo com o estabelecimento de
 
um sistema de cr~dito para aquisig~o de terreno.
 

o 
Mudangas na legislagao sobre o solo sdo necess~rias para

o controle e facilitagao das construg6es espont&neas. A

legislagdo 6 ainda necess~ria para criar oportunidades das

familias serem proprietdrias em vez de arrendarem terreno
 
para construg~o de casas. 
Dados cadastrais sao necess~rios
 
para facilitar essas actividades, assim como para facilitar
 
mecaiismos de recuperag~o de custos.
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SECPOES I, II, & III
 



I. INTRODUgO
 

Este relat6rio 6 resultante de um pedido do Governo de

Cabo Verde ao Governo dos Estados Unidos para assistdncia
 
no planeamento estrat6gico do sector da habitagao no quadro

do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento k1986-1990).
O relat6rio oferece uma panorarnica geral do sector da habitag&o

no pais e apresenta sugest~es quanto a estrategias a serem adoptadas para resolver Os problemas identificados, com &nfase par
ticular na soluq~o do problema habitacional para as familias
 
de fracos recursos econ6micos.
 

A. Termos de Refer~ncia
 

Com apoio financeiro da Agdncia dos Estados Unidos para o

Desenvolvimento Internacional (AID), este relat6rio foi

elaborado par consultores do Technical Support Services,

Inc. (TSS) em colabcrag~o com a Direcg&o-Geral de Urbanis
mo, Habitag&o e Saneamento Bsico (DGUHSB) do Ministdrio
 
de Administragdo Local e Urbanismo (MALU). 0 relat6rio 6
dirigido especificamente A DGUHSB que 6 o organismo responsdvel pela implementaq~o de politicas governamentais e
 programas de desenvolvimento urbano, habitag o e saneamento

b~sico, bem como pela contribuigdo do Ministdrio no Segundo

Plano Nacional de Desenvolvimento nessas Areas.
 

Os termos de refer~ncia especificos da AID para este relat6
rio incluem: 1) a elaboragdo de um estudo de base da situagao

actual e das tend~ncias que se virm desenvolvendo nas andlises

sectoriais preparadas em 1984/85 pelos Grupos de Trabalho de

Urbanismo, Habitagao e Saneamento Bdsico para a Segundo

Plano Nacional de Desenvolvimento; 2) a revisao da politica

e da estrutura institucional do sector pdblico, da dinamica

da produgao formal e informal do sector privado, casas

evolutivas e melhoramento de habitagSes e de bairros,
 
recursos financeiros e de terreno; 3) a identificagao de

problemas criticos e estrat6gias alternativas para apreci
aq~o pelo GCV; e 4) a definigo de objectivos, acg6es e

investimentos no contexto do plano de cinco anos.
 

Devido aos limitados recursos financeiros do GCV e do povo

Cabo-Verdiano, as estrat6gias propostas concentram-se em
solug&es atingiveis tais como a entre-ajuda na construgo

de habitagQes, a utilizagao de materiais localmente dispo
niveis, a preparagao de lotes de terreno com infraestruturas,
 
casas evolutivas e melhoramento de habitag5es e de bairros,
 
e em financiamentos para as investimentos necessdrios
 
incluindo a potencial das taxas urbanas e mobilizagao de
 
poupangas atrav6s de instituigbes de crddito.
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B. Metodologia
 

O documento 6 baseado na revis&o de relat6rios existentes
 
e informag6es recolhidas de um variado ndmero de fontts,

assim como de encontros com respons~veis do GCV e organismos

doadores internacionais.
 

A equipa do Technical Support Services foi chefiada pela
senhor John Miller, especialista de Habitagdo e Desenvolvimento Urbano e era ainda integrada por Carol A. Oman,

especialista em financiamento de habitagio e escudos de
avaliago de necessidades e pelo senhor Francisco Silva Alves,
engenheiro residente na Praia. 0 senhor Josd Trindade, engenheiro da AID tamb6m colaborou com a equipa. 0 senhor Miller
 e a senhora Oman visitaram a Praia, capital de Cabo Verde, de
13 a 23 de Maio de 1986, tendo o senhor Miller feito mais uma
viagem de 20 
a 29 Agosto de 1986 para apresentar o rascunho
do relat6rio ao GCV. Durante estas visitas os materiais existentes sobre o sector habitacional foram compilados e foram
feitas vdrias entrevistas com diversas pessoas activamente

relacionadas com o sector em questdo. Informagoes adicionais
foram recolhidas pelo senhor Silva Alves entre as duas visitas.
0 Anexo A cont6m a lista das pessoas contactadas durante a
 
preparagao deste relat6rio.
 

S6 foram utilizadas as informagbes jd existentes para a
elaboragao deste relat6rio. Devido a limitag6es financeiras e de tempo, ndo se procurou produzir novos dados.

Contudo, na medida do possivel, procurou-se fazer uma
estimativa de f-rma a poder fazer-se um estudo e quanti
ficar as estrat-gias sugeridas.
 

Devido ao facto de Cabo Verde ser um pais de recursos

limitados e s6 ter dez 
anos de independdncia, nao existem
estudos aprofundados em relagao a vdrios aspectos do sector
da habitagao. As principais fontes de documentag~o incluem o
censo de 1980 em Cabo Verde, as an~lises sectoriais preparadas
para o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e um conjunto
de documentos de projectos preparados pela DGUHSB e por vrios
doadores internacionais. Os documentos de projectos incluem
propostas para projectos especificos ainda ndo implementados
assim como os em curso. Esses documentos relacionam-se principalmente com projectos especificos na Praia ou Mindelo, as
duas maiores cidades, e por vezes s6 contdm escassas informagoes sobre outros centros populacionais. Na ausdncia de
dados detalhados, foram utilizados dados contidos nos projectos especificos para a elaboragdo de estimativas em
relagdo aos principais centros urbanos, particularmente

para aos bairros de menores recursos financeiros e aglomerados
espont&neos. Apesar de estas informag~es nao serem consi
deradas absolutamente exactas a equipa acredita que esta
abordagem fornece uma aproximag&o vdlida da situagdo
existente no dominio da habitagdo nos principais centros
urbanos de Cabo Verde. Devido A extrema cardncia de dados
 

2
 



em relagdo aos centros urbanos a n~o ser Praia e Mindelo,
o relat6rio concentra-se nessas duas cidades que possuem
aproximadamente 26% 
do total da populagdo de Cabo Verde e,
na verdade, 38% da populag&o n~o rural do pais. Nos casos
 em que havia informagdes disponiveis fez-se referdncia a
 
outras cidades.
 

Uma outra limitagao foi o facto de os dados terem sido
recolhidos por diferentes organizagdes para diferentes
tipos de projectos, em diferentes periodos de tempo e,
muitas vezes, essas in-ormagdes s6 se referem a uma pequena
camada da populagao. Muito poucos dos vdrios estudos feitos
 para projectos especificos sao aprofundados e poucos se
relacionam entre si. Assim, a precisao dos dados existentes
torna-se mais dibia. Essas limitagoes em relagao aos
dados tornam-se ainda mais s~rias quando se tem que fazer
 
projecg6es.
 

Um dos principais objectivos deste relat6rio e apresentar
uma panoramica mais completa da situagao habitacional urbana
geral, oferecendo assim uma base para uma estrat6gia integrada de implementagao de futuros projectos urbanos. No
Anexo B pode encontrar-se a listagem dos documentos utili
zados na preparagao deste relat6rio.
 

Resumindo a advert~ncia dos autores, pode-se afirmar que este
relat6rio se baseia nos melhores dados disponiveis, depois
de analizados, elaborados e aplicados a partir do nosso melhor
juizo. Apesar de se chamar a atengdo dos leitores para nao
tomarem os dados como definitivos, estamos confiantes que a
an~lise das principais questoes aqui apresentadas reflecte
 a realidade de Cabo Verde.
 

C. Estrutura do Relat6rio
 

Para aldm do sumdrio executivo dos principais resultados,
conclus5es e recomendagbes, o relat6rio e apresentado

em duas partes: a primeira descreve o sector da habitagao e a segunda apresenta vdrias quest6es e estratdgias

que poderiam ser consideradas pelo GCV.
 

A secgao descritiva do sector da habitagdo caracteriza e analisa o sector habitacional, tanto fisica
(parque de casas, infraestrutura, processos de construgao
e terreno) como socialmente (caracteristicas da populagao).
Essa descrigao e andlise concentram-se nas duas principais

dreas urbanas 
-. a capital, Praia, e o principal centro
comercial, Minde'o. A an~lise institucional aborda as fung5es,
responsabilidades e recursos das instituigoes envolvidas no
sector da habitagdo. As politicas e as actividades de
crddito das duas instituig6es financeiras sao tamb6m
apresentadas. A itima secgao prop'e estratdgias em termos
de mdtodos e acg6es que poderiam ser levadas a cabo pelo governo
Na medida do possivel, procurou-se sugerir os 
recursos necess~rios para a implementagdo das recomendagbes feitas.
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II. DESCRI9AO DO SECTOR HABITACIONAw
 

A Repdblica de Cabo Verde comp6e-se de um grupo de dez
ilhas vulcanicas, nove das quais s&o habitadas. 0 arquip6lago estd localizado no Oceano Atlantico a cerca de
620 quil6metros ao oeste da costa do Senegal (ver Mapa 1) e
estd dividido em dois grupos de ilhas, Barlavento a Sotavento.
 
A capital, Praia, est& localizada na ilha de Santiago,
Sotavento. A outra principal drea urbana, Mindelo, a centro
comercial, encontra-se na zona de Barlavento na 
ilha de
 
S. Vicente.
 

O clima 6 caracterizado por precipitagaes muito limitadas,
ocorrendo principalmente no Outono, e par longos periodos de
seca, a ditima das quais tem flagelado a pais nos dItimos

17 
anos. A falta de dgua para a agricultura e para consumo
6 um problema grave que tem afectado e continua a afectar a
crescimento populacional, a emigragao para outros paises,
o movimento populacional entre as ilhas e migrag~es urbanas
 
e rurais.
 

A. Caracterizagdo da Populagdo
 

Cabo Verde tinha uma populagao de 295 703 habitantes segundo
as 
resultados do recenseamento de 1980. Uma estimativa

feita em 1985 indica que a populagdo cresceu para cerca de
337 000. 0 crescimento foi A m6dia anual de 2,9% entre
1950 e 1960, 3,1% no periodo de 1960-1970 e somente de 0,9%
no periodo de 1970-1980. De 1980 
a 1985, a taxa de crescimento

foi estimada em 2,8% par ano. 0 relativamente modesto cresciniento 
e a grande variag~o na taxa de crescimento resulta em
grande parte da emigraq~o para outras paises e de variag6es
 
na taxa de nacalidade.
 

Devido As fracas perspectivas de emprego no nais, particularmente no sector da agricultura nos periodos de seca, as 
cabo-verdianos tiveram que emigrar para outros paises. Cerca de
42 000 pessoas ou seja cerca de 15% 
da populag&o, emigraram

durante a ddcada de 1970-1980. Calcula-se que 200-300 mil cabo-verdianos e seus descendentes viviam nos Estados Unidos em
1980, principalmente na area de Nova Inglaterra. Outras grandes
concentrag6es de cabo-verdianos sdo encontradas em outros
paijes da Europa, Africa do Norte e do Oeste e no Brasil,
Uruguay e Argentina na Am6rica do Sul. Nao obstante a

inexistdncia de estatisticas s61idas, 6 evidente que a
populagdo de arigem cabo-verdiana radicada fora de Cabo
Verde excede a populagdo residente no pais. Na medida em
 que a emigragao 6 afectada pelas condig6es climdticas e
acontecimentos fora de Cabo Verde, 6 muito dificil calcular-se a taxa de futuras emigrag6es. Para al6m disso, hd
 casos de regresso de emigrantes. Contudo, devido ao ndmero
de :omunidades cabo-verdianas estabelecidas no exterior,

pode-se esperar que a processo de emigragao continue.
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Quadro 1
 

Pirarmide Populacional, 1950,1970,1980
 

GcucFICO H? I CRiFico NtIPJRAmlDE Da AADES 
GRiFICO Nt I 
PRAMIDE DE JDADES 

PAEREPUBIA 

REPU&JA DE CA&3 VERDE 19350 

DE CABO VERDE 1970 

154 

II 

REPUBLICA DE CABO VERDE 1580 

-

aa 

- a 

N1,4 REPX4r-lrN 130 PESSOAS REPRESEIrA 150 PESSOAS 
 Hl5 R5pRE$ rA t.o PESScuS
 

l smero or 150 nabitantes
 

°
 °
Fonte: -Rep6blica de Cabo Verde, 1I Recenseament~o Ceral da Populargao e liabitaglao-1980, VI 0 Vol: Analise dos Resultados, 1983.
 



Para al6m da sua importhncia no volume populacional e
distribuigao de idade a emigrag~o tem um impacto significativo na economia de Cabo Verde. As remessas constituem
 
uma grande fonte de recursos econ6micos para o pais. Par
exemplo, entre 1978 e 1982, as remessas constituiram mais de
40% do PIB, mais de 40% do consumo privado e quase 50% 
do valor
total das importagoes, com exclusdo da ajuda externa. 0
Anexo C fornece mais estatisticas sociais gerais e econ6micas.
 

A taxa de crescimento natural da populagao tem variado
consideravelmente de 30 pessoas por mil em 1950 a cerca de
20 par mil na primeira metade da d6cada de 1970 e voltando

A cifra dos anos 50 nos anos 
80. Actualmente a taxa de
crescimento natural 6 calculada em cerca de 2,41% por ano.
Ao longo do periodo que decorreu dos anos 50 at6 a presente,
a taxa de mortalidade tem declinado, mas a taxa de natalidade
tem registado oscilag&es marcantes e 6 actualmente calcu
lada em 37,4 por cada mil habitantes.
 

As causas das mudangas nas taxas de natalidade nao sao
muito claras, mas podem ser resultantes dos efeitos de
 regresso de emigrantes e da estrutura de fertilidade feminina
 que 6 afectada pela fome provocada pela seca e ainda pela
emigragao. (Ver Quadro 1: 
Pir&mide Populacional, 1950,
1970, 1980.) 
Nos anos 40, por exemplo, a populagao de Cabo
Verde na verdade declinou de 17,5% como resultado da fome;

cerca de 30 000 pessoas morreram e uma emigragao significativa

ocorreu durante este periodo. As variagaes podem ainda ter
sido provocadas por deficidncias no processo dos registos

de nascimento.
 

As populagdes variam significativamente de ilha para ilha.
Santiago, ande se encontra a capital Praia, tem de longe a

maior concentragao populacional. Em 1980, 145 957 pessoas
viviam em Santiago, ou seja cerca de 50% da populagao do

pais. As ilhas de S. Vicente e Santo Antao eram habitadas
 
por cerca de 14% da populagao cada uma, enquanto que Fogo
tinha 10%. Estas quatro ilhas possuiam cerca de 89% dos
 
habitantes.
 

A densidade populacional tamb6m varia significativamente

entre as ilhas. Em 1980, as densidades populacionais variaram
de 5,4 pessoas par quil6metro quadrado na Boa Vista, a ilha
 menos densa, a 183,2 em S. Vicente, a mais densa, onde a gran
de maioria dos habitantes vive na cidade do Mindela.
 

As taxas de crescimento tamb6m variam significativamente

entre as 
ilhas quer como resultado da emigragao para

outros paises quer das migragdes internas a procura de
melhores oportunidades econ6micas. Na d6cada de 1970-80,

registou-se um declinio populacional em quatro ilhas e as
taxas de crescimento nas outras foram de 0,5% 
to 3% (Ver

Quadro 2: Populagao e Taxas de Crescimento, Total e par
Ilhas, 1950-1980.) 
Entre 1975 e 1980, mais de 5,000 pessoas
migraram entre as 
ilhas e mais de 8 000, quase 3% da popula
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QUADRO 2: POPULACAO E TAXA DE CRESCIMENTO POR ILHAS, 1950-1980
 

% MtDIA ANUAL
POPULACAO 
 OSCILACAO POPULACIONAL
 
AREA 1950 1960 1970 1980 

% 1980 
POPULAQAO 1950-60 1960-70 1970-80 

Boa Vista 2,98E 3,263 3,569 3,372 1.1 0.9 0.9 (0.6) 

Brava 7,937 8,625 7,756 6,985 2.4 0.8 (1.1) (1.1) 

Fogo 17,582 25,615 29,412 30,978 10.5 3.8 1.4 .5 

Maio 1,924 2,680 3,466 4,098 1.4 3.4 2.6 1.8 

Sal 1,838 2,608 5,505 5,826 2.0 3.6 7.8 0.6 

Santiago 59,384 88,587 128,782 145,957 49.3 4.1 3.8 1.3 

Santo Antao 28,379 33,953 44,623 43,321 14.6 1.8 2.8 (0.3) 

Sao Nicolau 10,366 13,866 16,308 13,572 4.6 3.0 1.6 (1.9) 

Sao Vicente 19,576 20,705 31,578 41,594 14.1 0.6 4.3 3.0 

CAPE VERDE 149,971 199,902 270,999 295,703 100.0 2.9 3.1 0.9 

Fonte:Rep6blica de Cabo Verde, 10 Recenseamento Geral da Populagao e Habitaqao 
 o
- 1980 ,VI Vol: 
Anlise dos Resultados, 1983.
 



gao, mudaram de uma ilha para outra ou de uma drea principal de uma ilha para outra na mesma ilha. (Ver Mapa 2:
Migragoes Inter-Ilhas, 1975-1980.)
 

A maior parte do aumento populacional ocorreu has ilhas
de Santiago e S. Vicente, onde as 
duas maiores cidades,
Praia e Mindelo estdo localizadas. Este r~pido crescimento
6 em parte atributdvel As actividades alargadas do governo
e oportunidades de empregos na Praia desde a independ~ncia.
 

Em 1980, a populagco da Praia era de 38 125 e a do Mindelo
39 610 habitantes. A populagdo da Praia em 1985 era calculada em 49 600 pessoas, tendo crescido cerca de 30% de 1980
a 1985 numa m6dia de 6% por ano. Mindelo registou um aumento
a sua populagdo para cerca de 45 100 
em 1985 numa m6dia
anual de crescimento de 2,8%.
 

Conjugadas, estas duas cidades constituem a verdadeira
populagdo urbana de Cabo Verde, cerca de 26% 
do total de
habitantes em 1980 e cerca de 28% 
em 1985. Adicionalmente,
existem 18 vilas ou dreas semi-urbanas com populag6es
variando de 700 a 4 500 pessoas cada uma. Estas vilas representavam cerca de 12% da populagdo em 1980. Os restantes
62% da populagao, em 1980, residiam em zonas rurais. (Ver
Quadro 3: PopulaqGo Urbana, Semi-Urbana e Rural, por Ilha,
1980.) 
0 declinio da populagdo rural 6 calculado em cerca

de 59% da populagdo em 1985.
 

A populagdo cabo-verdiana 6 muito jovem. Cerca de 46%
da populagao em 1980 tinha menos de 15 
anos de idade. Cerca
de 48% encontrava-se entre os 
15 e os 64 anos. Este grupo
constitui o chamado populagao activa adulta. S6 cerca de
6% da populagdo tem 65 
anos ou mais. Combinando a populagdo
de menos de 15 anos com a populag~o idosa como indicativo
de pessoas dependentes, o factor de dependdncia 6 de 1,09, entre
os mais altos em Africa (a mddia em Africa 6 de cerca de
0,92) 6 duas vezes mais elevado que o dos paises desenvolvidos.
 
O indice de desemprego 6 alto. De acordo com o censo de 1980,31% da populagdo economicamente activa tinha emprego decardcter permanente, 40% 
com emprego tempordrio e 29% desempregado. Isto quer dizer que h& uma necessidade significativa
de emprego e que a press~o para emigragdo e migragces

internas continuard.
 

B. Caracterizagdo das Habitag5es
 

O censo de 1980 apresentou 57 123 familias em Cabo Verde.Os fogos totalizaram 59 919 dos quais 1 735 n~o sao considerados como estando no padrao normal (337 nao foram construidos inicialmente para resid6ncia e 1 398 n&o t~m estruturas permanentes). A densidade m6dia por unidade 6 de
5,2 pessoas para o pais e varia de 4,5 pessoas a 5,4 nas
diferentes ilhas. A ilha de Santiago tem a maior densidade
com 5,4 pessoas por unidade habitacional, tendo a cidade de
 

9
 



Mapa 2: MigraqesInter-Ilhas, 1975-1980 
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QUADRO 3: POPULACAO URBANA, SEMI-URBANA E RURAL POR ILHAS, 1980
 

POPULACAO % DE POPULAC-AO 
URBANA SEMI-URBANA URBANA SEMI-URBANA 

AREA (Cidades) (Vilas) RURAL TOTAL (Cidades) (Vilas) RUJ7AL 
Boa Vista - 1,279 2,093 3,372 - 37.9 62.1 

Brava - 1,335 5,640 6,985 - 19.1 80.9 

Fogo - 6,490 24,488 30,978 - 21.0 79.0 

Maio - 1,535 2,563 4,098 - 37.5 62.5 

Sal - 3,376 2,450 5,826 - 57.9 42.1 

Santiago 38,125 10,411 97,421 145,957 26.2 7.1 68.7 

Santo Antao - 7,985 35,336 43,321 - 18.4 81.6 

Sao Nicolau - 3,411 10,161 13,572 - 25.1 74.9 

Sao Vicente 39,610 - 1,984 41,594 95.2 - 4.8 

CABO VERDE 77,735 35,822 182,146 295,703 26.3 12.1 61.6 

Fonte: Grupo de Trabalho Habitagao, Urbanismo e Saneamento Basico: -
Desenvolyinento Oa
Projecqoes Demograficas (Hip6tese Media) para Aluns "Centros Secud~rios," 
1985.
 



Praia registado tambdm uma densidade de 5,4. Sobre os 
fogos,

onde existem dados disponiveis, sabe-se que 62,1% foram

construidos antes de 1970, 20,8% de 1970 a 1975 e 17,1%

entre 1975 e 1980. Cerca de 68% das unidades s6 possuem um
 ou dois quartos e cerca de 47% 
t~m cinco ou mais pessoas.
 

0 problema da falta de casas relaciona-se com o ndmero de

fogos disponiveis nas dreas de crescimento populacional,

superlotagao de unidades, a sua baixa qualidade, inadequados

servigos de infraestruturas bdsicas para habitagao, e

inexist~ncia de mecanismos financeiros para a construgao

de novas moradias, o aumento e melhoramento de domicilos e
infraestruturas. 0 deficit habitacional quantitativo calcu
lado em 1980 era relativamente menor em cerca de 2 300 domicilios para o pais como um todo, dos quais cerca de 1 400
 
eram unidades feitas com materiais nao durdveis e cerca de
900 representavam um excesso de familias sobre o ndmero de
residdncias. Durante o periodo de 1980-85, cerca de 500
 
novos fogos para 3 000 pessoas foram construidos anualmente.

AtE 1985, o deficit quantitativo havia aumentado para quase
3 000 unidades enquanto o crescimento das familias excedeu o

nfimero de casas construidas. (Secgdo IV aborda o problema

das necessidades habitacionais.)
 

A superlotagdo 6 muito comum e calcula-se que cerca de
47% do parque habitacional, ou seja mais de 20 000 uni
dades, nao conseguem atingir o padrdo minimo estabelecido

pelo GCV de duas pessoas por quarto. Isto traduz-se numa
necessidade crescente de cerca de 11 000 fogos. 0 deficit
 
qualitativo em habitag6es 6 particularmente agudo na

Praia como resultado do seu rdpido crescimento desde
 
a independdncia.
 

A maior parte do esforgo do governo no que concerne a

habitagdo tem sido concentrado na Praia e seus arredores e
tem-se centrado na construgdo de casas para funciondrios,

muitos dos quais s~o cabo-verdianos regressados dos seus
estudos universitdrios no estrangeiro. Do periodo de 197585, a construgao de casas pelo sector pdblico atingiu uma
media de 85 unidades por ano. Algumas novas habitag&es

est~o sendo construidas pelo sector privado formal, finan
ciadas sobretudo pelas remessas dos emigrantes.
 

A maior parte das novas unidades s~o construidas a partir

de mdtodos tradicionais de construgdo. A DGUHSB calcula
 esse volume em cerca de 1 000 unidades por ano. A vasta

maioria dessas unidades pode ser caracterizada como habita
g~o "espontinea", i.e. casa construida por uma familia
 
num terreno de que ela n~o 6 proprietdria e pela qual

nao possui licenga legal para construgao.
 

Uma grande porgdo da populagdo cabo-verdiana nao tem
 
acesso adequado A dgua potdvel e redes de esgoto. (0

Anexo D descreve a situagao de infraestrutura urbana na

Praia.) As dnicas dreas com dgua canalizada e esgotos
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pdblicos s~o alguns sectores da Praia e Mindelo. Em 1983,

9% da populagdo urbana tinha dgua canalizada e 5% beneficiavam do sistema de esgotos pablicos. 0 fornecimento de
dgua canalizada nessas Areas urbanas 6 aleat6rio, com
frequentes interrupgQes e disponivel somente poucas horas
 por dia. Vinte e quatro por cento da populag~o nas zonas

urbanas e semi-urbanas tem um acesso razoAvel a fontandrios
pdblicos onde se vende Agua. 0 consumo de Agua 6 muito

baixo, 
numa m6dia de trds metros cdbicos mensais por

familia na Praia e Mindelo. Calcula-se que s6 19% da

populagao rural tem acesso satisfat6rio & Agua potdvel.
S6 8% dos residentes urbanos e 6% da populagdo rural tem
 acesso a tanques sdpticos, latrinas ou outras instalagoes

sanitarias. Esta falta de dgua potdvel e infraestruturas

canitdrias 6 a causa mais importante dos problemas de
 
sadde no pais.
 
Em 1980, cerca de 40% das familias na Praia e 55% 
do Mindelo
 
tinham ligag6es el6ctricas.
 

C. Casas Evolutivas Espont~neas
 

A grande maioria das habitagbes que foram construidas
 
recentemente em Cabo Verde sdo as casas evolutivas unifami
liares, feitas por familias a partir dos seus pr6prios

recursos normalmente nos bairros espontaneos em e nos
arredores de Praia e Mindelo. A caracteristica mais significativa desta actividade e onde existe a possibilidade de
 uma ampla aplicag~o de forma sistemAttca e formal 6 a
natureza evolutiva da construgdo, descrita com mais detalhes
 
no Anexo E.
 

Este fen6meno acontece em terrenos ilegalmente ocupados,
ou ocupados atravds de precdrios mecanismos contratuais

particulares que n&o t6m nenhuma validade legal. Sessenta
 
a 80% da populag&o urbana vive em tais terrenos.
 

A construgao geralmente comega por um ndcleo de 8x4
metros com dois quartos servindo de quarto de dormir e sala
de estar. Esta construgao 6 feita com pedras disponiveis

e/ou blocos de cimento num alicerce de pedras soltas. As coberturas das casas mais antigas sao de folha de coqueiro. As
 casas mais recentes sao cobertas por lages de betao que,
apesar de menos apropriadas 
ao clima, permitem a construgdo
de um segundo andar mais tarde. 0 lote 6 delineado com o perimetro de uma parede de pedras servindo para proteger a familia
 
e as suas posses e para conter o resto da construgao. Num
periodo de um ano ou menos, na medida em que os 
recursos financeiros e humanos permitam, a familia incluirA a cozinha
exterior e instalagdes sanitArias, acrescentard um ou dois
quartos, deixando normalmente um espugo exterior para lavagem
de roupas e criagao de animais doin6sticos. As unidades continuam separadas uma das outras e nas Areas com maior concentragao populacional, deixa-se um beco estreito, muitas vezes
 
acumulando lixo e sujeira.
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Um resultado da configuragao nao planeada dos lotes e
das casas evolutivas e, como 6 evidente, o loteamento irregular e a irregularidade do alinhamento das casas. Ser& portanto dificil e oneroso a criaq o de um padrao regular de
 ruas, e ainda mais dificil as infraestruturas necessdrias.
 

Apesar de melhoramento nas casas evolutivas nunca terminarem
realmente, a evolugdo para uma casa funcional e adequada

e, muitas vezes at6 numa casa atraente, mesmo sem os
servigos bdsicos, processa-se num curto periodo de tempo.
 

Este processo vem da necessidade, sem assist~ncia tdcnica
 ou financeira e sem servigos pblicos. Nas Areas urbanas,

cerca de dois tergos das casas evolutivas sdo construidas

dessa forma - pelo propriet~rio e os seus familiares e
amigos. 0 resultado 6 um investimento impressivo de grupos

de rendimento normalmente encarados como sendo incapaz de

acumular poupangas necessdrias para tal construgdo.
 

O processo progressivo de construg~o de moradias descrito
acima 6 levado a cabo pelo que 6 normalmente chamado sector

privado informal, ou seja, pelas pr6prias familias sem

assist~ncia ou regulamentos do pr6prio estado. A maior
 
parte das "solugbes" levadas a cabo por esse grupo de
rendimento, para as quais a intervengdo do governo 6

planeada ou est& em curso, reflecte o mesmo conceito 
-
construgdo evolutiva de acordo com o poder de aquisig&o

seja do ocupante e do governo. Dependendo da &rea construida,

do grau de acabamento e de construgdo levados a cabo pela
familia, tal casa evolutiva sem acr6scimos ou acabamentos
 
custa de 80 a 130 contos (1 000-1 700 U.S. d6lares).
 

D. Instituiq6es do Sector da Habitagdo
 

1. Minist6rio da Administrag&o Local e Urbanismo
 

O Minist6rio da Administraq~o Local e Urbanismo (MALU) 6
 o organismo do GCV com responsabilidade pela formulagao,

planeamento, programagao e implementagao de politicas

habitacionais. No seio do MALU, a Direcgdo Geral de Urbanismo, Habitagdo e Saneamento B~sico (DGUHSB) encarrega-se dessas
fungbes. As suas responsabilidades estdo descritas na proposta de organigrama inserida na pdgina seguinte. 0 MALU tamb6m
tutela, atravds das suas diferentes Direcgbes-Gerais, os Secretariados Administrativos. Tal como a maior parte dos ministdrios,
o MALU tem um gabinete de estudos e planeamento (GEP), que 6 um
participante importante na an&lise e programagdo das suas actividades. 0 orgamento ordin&rio do MALU para 1986 
- para pessoal
e equipamentos (incluindo subsidios para o Instituto de Fomento
de Habitagdo e GAPRO 6 de 53 000 contos 
(680,000 U.S. d6lares), dos quais o DGUHSB partilha 23 000 contos (295 000 U.S.
 
d6lares).
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2) Municipios
 

Os municipios sao administrados a partir de directivas gerais do governo central, i.e. MALU, atrav6s do Delegado do
Governo que 6 o brago executivo do Conselho Deliberativo. Os orgamentos dos Secretariados Administrativos
 sao derivados do orgamento nacional (cerca de 10%) 
e das
taxas em servigos, mercados, filmes etc. (cerca de 90%). 0
orgamento de 1986 para Praia 6 cerca de 90 
000 contos
(1.15 milhdes de U.S. d6lares) dos quais 90% 6 usado para
operagaes e 10% para novos investimentos, tais como construgao de estradas, mercados e centros de servigos sociais.
 

Os Secretariados Administrativos das duas principais cidades
possuem pequenos gabinetes tecnicos, mas ndo possuem recursos
significativos (e.g. GEP) para o planeamento, concepgdo e
implementagdo de projectos de infraestrutura necess~rios.
O Municipio da Praia tem cerca de 500 empregados, a maior
parte dos quais na construgao de estradas, mercados e servicos 
sociais. Uma empresa portuguesa completou recentemente
 um estudo sobre o municipio da Praia, com recomendag6es ambiciosas para uma organizagao funcional. No contexto dos recursos de Cabo Verde, o estudo parece ter pouca utilidade.
 

3) Instituto de Fomento da Habitagao
 

Reconhecendo a necessidade de uma concentragao institucional
especial devido a natureza integrada dos seus problemas
habitacionais, o GCV criou nos fins de 1982 o Instituto de
Fomento da Habitagao (IFH) para levar a cabo os 
esforgos
do Governo no planeamento e implementagao de programas

habitacionais.
 

0 IFH estA sob a."tutela" do MALU e pode, por lei (a)
propor e implementar politicas habitacinais, e.g. regulamentos legais, t6cnicos e financeiros; oferecer linhas de
crddito para empr6stimos aos governos locais e cooperativas
e para compradores de unidades construidas pelo IFH; aquisigao de terreno e infraestruturas; oferecer terreno subdividido para construgdo de casas; promover a construgao
de casas; pedir emprdstimos de dinheiro para implementagao
de ?rojectos; distribuir ou vender o stock habitacional do
IFH; gerir o stock habitacional do IFH, ou transferir essa
fungQo aos governos locais; e 
(b) elaborar estudos,
pesquisa, disseminagao de informagoes, promogao etc. em
busca de solug6es para os problemas habitacionais do pais.
 
Enquanto que o IFH tem claramente a oportunidade de assumir
essas responsabilidades, tem tamb6m, de facto estado
envolvido s6 marginalmente nas actividades de habitagdo
do pais, tendo falta de fundos e pessoal adequados, e de um
papel definido em relagdo ao MALU.
 

0 IFH tem na verdade estado a operar desde o inicio de 1985,
e desde ent~o tem conseguido concentrar-se numa s6 fungao,
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a gestdo das casas do governo para aluguer. A gest&o das

habitagoes do estado tem estado sob a responsabilidade do

Minist6rio das Firiangas desde que o primeiro desses 
 projectos foi construido. Infelizmente, o Minist6rio nao tem

mantido o stock devidamente e tem sido efectivo s6 parcial
mente na sua fungdo de agente de cobranga de renda. Como

consequencia, as habitag6es continuam a deteriorar-se e as

rendas ndo t~m sido aumentadas regularmente desde que as
 
unidades foram ocupadas.
 

De facto, foi esta situagao que levou o GCV a transferir
 
prontamente essa responsabilidade do Minist6rio das Finan
gas para o IFH. Existem 553 uni.dades (444 em Santiago, a
maior parte na Praia; 109 em S. Vicente, a maior parte em

Mindelo) que serao brevemente administradcs pelo IFH. Exis
tem outraE, unidades sobre as quais nao existe uma clara

definigao se ficarao sob a responsabilidade dos Secreta
riados Administrativos dos municipios a que pertencem.

Provavelmente, o problema mais imediato que o IFH ter& que

fazer face e a falta de uma contabilidade clara dos recibos

de pagamento de renda e despesas de manutengao. At6 que a

transferdncia se efective, o IFH estd se preparando para o
 
seu papel - identificando as unidades habitacionais, os
 
seus ocupantes e as rendas. Estd conduzindo estudos sobre
 
os inquilinos para se certificar da sua capacidade de pagar

a renda. Essa pesquisa fornecerd uma base de informag6es

ao IFH para desenvolver uma nova estrutura de renda ou

possivelmente oferecer unidades do estado para venda.
 

O IFH estL-se inteirando ainda de outras quest~es que ter& 
que fazer face como por exemplo - se os inquilinos actuais
 sao os que reunem condigdes como 6 que as unidades
 
disponiveis poderao ser distribuidas, em que bases 6 que
se poderd aumentar as rendas, como 6 que as cobrangas

deverao funcionar, que reparag~es e manutenGao sao

necess~rias, o custo etc. 0 IFH nao 6 
capaz de responder
 
a todas essas quest~es nao s6 por causa das limitagdes da

capacidade do seu pessoal, mas tamb6m porque a transferdncia
 
da responsabilidade do Instituto ainda nao se processou.
 

E. Terreno
 

Cabo Verde possui um sistema de posse de terra muito ambiguo,

variando de ilha para ilha, e de terreno agricola para

terreno urbano. A disponibilidade de terreno infraestruturado
 
nas dreas urbanas nao s6 6 dificil como 6 agravado pela

falta de mapas de terreno e informagbes de cadastro. Enquan
to que o terreno 6 relativamente barato e s6 representa uma
 
pequena percentagem do custo total da construgao de casas, a
disponibilidade de terreno .nfraestruturadopara posse imediata
 
pelas familias 6 dificil.
 

0 mecanismo mais comum de posse de terra 6 o aforamento de
 
terreno, no qual uma pessoa entra num contrato a longo termo
 em dois termos de vinte anos com o municipio, ao fim dos quais
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o arrendador passard a ser proprietdrio do terreno. Durante
 
o periodo de arrendamento de 40 anos, o terreno continuar& a
 
ser propriedade do municipio. A casa construida nesse terreno

6 propriedade do arrendador, que a poderd vender mas n~o o
terreno. As quantias dos contratos sao reguladas pela lei e na

Praia, por exemplo, o contrato de terreno mais caro no Plateau,

6 cerca de 20 escudos por metro quadrado por ano, ou cerca de

4 000 escudos por ano (51 U.S. d6lares) para um lote de 200
 
metros quadrados. 0 valor do contrato diminui consoante o

afastamento do Plateau para zonas com menos e, nalguns casos,

sem nenhuma infraestrutura. Na Achada de Santo Ant6nio, o
 terreno 6 arrendado a dez escudos por metro quadrado por ano;

e nas Areas sem infraestruturas por 2,5 escudos por metro

quadrado por ano. 0 prego dos contratos s6 foi actualizado
 
uma vez desde 1975, sendo os valores muito baixos e, de facto,

nao representando um grande peso econ6mico para as familias

de fracos recursos financeiros que estejam a procurar terreno
 
para construgdo de casa.
 

A grande maioria do terreno que tem estado a ser ocupado

espontaneamente na Praia e Mindelo est& ainda na posse de

particulares, mas efectivamente controlada pelos municipios,
que os compram, ou condescendem com a venda "ilegal" (desre
gulada e incontrolada) directamente do proprietdrio ao 
invasor.

Felizmente, a especulagdo de terreno pelo sector privado

nao tem tido um grau que poderia causar pregos exorbitantes.
 

No que diz respeito ao planeamento do uso da terra, dois

tipos de documentos de plano sdo preparados - o Plano de

Desenvolvimento Urbano (PDU) e o Plano Urbanistico Detalhado
 
(PUD). 0 PDU 6 essencialmente um plano matriz urbano,

designando o uso apropriado de terreno consoante a capacidade

e necessidades da populagdo sobre um longo termo, periodo

de plano. 0 PUD 6 um plano detalhado para execugao numa
 zona especifica de uma cidade ou, nalguns casos, na Area

integral de uma pequena vila. Ambos os planos funcionam como

guia do governo para estrat6gias de investimento. A imple
mentaq~o do PUD, contudo, depende invariavelmente do finan
ciamento de fontes externas o que infelizmente n&o aparece

muitas vezes.
 

Um PDU foi preparado para Mindelo, e um outro estd quase
completo para Praia. A cidade do Mindelo dispoe de PUDs pa
ra a maior parte dos seus bairros. Na Praia irao ser elabo
rados PUDs para trds bairros no &mbito dos trabalhos do PDU.
 

Num esforgo para prev~r as zonas onde o crescimento ter&

lugar e prevenir a ocupaq~o prematura nesses terrenos, o

MALU e vdrios municipios (Sal, Mindelo, Tarrafal, S. Filipe,

S. Catarina e Praia) estao tentando reservar terreno. Nas
 
zonas designadas de expansdo, o terreno est. sendo prepara
do para o desenvolvimento de novos bairros 
- lotes, infraestru
turas e servigos pdblicos. Apesar de um esforgo dificil
 
e caro, e contudo essencial se o Governo pretende oferecer
 
um servigo adequado e comunidades urbanas bem planeadas para
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dar resposta As necessidades das populag6es. At6 que essa
medida entre em efeito, o municipio encontra-se na posigdo
dificil de tentar expropriar terreno para "uso pdblico" muito

depois do processo de ocupagao ter comegado.
 

O plano a longo termo em curso na. Praia de maior importincia6 o PUD para Palmarejo, uma Area adjacente A parte em
urbanizag&o da cidade para noroeste. 0 plano 6 uma resposta
directa do MALU aos problemas de urbanismo na Praia, uma
tentativa notAvel para prevr solicitag6es de casas num futuro
pr6ximo. Contrdrio aos procedimentos de planeamento, mas numa
tentativa para implementar um plano para necessidades tao
urgentes, o PUD foi preparado antes da elaborag&o do PDU da
cidade. Palmarejo 6 uma zona 16gica de expansao: as suas
dimens6es sdo de 280 hectares enquanto que as da Praia sdo
actualmente 600 hectares. Situa-se na zona contigua A cidade;
o seu terreno e encosta sao propicios A provisao de
infraestruturas relativamente baratas e esth bem localizado
 no que diz respeito ao mar e ventos predominantes.
 

F. Inddstria de Construgao
 

Existe um grande nmero de empreiteiros pequenos e informais
em todo Cabo Verde, e ocasionalmente empresas estrangeiras
constroem pontualmente grandes obras. Existem quatro companhias
formais de construgdo em Cabo Verde, organizag6es paraestatais,

excepto uma que 6 privada.
 

(a) Empresa Estatal de Construgdo (EMEC). EMEC, de longe a maior companhia de construgao no pais, foi criada pelo
governo em 1975 sob tutela do Minist6rio de Obras P blicas,
para levar a cabo importantes projectos de construg&o no sector pdblico. Tem cerca de 400 empregados permanentes e utiliza
cerca de mais 900 quando opera A capacidade mdxima. Recentemente a EMEC tem realizado projectos avaliados em cerca de
250 mil contos por ano (3,2 milhoes de U.S. d61ares).
 

A EMEC constroi projectos de relativamente grande escala, tais
como portos, edificios para escrit6rios, lojas e hospitais.
Apesar de estar em crescimento, o seu volume de projectos de
infraestrutura 6 pequeno. Neste momento, encontra-se a fazer
obras de melhoramento do sistema sanitdrio na Praia. A EMEC
tem construido vArios projectos de habitagdo do governo 
-
tr~s na Praia de 24, 28 e 36 fogos, um de 28, em curso no
Mindelo, custando cerca de 1 700 contos por unidade (21 800
 
U.S. d6lares).
 

A EMEC encontra-se numa posigao qnica 
- 6 controlada pelo
governo, mas o governo pode utilizar outros meios para as 
suas
construg6es (e.g. mao-de-obra directamente empregue de um
outro Minist6rio); funciona em muitos aspectos como empresa
privada, entidade com fins lucrativos, mas de facto, ndo tem
feito lucros e incorre no tipo de custos administrativos
excessivos geralmente associados com as empresas pdblicas.
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A partir de orientag6es apropriadas do MALU, do IFH e dos
municipios, a EMEC poderd ser capaz de construir projectos
com maior ndmero de unidades a custos significativamente infe
riores.
 

(b) Cooperativa de Construgao Civil (CCC). A CCC, criada
 em 1980, tem o seu capital social subscrito na totalidade pelos
seus 75 membros permanentes/empregados. Em termos de volume, a
CCC e a segunda maior entidade de construg~o em Cabo Verde,
empregando 300-400 empregados tempor.rios e aumentando o seu
papel na construgao, de cinco projectos em 1982/83 totalizando
14 000 contos (180 000 U.S. d6lares) a seis projectos em
1985-86 totalizando 105 mil contos 
(1,3 milhoes de U.S. d6
lares).
 

(c) Empresa Pablica de Materiais de Construgao (MAC)
 

A terceira companhia de construgdo em termos de quantidade

de trabalho 6 a MAC, criada em 1978 sob o Minist6rio de
Inddstrias para produzir materiais de construgdo. MAC,
recentemente foi para al.6m da produgdo de materiais de
construgao para passar a executar projectos de construgdo

de pequena escala.
 

MAC 6 o maior produtor do pais de telhas, blocos de cimento
de v&rias dimens6es, portas e moldes. Processa as 
mat6rias

primas do pais como a areia, pedra, argila, calcdrio e
solo vulc&nico para utilizagdo nas construgdes. t tambdm

responsdvel pela produgao da pozolana em Santo Anto.

Cerca de 600 000 contos (770 000 U.S. d6lares) em materiais

de construgdo s~o produzidos pela MAC anualmente. No
interesse de estandardizar os componentes da construgao,

n~o disponiveis em Cabo Verde neste momento, mas com impor
tancia significativa para o sector construtivo, a MAC est&
presentemente planeando a produgao de portas e janelas

estandardizadas.
 

Para al6m dessas tr8s, a dnica outra empresa de construgdo

importante 6 a EMPREITEL, mas o seu volume de trabalho diminuiu nos Uitimos anos, embora esteja actualmente preparando
a sua transformagdo em Sociedade An6nima por forma a relangar a sua actividade no dominio da promogdo habitacional.
 
0 Ministdrio das Obras Pdblicas (MOP) e os secretariados

administrativos possuem m&o-de-obra permanente que t8m cons
truido alguns projectos de habitagao.
 

A construgao e materiais de construg&o constituem uma
inddstria para a qual Cabo Verde tem alguns recursos. Nas
ilhas pode-se encontrar dep6sitos substanciais de basalto,

pozolana, calcdrio, gesso e argila. Presentemente, a
inddstria extractiva limita-se A pozolana e sal; 
a pedra e
 gesso sao extraidos artesanalmente. Cabo Verde tem grandes
reservas activas de pozolana, uma rocha vulc&nica, que
pode ser usada como um aditivo no fabrico de cimento
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hidrdulico ou, quando misturada com cal, produz uma ligagao

hidr~ulica que pode substituir em grande parte o cimento

importado. A presente produgdo 6 utilizada exclusivamente
 
para consumo local no qual ela 6 misturada numa proporgao

de 30% com o cimento Portland. A estag&o de moagem de pozolana

foi construida em Santo Antao e pode produzir 4 000 toneladas
 
por ano, quantidade que devia ter sido aumentada em 1985. A

pedra, o material de construgao tradicional nas ilhas, vem

sendo substituida por blocos de cimento nas zonas urbanas.
 
Devido A natureza artesanal e ndo organizada da produgdo

de pedras, 
o elevado custo de transporte e a necessidade de

maiores quantidades dc argamassa, a construgo com pedra

e mais cara que a feita com blocos de cimento.
 

Desde 1980, a construgao tem sido o sector mais din&mico

da economia, contribuindo para um quarto do PNB e um quinto

do emprego. Os trabalhos de melhoria dos portos e aeroportos,

ndo das habitag6es, t~m sido os principais respons~veis
 
por este facto.
 

Devido aos recursos do pais, este subsector tem possibi
lidades importantes. Contudo, certos problemas t6m impedido

uma maior utilizag&o desses recursos. 
Entre os factores
 
geo-econ6micos que afectam o sector da habitagao 6 a dispersdo geogrdfica das ilhas assim como os diversos volumes
 
populacionais e seu grau de urbanizagdo. 0 consequente aumento

dos custos de transporte, os problemas de comunicagao e pos
sibilidades reduzidas para economias de escala, afectam nao

s6 a gestdo efectiva do governo central, as orientag6es e
 
recursos para as ilhas, mas impedem tamb6m o desenvolvimento
 
da industria de materiais de ccnstrugao que poderia reduzir

substancialmente o custo da habitagdo e importagdes do exterior.
 

O transporte 6 um problema critico. As instalag6es por
tudrias no Maio e Santo Antdo sdo limitadas e poderiam

actuar como estrangulag&o para a expansdo da produgQo.

Tanto o transporte inter como intra-ilhas 6 caro. 0 elevado
 
custo do transporte de pedras 6 uma das razoes porque a
 
construgo com blocos de cimento se tornou tdo comum nas

cidades. A fraca organizacdo da produg&o artesanal aumenta
 
o prego de produtos como a pedra e blocos de cimento.
 

O subsector de materiais de construgdo 6 uma &rea em que

se p6s &nfase no II Plano e 6 aquela que em Cabo Verde
 
tem algum potencial. Em termos de projectos actuais, a explo
ragdo das possibilidades dos materiais de construgao estd

sendo prosseguida principalmente atrav6s dos projectos do

Maio e da moagem de pozolana. Na medida em que a viabilidade

econ6mica da fdbrica de cimento 6 ainda questionAvel,

alternativas como a pozolana (como substituto de cimento)

argila e basalto deveriam ser investigadas.
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G. Financiamento de Habitac~es
 

Nao existem instituigQes especializadas em financiamento

de habitagQes em Cabo Verde e a quantidade de cr6dito existente para este sector 6 muito limitada. 0 Banco de Cabo Verde
(BCV) 6 a principal instituigao financeira do pais funcionando como banco central, comercial e de desenvolvimento. At6
recentemente, ofereceu financiamento para compra e construg&o
de casas. 
 Contudo, o cr6dito para a habitagao nao tem sido
 uma das suas principais actividades e emprdstimos para melhoramentos de casas nao sao de todo feitos. Como parte de uma
medida para aliviar as mdltipl.as actividades do BCV, o seu
departamento de cr6dito predial estd sendo transferido para
a Caixa Econ6mica de Cabo Verde (Caixa) que sera a principal
instituigdo de cr6dito para construgao de casas pr6prias.
0 Anexo F oferece informag6es complementares sobre o BCV, a
Caixa e o sistema de crddito do GCV.
 

A Caixa 6 a instituigao governamental de cr6dito e
 poupangas operando sob a tutela do BCV. Em Dezembro de 1985
a Caixa foi reorganizada e o seu capital social de 60 milhoes
de escudos (779 000 U.S. d6lares) vai ser inteiramente
subscrito pelo estado. Embora previamente ligada ao sistema
postal (sob o nome de Caixa Econ6mica Postal desde 1928), 
a
Caixa tem basicamente funcionado independentemente e tem tido
lucros consistentes. Foi fundada a partir de dep6sitos de
poupangas e sera reforgada com empr6stimos feitos pelo
Banco de Cabo Verde. Tem tido um sistema separado de contabilidade dos Correios e compensado este dltimo pelos salArios
dos seus empregados. Os 
seus lucros diminuiram de 4,7 milhoes
de escudos em 1983 e 4,9 milhoes de escudos em 1984 para apenas
1,9 milhoes em 1985 
como resultado do aumento obrigat6rio nos
juros sobre dep6sitos com limitados novos fundos para fazer

emprestimos de maiores juros.
 

A Caixa tern 16 escrit6rios espalhados pelas estagoes postais
em nove ilhas. Quatro estao situadas em Santo Antao, trds em
Santiago, duas no Fogo e Sal. Em cada uma das outras ilhas h
uma delegagao. Ela 6 de facto a dnica instituigao financeira
 com uma rede em todo o pais, jd que o Banco de Cabo Verde
 apenas tem delegagc5es nos dois centros urban 
 i nas vilas
mais populosas. A rede sera mantida quando & d-ixa passar afuncionar como uma organizagao aut6noma, independente dos
 
Correios.
 

Nao hd quaisquer outras instituig6es financeiras de relevo
 em Cabo Verde e nem quaisquer outras que possam oferecer

financiamento para a habitagao. Embora os estatutos do
Instituto de Fomento da Habitagao prevejam a possibilidade de
esta instituigao vir assumir a responsabilidade pelo
financiamento da habitagao, 6 pouco provAvel que isso
acontega nas circunstancias actualmente previsiveis.
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Taxas de Juros e Condigyes de Empr6stimo para Habitagdo.
 

As taxas bAsicas de juro e condig~es de empr6stimo para a
habitag&o sdo estabelecidas por decreto do governo. As
taxas de juro permaneceram fixas desde a independdncia at6
1984. Nessa altura, as taxas para empr6stimos feitos para
periodos superiores a cinco anos, incluindo os empr6stimos

para habitag&o foram aumentadas de 6 para 12,5%. Contudo,

as 
taxas m6dias de empr6stimo sao geralmente inferiores
 
devido aos juros subsidiados.
 

O BCV tem operado com o seguinte esquema de juros (Quadro 4)
baseado no custo das habitag5es financiadas. 0 BCV absorve
 
os subsidios nas taxas de juro.
 

QUADRO 4: CONDICOES DE EMPRESTIMO DO BCV
 

Custo por Entrada Periodo Juro Juro

unidade minima 
 mAximo subsidiado efectivo
 
(contos) 
 (anos)
 

at6 600 10% 20 5,0% 7,5%
601-1,200 15% 20 
 4,0% 8,5%
1,200-2000 20% 
 15 2,5% 10,0%
2,001-2,800 30% 
 15 1,5% 11,0%
acima 2,800 34% 10 
 0,0% 12,5%
 

Nos fins de 1985, 0 GCV estabeleceu as condig6es para os
juros subsidiados aplicAveis tanto pelo BCV como pela Caixa.
O objectivo da bonificago dos juros 6 o incentivo As
populag5es para o acesso a posse permanente de casas devido
A falta de habitag5es no pais e o rendimento limitado de
 uma grande parte da populagao. 0 governo absorve o custo total
dos subsidios e reembolsa a Caixa ou o BCV.
 

O subsidio 6 ligado A dimensdo e custo da habitagdo,

aos rendimentos dos beneficiirios e A quantia do empr6stimo.

A Area mxima 6 de 114 metros quadrados para as moradias
multi-familiares e 134 metros quadrados para as uni-familiares.

Trds dimensdes diferentes de casas sdo susceptiveis de receber juros subsidiados variados. Tr~s categorias de rendimentos
 
sao estabelecidas - at6 25 000 escudos por ms, de 25 001
at6 40 000 escudos e 40 001 a 50 000 escudos, o nivel mAximo

de rendimento. 0 empr6stimo mdximo 6 de 1 600 contos e o
custo mximo das moradias 6 de 1 800 contos. Se os rendimentos
 
aumentarem de maneira que a prestag~o fique inferior a 20% 
do
rendimento, elimina-se a bonificagdo do juro. Al6m disso, os
limites do subsidio maximo e minimo estdo estabelecidos.

Esses crit6rios estdo sumarizados no quadro 5.
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QUADRO 5: CRITtRIOS DE SUBSIDIOS DE JUROS
 

Dimens~o da Habitagdo
 

Multi-familiar 
 Uni-familiar
 

Classe Tipo Min m2 
 max m2 Min m2 
 Max m2
 

A T2 44 
 84 56 90
B T3 56 100 76 120

C T4 64 112 86 13
 

Taxa Mdxima de Juro com Subsidio
 

Rendimento Mensal 
 Tabela Anual de Juros

Limites (escj) 
 Classe A Classe B Classe C
 

atd 25,000 
 6% 5% 
 4%
25,001-40,000 
 5% 4% 3%
40,000-50,000 
 4% 3% 
 2%
 

Taxa Minima de Juro com Subsidio
 

Rendimento Mensal 
 Tabela Anual de Juros

Limites (esc.) 
 Classe A Classe B Classe C
 

at6 25,000 
 4% 5% 
 6%
25,001-40,000 
 5% 6% 
 7%
40,001-50,000 
 6% 7% 
 8%
 

Com base nesses crit6rios, o BCV e a Caixa podem fixar
 os juros. Devido A taxa actual de juro de 12,5% para
empr6stimos de prazo superior a 5 anos, 
o Quadro 6
apresenta as 
taxas minimas que poderiam ser aplicadas.
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QUADRO 6: 
MINIMA TAXA DE JURO POSSIVEL, 1986
 

Limites

de rendimento mensal 
 Minimo Juro Anual
(escudos) 
 Classe A Classe B 
Classe C
 

at6 25,000 
 6,5 7,5 
 8,5
25,000-40,000 
 7,5 8,5 
 9,5
40,000-50,000 
 8,5 9,5 10,5
 

As percentagens dos subsidios que ser~o destinadas para
emprdstimos a vdrias actividades de desenvolvimento
habitacional foram tambdm estabelecidas em Dezembro de
1985. Trinta e cinco por cento foram designadas para moradias
a funcion&rios de rendimento mdio (habitagao social)
desenvolvidas pelo estado; 30% 
a cooperativas de habitagao
econ6mica e outras associagbes ligadas ao dominio de
habitag6es; 30% para habitag6es tradicionais e desenvolvidas
privadamente e 5% para melhoramento de casas.
 

Para al6m disso, o governo determinou um sistema complexo
para determinar a eligibilidade de taxas subsidiadas de
empr6stimos e para acompanhar os empr6stimos feitos. 0 IFH
analisard as candidaturas recebidas para determinar a
eligibilidade para os 
juros subsidiados de acordo com os
termos em vigor na Caixa (ou BCV). 
A Caixa ou BCV decidirdo
entao sobre os emprdstimos e farao o financiamento com os
seus pr6prios recursos. Uma lista de emprdstimos feitos
serA enviada A Direcgdo Geral das Finangas. 0 MALU e o
Ministdrio das Finangas farao a revisdo peri6dica dos
termos e condigQes de acordo com as recomendagbes feitas
pelo IFH. Os beneficidrios de subsidios ter~o que submeter
a verificag~o dos 
seus rendimentos ao IFH at6 31 de
Margo de cada ano a fim de se poder verificar a continuag~o

de eligibilidade para os subsidios.
 

Os termos actuais de juros e de empr6stimos do BCV para os
primeiros tr~s niveis de custo das habitag6es compara-se
mais ou menos com o juro minimo sob o decreto de 1985, tendo em consideragdo que 25% do rendimento 6 destinado &
amortizagao do empr6stimo e as unidades estao disponiveis
nessas categorias de pregos. Ao nivel mais alto de 33% de
rendimento, que 6 o actual limite m~ximo do BCV para a amortizagdo de empr6stimos, as taxas de empr6stimo s~o quase
compardveis nas primeiras trds categorias.
 

As taxas de empr6stimo para habitagdo da Caixa em 1984
estavam fixadas a 8,5% para 15 
anos. Antes disso, tinham estado a 6% para um periodo de 12 anos. A partir de 1985 a Caixd passou a operar com as mesmas condig6es do crddito operado
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pelo Banco de Cabo Verde. A adopgao de subsidios de empr~s
timos da carteira actual do BCV estA em discussao e deverA
 ser resolvido antes da Caixa assumir a responsabilidade desses
empr6stimos. 0 GCV dotard uma quantia especifica cada ano
 
para financiar os subsidios de juros.
 

Tanto o BCV como a Caixa s6 fardo empr~stimos que sejam
completamente garantidos por hipoteca. Nalguns casos, outras
 
garantias serao exigidas.
 

Actividades de Empr~stimo para Habitagao. 0 Banco de Cabo
Verde s6 tem feito um nimero limitado de financiamento para

habitag6es. Ver Quadro 7.)
 

QUADRO 7: EMPRESTIMOS DO BCV PARA HABITACOES
 

Periodo No. de Empr6stimos Montante de
 
empr~stimos
 

1976-82 
 200 
 150,000

1983 
 59 
 46,274

1984 
 82 81,331

3/85-3/86 63 
 64,900
 

De Janeiro a Setembro de 1985, o BCV fez 77 emprdstimos

para habitagao: 61 para ocupagao pelo proprietdrio por
56 995 contos, 13 para uso misto por 13 800 contos 
e tr~s
 para habitagoes cujos donos sao emigrantes por 9 790 contos.
 

Mais tarde, depois de haver estatisticas disponiveis

(Margo de 1985 a Margo de 1986), o BCV fez 
 63 empr6stimos
para habitag5es num valor total de 64 900 ccntos (832 100
U.S. d6lares). Os empr6stimos foram de 270 contos 
(3 500
U.S. d6lares) 
a 2 800 contos (35 900 U.S. d6lares). Setenta
 
por cento desses emprdstimos foram feitos para habitagoes
com valor superior a 1 200 contos e s6 tr~s desses empr6stimos eram destinados a moradias custando cada uma menos de
600 contos 
(7 700 U.S. d6lares). Os rendimentos faniliares

dos benefici&rios desses emprstimos foram de 11 contos por
mrs (140 U.S. d6lares) a 99 contos por ms (1 300 U.S. d6lares). Esses rendimentos parecem estar muito acima do nivel
mrdio de rendimentos, considerando, por exemplo, que 72% de
todos os funciondrios pdblicos em 1984 receberam menos de 11
contos por ms. (Ver discussao sobre rendimentos na Secgao IV.
 

Para al~m disso, durante 1986, o BCV fez empr~stimos para
cooperativas de habitagao a 10% 
para 20 anos. 0 empr6stimo

A Cooperativa de Habitagao Econ6mica da Praia totalizou

28 000 contos (359 000 U.e 
 d6lares) para 22 unidades numa

m6dia de 1 273 contos por unidade (16 300 U.S. d6lares. 0
segundo empr6stimo de 27 000 contos 
(346 000 U.S. d6lares)
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que foi dado A Cooperativa de Funcionarios para a Construgao de Habitagao (do Ministdrio de Desenvolvimento Rural),
apoiarA a construg~o de 18 unidades num valor mdrdio de 1 500
contos (19 000 U.S. d6lares). Empr6stimos feitos a membros

de cooperativas t~m juro subsidiado pelo Ministdrio das Finangas que gradualmente diminui durante o prazo de empr6stimos,
 
como indicado no Quadro 8.
 

QUADRO 8: TERMOS DE EMPR9STIMO PARA HABITACAO AS
 
COOPERATIVAS
 

Ano 
Juro 

Subsidiado 
Subsidio 

Pago pelo Governo 

1 - 5 
5 - 10 
11- 15 
16- 20 

4% 
5% 
6% 
7% 

6% 
5% 
4% 
3% 

Recentemente, o BCV instituiu tambdm um programa de poupangas
para emigrantes cabo-verdianos que habilita os seus 
titulares
 
a empr6stimos para construgdo, aquisigao e melhoramento

de casas habitadas pelos propriet~rios ou arrendadas. Os dep6sitos de poupangas tem um juro de 5,5% por ano com 4,5%
adicionais para dep6sitos a prazo para aldm de um ano e um dia.
A quantia m~xima para emprdstimo 6 duas vezes o valor do

dep6sito de poupanga at6 80% do valor da propriedade, e a
um juro de 8% num periodo de 15 anos incluindo o prazo em que
o empr6stimo esta sendo desembolsado (at6 dois anos).

propriedade 6 isenta de imposto sobre o capital e tem 

A
uma
isengao tempordria do imposto predial e exoneragao parcial ou total de sisa. A Caixa tem vindo a fazer emprdstimos


para habitag6es uni-familiares desde hA muito tempo, principalmente aos funcion~rios. para a construgdo de novas habitagces, apesar de certos emprdstimos terem sido feitos para
compra de casa. 0 volume de empr6stimo para habitagdo aumentou anualmente de 1980 atd 1984, quando atingiu 
24 000
contos (307 700 U.S. d6lares). (Ver Quadro 9.) Os emprdstimos
foram de 400 
a 1 600 contos. Prevendo-se a reconversdo da Caixa para um estatuto 6.e autonomia e a transferdncia das responbilidades do BCV para empr6stimos para habitagao, menos empr6stimos foram feitos em 1985 
(19 283 contos).
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QUADRO 9: EMPRESTIMOS DA CAIXA ECONOMICA
 
PARA COMPRA OU CONSTRUCAO DE CASAS
 

Empr6stimos(contos)
Periodo No. de empr6stimos Total M6dia
 

1982 
 22 14 632 665

1983 34 
 16 469 484

1984 
 30 24 002 800

1985 
 19 283
 

0 montante tipico dos empr6stimos da Caixa 6 de 1 5001 600 contos (19 200-20 500 U.S. d6lares). Os principais

beneficidrios desses empr6stimos t6m sido os 
funcion~rios.

Na medida em que a quantia m&xima de emprdstimo 6 quatro

vezes o saldrio anual, o benefici&rio m6dio desses emprds
timos tinha que ganhar pelo menos 32 contos por m6s

(410 U.S. d6lares). Os emprdstimos de valor m6dio s6

poderiam ser acessiveis aos funciondrios de nivel m&ximo.

Em 1984, s6 2,4% dos funciondrios ganhava 29 contos ou mais
 
por ms.
 

Para al6m disso, a Caixa faz empr2stimes tanto a funcion~rios
 
como a outros individuos para o aumento, reparagdo e
manutengao de casas. Os empr6stimos sao usados normalmente
 
para acrescentar um segundo andar. 0 emprdstimo mximo 6
de 50% do valor da casa, e 6 a 8% de juro para oito anos.
Este tipo de empr6stimo tem sido modesto com cerca de 6 000
contos (77 000 U.S. d6lares) emprestados em 1985 e 2 700
contos 
(35 000 U.S. d6lares) emprestados em 1984. Tanto a
BCV e a Caixa ndo indicaram problemas significativos em re
lagdo aos reembolsos dos empr6stimos.
 

Empr6stimos para Reparaggo de Casas. 
Ndo existem insti
tui~oes especificamente destinadas a empr6stimos para melhoria de casas a ndo ser a programa de cr6dito hipotecdrio

da Caixa. 0 BCV ndo faz empr6stimos para melhorias. Contudo,
a Caixa faz emprdstimos que podem incluir o melhoramento de
 casas. Essencialmente, s6 as funciondrios 6 que sdo elegiveis
para esses empr6stimos. A quantia 6 determinada de acordo
 
com a tempo de servigo e o nivel de salrio. Esses emprds
timos s~o classificados cortio "sociais" e sdo feitos por um
periodo de um a quatro anos a 7,5% por ano. Os funciondrios

do governo com mais de dois anos de servigo s~o elegl'veis

para empr6stimos de 12 meses; 
com mais de quatro anos de
servigo, 18 meses; 
com mais de cinco anos de servigo, dois
 anos; e com mais de dez 
anos de servigo, quatro anos. Os
trabalhadores que n~o estejam empregados a tempo integral

normalmente tem que ter fiadores para poderem receber esses
 
empr6stimos.
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A Caixa fez 88 000 contos de emprdstimos "sociais" em 1984
e 95 129 contas em 1985 que representaram 75% do seu volume
total de empr~stimos. N~o hd informagoes disponiveis
sobre o volume de empr6stimos realmente usados para melhoria de casas. 0 actual director da Caixa acredita que existe
uma procura significativa desses empr~stimos particularmente
por pessoas que possuem poupangas mas nao estdo empregadas
pelo governo. Essas pessoas nao estdo recebendo empr~stimos por falta de um emprego seguro e garantias adequadas.
 

O governo portugu~s ofereceu assistancia t~cnica A Caixa
recomendando o desenvolvimento de novos programas, regulamentos e politicas, incluindo empr6stimos para melhoria de casas, programas de poupangas de emigrantes e empr6stimos
relacionados com programas especificos de poupanQa.
 

Poupangas. As informag6es sobre poupangas s~o 
limitadas. 0 BCV indicou um total de dep6sitos de 2 984 000 contos
(38,3 milh~es de U.S. d6lares) em 1983 e 3 791 000 contos
(48,6 milhdes) em 1984, em ambos os anos mais de 40% dos dep6sitos provieram de departamentos do governo. Os restantes
incluem dep6sitos individuais e comerciais. Em 1983, 
cerca
de 21% do total dos dep6sitos (incluindo os de departamentos governamentais) eram dep6sitos de poupanga e a prazo.
Aparentemente, o fluxo de remessas do estrangeiro tem um
grande efeito nas variag6es dos dep6sitos de ano em ano.
 

Os dep6sitos na Caixa cresceram muito lentamente antes da
independdncia. Entretanto, tiveram um aumento de 3,5 vezes
no periodo de 1980-1985 e totalizaram 285 045 contos 
(3,65
milhdes de U.S. d6lares) nos fins de 1985 como 6 demons
trado no Quadro 10.
 

QUADRO 10: 
SUMARIO DOS DEPOSITOS DA CAIXA ECONOMICA
 

(milhares de contos)
 

TOTAL DE
DEPOSITOS 

1975 

24,025 

1980 

78,670 

1983 

209,798 

1984 

205,681 

1985 

285,045 

Depositos A Ordem 95% 93% 

Dep6sitos a Prazo 5% 7% 

Dep6sitos na Praia 
 91%
 

Os dep6sitos na Caixa incluem tanto os comerciais como os do
estado. N~o hd informag6es disponiveis quanto ao ndmero
de dep6sitos individuais. Quase todos os dep6sitos sao contas
A ordem. Os individuos ganham 4% por ano nas contas A ordem
at6 200 contos e 1,75% 
nas quantias superiores a 200 contos.
Os juros em dep6sitos a prazo sdo: 90 dias - 4%; mais de 90
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at6 180 dias - 5,5%; mais de 180 dias at6 um ano 
- 8,5% e

mais de um ano 
- 10%.
 

Essas escassas informagQes sobre as dep6sitos fornecem pouca
indicagao sabre as poupangas das familias e individuos.
Da mesma forma, as dados sabre a rendimento e despesas das
familias nao fornecem nenhuma indicagao sabre a capacidade

de poupanga.
 

O fluxo de remessas demonstra que existe uma certa capacidade
para atrair poupangas dos emigraites. Igualmente, a investimento na habitag~o, especialmente na construgao espontanea de casas, quase que sem empr6stimos de instituigoes
financeiras, sugere que a populag~o faz poupangas para
investir na habitagao. Contudo, ndo hd dados disponiveis
sabre a que seria necessArio para induzir a populag~o a
a fazer as suas poupangas em instituig6es financeiras como
por exemplo a Caixa. t possivel que as juros pagos sabre as
dep6sitos tenham que ser aumentados e certamente uma campanha de promogdo e de educagao tenha que ser feita para
encorajar poupangas. 0 gerente da Caixa indica que muitas
pessoas preferem usar a Caixa mais do que a BCV devido A
facilidade com que as dep6sitos e levantamentos podem ser
feitos, mesmo entre as ilhas. Ele indicou tamb~m que muitos
emigrantes usam a Caixa quando regressam a Cabo Verde em visita.
 

O governo portugu~s forneceu A Caixa apoio t6cnico para
elaborar programas de poupanga e empr6stimos como entidade
reorganizada. Os programas de poupanga propostos parecem
incluir contas especiais para encorajar a aumento de remessas.
Os tipos de conta seriam as dep6sitos A ordem e a prazo em
moeda local num juro superior ao praticado em relagdo aos
residentes no pais. Um outro tipo seria um dep6sito minima
de 100 U.S. d6lares a prazo em moeda estrangeira livremente
transferivel para a exterior. 0 terceiro tipo seria uma
conta de poupanga em moeda dom6stica que poderia dar
eligibilidade ao emigrante, seu titular, a emprdstimos para
habitagdes. t possivel que esses vdrios tipos de contas
venham a ser adoptados, mas as juras e termos ndo foram
ainda estabelecidos. Parece evidente que para atrair poupangas
de remessas, juros atractivos t~m gue 
ser pagos. Contudo, se
esses juros ultrapassarem as pagos em poupangas locais par
uma margem muito grande, essas contas poderiam constituir um
desincentivo para as contas dom6sticas. Da mesma forma, mesmo
as juros aumentados nos dep6sitos poderao n~o resultar em
mais do que um crescimento modesto em poupangas, e se as 
juros
de empr~stimo forem tamb6m aumentados, urn efeito adverso no
neg6cio privado, especialmente pequenos empresarios, poderia
 
ser maior.
 

t tamb6m importante que se considere cuidadosamente as
efeitos dos esquemas de poupangas que sao ligados a
empr6stimos, particularmente 
no mercado dom6stico. Esses
 esquemas t~m sido utilizados com certo sucesso inicial em
diversos paises, mas alguns t~m encontrado sdrios problemas
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ao longo do tempo. Um problema que surge 6 que as pessoas
completam as seus contractos de contas de poupanga e desejam
fazer empr6stimos, mas n~o h& terreno ou casa disponiveis.
Como resultado, ficam desapontadas e retiram as suas contas.
Novos candidatos ficam relutantes em participar. Na medida
em que a fluxo de contas de poupanga diminua, a capital
disponivel para empr~stimos tamb~m diminui e aqueles que
s&o elegiveis para tais empr6stimos ndo as poderdo
obter. Igualmente, esses esquemas muitas vezes involvem
empr6stimos a baixo juro, a que num ambiente inflaciondrio
resulta muito vantajoso para as beneficidrios, incluindo para
aqueles que podem pagar mais. Assim, essas instituigbes de
cr~dito podem perder dinheiro nesses empr6stimos ou pode
correr-se a risco de a governo oferecer subsidios onde
 no s~o necessdrios. Esse facto pode representar um peso
financeiro muito grande tanto para a governo como para a
instituigjo financeira. Al6m disso, aqueles com maior
necessidade de empr~stimos a juros bonificados poderiam
ser excluidos de tal sistema devido & sua incapacidade de
poupar regularmente, e aqueles que poupam mais podem n~o
precisar de uma fonte de financiamento garantida e a baixo
juro. Efectivamente, tais esquemas interferem com as decisoes
do mercado para poupar e emprestar, e podem ter efeitos ndo
desejados coma as acima mencionados.
 

III. 0 SECTOR DA HABITACAO: POLITICA E ESTRATEGIA
 

O Governo de Cabo Verde nao tem ainda uma politica explicita para a habitagao e desenvolvimento urbano. Em vez disso,
desde a independ&ncia em 1975, 
e cada vez mais nos dItimos
anos, tem adoptado planos e programas sectoriais, decretos,
regulamentos e instituig-es criadas e modificadas, que combinados fornecem jd a base para uma politica nacional de habi
tag~o e desenvolvimento urbano.
 

A. 
 Planos Quinquenais de Desenvolvimento
 

As express~es mais significativas da politica nacional sao
as 
reflectidas no Plano Quinquenal de Desenvolvimento Nacional.
O papel do Estado na habitagao e desenvolvimento urbano era
responsabilidade do Minist6rio de Habitag~o e Obras Publicas
(MHOP) at6 as principios de 1986. Os problemas de habitago
no Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I Plano) no periodo de 1982-85 (aprovado em Janeiro de 1983), reflectiram as
pontos de vista do MHOP. As questaes de habitagao no Segundo
Plano Nacional de Desenvolvimento (II Plano), 
no periodo de
1986-90 (presentemente em preparargo) reflectirao as pontos
de vista do recentemente criado Minist~rio de Administragdo
Local e Urbanismo (MALU) e da sua Direcgo Geral de Urbanismo,

Habitagao e Saneamento Basico.
 

0 I Plano fixou objectivos para a periodo de cinco anos:
(a) criag~o de mecanismos financeiros para apoiar a habitaao e actividades urbanas; (b) cAiculo das necessidades habi



tacionais actuais; (c) redugdo do deficit habitacional; e
(d) aumento da capacidade de construg~o de casas atrav6s

do aperfeigoamento da politica e gest~o da construg~o.

A resposta a essas necessidades devia ser dada em parte pela

criagdo do Instituto de Fomento da Habitagdo, atrav6s

de um sistema de cr6dito para habitagdo, um Gabinete de
Estudos e Projecto! 
e um gabinete de materiais de construg~o.

Enquanto que o IFH e o GEP foram criados, outros objectivos

do I Plano, contudo, n~o foram atingidos. 0 IFH n&o estA
 
ainda completamente operacional.
 

O investimento do governo no sector habitacional tem sido
muito modesto. Os investimentos do governo no sector da habitagdo e servigos urbanos totalizaram 205 814 contos em
1983 e 173 493 contos em 1984 
(287 000 e 205 000 U.S. d61ares,
respectivamente a taxas de c&mbio constantes no periodo)
representando 4,6% e 3,8% do investimento do governo. Em ambos
 os anos, este sector criou 4,6% de todo o emprego gerado pelo
investimento do governo. Em 1984, dois tergos do investimento

do governo no sector foram para a habitagao, 23% ao urbanismo
 
e o restante 11% ao saneamento b~sico. Mais de 70% 
dos investimentos do sector foram feitos nas 
ilhas de Santiago e S. Vicente onde os dois pricipais centros urbanos se encontram. Um
investimento de 815 096 contos (954 000 U.S. d6iares) foi pro
gramado para o sector em 1985.
 

O II Plano estd a beneficiar-se de uma preparagdo mais

sistemdtica do que o I Plano. Para cada um dos trds sub
sectores do DGUHSB, quatro documentos consecutivos foram
criados: uma andlise da situag&o, Objectivos e Estrat6gias,

a lista de projectos, e finalmente um programa anual de despesas de fontes internas e externas. Esses documentos, em
conjunto com estudos similares de outros sectores de desenvolvimento nacional, serdo integrados para formar o II Plano
finalizado. Ele serd completado em 1986, 
mas os documentos
de planificagdo da DGUHSB j& preparados t~m necessidade
 
de revisao.
 

A DGUHSB 6 dividida em gabinetes para os trds subsectores

de habitago, urbanismo e saneamento b~sico. A planificagao

de posse e uso de terreno, por exemplo, 6 uma questao que
podera ser tratada num gabinete, enquanto que os projectos

de abastecimento de &gua vdm sendo tratados num outro; e,
como 6 evidente, a habitag&o num terceiro. Os estudos de
preparagdo do II Plano foram divididos de forma similar e
cada subsector 6 tratado em documentos diferentes. Como

resultado, as quest~es de uso de terreno e infraestruturas
 
basicas para a habitagdo s~o superficialmente tratadas
 nos documentos de habitagdo. Na medida em que o sector da

habitagao nao pode estar t~o isolado do urbanismo e subsectores de infraestrutura, ( o urbanismo de facto engloba

ambos habitagdo e infraestruturas), o II Plano depois de
completo deve ter essa vis&o alargada, integrando os assuntos
 numa estrategia coerente para fornecimento de habitago 
terreno, moradia e infraestrutura.
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Vdrias observa"6es acerca do documento Objectivos e Estra
t6gias sabre a sector da habitagao merecem ser aqui men
cionadas. Num esforgo para ser englobante sofre mais ou
 menos de uma sobreposigdo de areas identificadas para o
desenvolvimento da politica, problemas habitacionais, objectivos, estrat6gias, acg5es prioritarias e tipos de progra
mas de habitagao. Para al6m disso, alguns dos seus componentes sao inconsistentes um com a outro ou ndo sdo completamente elaborados. Em conjunto, as vdrias listas do documento
podem reflectir uma certa compreensdo dos problemas e areas

de possivel acgao governamental, mas no apontam ainda

claramente para a implementag&o do programa.
 

Os sete programas brevemente descritos na Secgdo VII daquele
documento n&o sao caracterizados par tipos de solugbes habitacionais. Como estabelecido, cada programa poderia englobar
vdrias solugbes diferentes.Quanto a auto-construg~o com
entreajuda, par exemplo, poder-se-ia oferecer apoio para a
construgdo de casas bdsicas tradicionais, empr6stimos para
melhoria de habitagbes, venda de materiais de construgQo,

lotes com infraestruturas, etc. Como resultado, desta hierarquizago, ndo 6 possivel estabelecer-se claramente que
soluges s&o adquiriveis par grupos de vdrios rendimentos
 e, consequentemente, que investimento 6 necess&rio pelo governo.
 

A tentativa de quantificar .s projectos, levada a cabo na
secg&o subsequento daquele dtocumento, reflecte a mesma
fraqueza. Ela estabelece duas hip6teses, cada uma com um
ndmero razo&vel de alvos de produc~o par ano e custos
 
mas nao relaciona esses elementos com as necessidades, nomeadamente a que as diferentes grupos de rendimentos podem

adquirir.
 

Uma das razbes par que as 
hip6teses parecem ser razodveis 6
 a facto de ignorarem a questdo da recuperagdo dos custos
 e, consequentemente, ndo tomarem em consideragdo a contribuigao dos benefici~rios (entradas, mao-de-obra, etc) nem
 a amortizagao dos empr6stimos, a remuneragdo par servigos
prestados, a questao dos valores de renda e venda ou impostos

de propriedade e uzbanismo.
 

A consequ&ncia de nao considerar as 
tr8s subsectores

(habitagao, urbanismo e saneamento basico) como um todo 6
a retrato incompleto das programagbes dos investimentos
 
para a habitagdo. Nas ob~ervag6es sabre a melhoria de
bairros degradados, par exemplo, a documento da habitag&o

nao considera a provis&o de infraestrutura ao subsector do
 
urbanismo.
 

Reconhece-se que 6 dificil calcular as custos razodveis
 
para diferentes tipos de solugdo. A anAlise de custos

apresentada nos documentos de Estrat6gia Habitacional e
Objectivos, estA baseada em mecanismos de implementag~o

em vez de tipos de solugbes para habitag&o. A anAlise de
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programag~o de investimento que seria preferivel baseia-se na
consideragdo do porer de aquisig&o, recursos disponiveis e
tipos de habitaGdes que deveriam ser desenvolvidos de acordo
 
com o descrito na Secgao D abaixo.
 

Um objectivo recorrente das estrat6gias para habitagao do
GCV e planos de projectos especificos 6 a criagdo de oportunidade de emprego na construgao, e o aumento da capacidade
do sector da construgao em geral. Enquanto que a criag&o
de empregos 6 um objectivo certamente necessdrio para o desenvolvimento econ6mico nacional, nao deveria, contudo, ser
o crit~rio predominante do planeamento e programagao da provisao de habitag6es h classe mdia. Para a construgdo

de casas, seja pelo estado como pelo sector privado atrav6s
de empr6stimos, os grandes subsidios tem que ser gradualmente
substituidos por termos de crddito do mercado. Na medida em
que isso for acontecendo, a poupanga econ6mica atrav6s de
construg6es executadas mais rapidamente terA uma importancia
major que o valor econ6mico de construgoes mo-de-obra intensiva.
 

B. Politica Habitacional e Planeamento
 

Apesar dos esforgos feitos na preparagdo do II Plano,
para as componentes da habitag~o, urbanismo e saneamento
bdsico, o governo ndo adoptou ainda uma posigdo que
poderia ser vista como a sua politica oficial de habitaga-o
e desenvolvimento urbano. Os vdrios estudos, planos e programas que em conjunto constituem essa politica, sdo ou incompletos ou inconsistentes, e n~o servem como um guia claro
 para as acg5es do governo. As quest6es a serem prosseguidas,
as 
andlises a serem feitas e os projectos a serem elaborados
e implementados, reflectem mais a dotagdo de verbas 
e o interesse dos doadores estrangeiros do que politicas bem articuladas e objectivos. 0 II Plano poderia parcialmente remediar
 esse problema, mas mesmo assim serd importante implementar

decisoes de programagdo de uma forma rigorosa.
 

A capacidade local para preparar e avaliar propostas deve
ser aumentada. Os projectos deveriam ser apresentados para
aprovagdo s6 depois de cuidadosamente avaliados quanto A
sua viabilidade econ6mica e implicag6es macro-econ6micas.

Os projectos devem ser acompanhados cuidadosamente atravds

de um processo detalhado de preparag~o e avaliagdo.
 

Entre as tarefas mais importantes no desenvolvimento de uma
politica habitacional 6 a definigdo do ambito do sector.
Como foi claramente definido pela andlise da DGUHSB sobre
 a situag o habitacional (preparada para o II Plano) a componente material da habitagao 6 mais do que moradia fisica;
a habitago comporta, por exemplo, a sadde (i.e. instalac5oes sanitarias), a seguranga (i.e. posse de terra), 
e conforto (i.e. concepgdo de casa). A responsabilidade por essas
componentes encontra-se dispersa por diferentes organismos. 0
MALU tem alguma responsabilidade para o todo, por isso 6 ali
que existe a oportunidade para uma coerente acgdo governamental.
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Apesar desse estudo focar sobretudo a sector habitacional de
Cabo Verde, qualquer revisao dos problemas habitacionais deve
por necessidade, e, de facto, por definig~o reflectir as
infraestruturas (Agua, esgotos, canalizagao, estradas, electricidade etc.) e planos urbanos. A DGUHSB paderia ter uma visao
mais global do sector da habitagao de forma a que as projectos
sejam planeados no contexto dos projectos de infraestrutura com
planos urbanos servindo tanto de guia como de reflexao das necessidades habitacionais. 0 MALU 6 tamb6m a organismo do governo
que deveria ter um papel de lideranga no sector, mobilizando as
varias instituigoes envolvidas.
 

Um dos principais recursos disponiveis, frequentemente
visto coma recebedor mas nao fornecedor de habitagbes,
e, como 6 evidente, as familias de fracos recursos
econ6micos. Eles continuam a construir mais casas para si
do que a governo ou a sector privado formal. Os vdrios
grupos de participagao comunitdria  e.g., comissao de
moradores, cooperativa de habitagao 
- representam umpotencial enorme de investimento na habitagao que a MALU
deveria tomar em consideragao e apoiar.
 

Numa tentativa de aumentar a capacidade construtiva em Cabo
Verde e dar a essa indistria um papel significativo na construgao de habitac6es de baixo custo, a sua caracteristica
de sector privado deveria ser aumentada. A Caixa Econ6mica
ou a Banco de Cabo Verde, par exemplo, poderiam estabelecer a
politica e financiar as empreiteiros privados e companhias
de construgao para comprar terreno e construir projectos
de habitagao de baixo custo. Num outro nivel, a concorr~ncia entre empresas deveria ser estimulada pelo langamento
sistemdtico de concursos para encorajar melhor a controle de
custos, gestao eficiente das operag5es e uma melhor quali
dade de construgao.
 

Sob a iniciativa e lideranga do MALU, muitas das ideias
abordadas acima poderiam ser combinadas nunm projecto piloto
experimental. 0 MALU e a municipio poderiam identificar uma
parcela de terreno, par exemplo, de 10 hectares, apropriada
para uso residencial e consistente com a utilizacao do
terreno designada no plano geral de desenvolvimento. Atrav6s
do Instituto Nacional de Cooperativas, podia identificar-se
 uma cooperativa (ou forma-se uma nova), cujos membros nao
estao s6 interessados em adquirir habitagao, mas tamb6m
representam familias de baixo rendimento. Utilizando plantas
de casas basicas jd disponiveis no MALU e no INC, a
cooperativa paderia solicitar apoio da MAC 
- em termos de
materiais de construgao, apoio t6cnico de construgao.
Isto constituiria, efectivamente, um projecto apoiado de
entre-ajuda. 0 financiamento da construgao e da hipoteca
poderia vir da Caixa Econ6mica; a pr6pria cooperativa
poderia ser responsdvel pela amortizagco. Os membros da
cooperativa poderiam contribuir com a sua mao-de-obra para
a construgao de infraestruturas e casas tradicionais.
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Parte dessa proposta vem sendo implementada em diferentes
projectos do pais. Algumas das propostas poderiam precisar
de regulamentos especiais que o MALU poderia estabelecer.
Especialmente, o projecto experimental requereria uma continua e din&mica iniciativa do MALU e uma participagao
importante do Municipio, INC, MAC e a Caixa. Para aldm do
interesse comum em contribuir para uma experi&ncia nacional
importante, cada uma dessas instituigbes poderia ter o seu
pr6prio interesse em participar - MALU e o municipio implementariam projectos pilotos reutilizdveis; 0 INC na
promogao de cooperativas de habitagdo; 
a cooperativa em
assegurar habitagao para os seus membros a pregos
acessiveis; a Caixa Econ6mica na extensao do seu papel de
promogao de grandes investimentos; o MAC no aumento do seu
volume de trabalho e desenvolvimento da sua capacidade de
fazer projectos de construg~o em pequena escala.
 

A longo prazo, o sector habitacional de Cabo Verde pode ser
melhorado atrav6s da aplicagao de quatro principios bdsicos: (1) 
a habitagao tem que ser concebida e construida
para ser acessivel A maioria da populagao; (2) 
o custo
total da habitagao tem que ser recuperdvel dos seus ocupantes; (3) 
o sector privado tem que desempenhar um papel
activo na construgao e financiamento de casas; e (4) as
casas abaixo do padr&o normal deveriam ser melhoradas em
 vez de destruidas.
 

C. Questao da Acessibilidade e dos Programas de Habitago
 

Em Cabo Verde, a grande maioria das casas possuidas pelas
familias de fracos recursos financeiros 6 construida pelo
sector privado e ndo pelo governo. Para melhor ou pior,
este facto ser& sempre verdade. 0 governo simplesmente nao
e capaz de adquirir terreno e construir no ritmo necessArio para resolver os problemas habitacionais do pais.
 

Uma limitagdo no estabelecimento de politicas para dar
resposta As necessidades habitacionais 6 a tend&ncia de
designar demasiado para um pequeno grupo de benefici~rios,
nao deixando nada ou muito poucos recursos para a maioria
da populagao necessitando de ajuda. Em vez disso, os
recursos do governo postos A disposigao de cada familia
nao deviam ser superior ao que a familia tem capacidade ou
 
esta disposta a pagar.
 

Tal principio sugere uma estrat6gia em relagao aos
 programas de habitagdo baseados no acesso. E necessdrio
melhorar a habitagao de um grande ndmero de familias e
isto s6 pode ser 
feito a pregos que a familia e o governo
podem suportar. Em consequ~ncia, os planeadores da habitagao
devem ver ndo que tipo de casas os 
seus orcamentos podem
financiar mas que tipo as 
pessoas de fracos recursos

financeiros podem adquirir.
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A an~lise do poder de aquisigdo comega por um estudo dos
dados sobre a distribuigQo de rendimentos para poder-se
determinar o alvo ideal. Baseado na percentagem do rendimento
de tal familia destinada A habitagdo e nos termos de
empr6stimo 6 que se pode determinar uma habitagdo cujo

custo 6 acessivel.
 

As estatisticas sobre o rendimento das familias urbanas e sua
distribuigao sao factores chaves na determinag~o do que as
familias podem pagar para a habitagdo. 0 que as pessoas conseguem pagar 6 essencial no calculo do custo de politicas
especificas e programas do governo. Esta informaao 6
fundamental para a concepg&o de projectos apropriados de
casas e solug6es especificas para a habitagco. A eficdcia
de tais estrat6gias depende tanto da informagdo disponivel
sobre os rendimentos das familias como da concepgdo de mecanismos apropriados e bem geridos para recuperar as custos.
Esses programas desenfatizam donativos e subsidios e acentuam
as contribuig6es dos beneficiarios em dinheiro e trabalho
atrav6s de vArios mecanismos como a auto-construgdo com
entre-ajuda, empr6stimos, garantias, diferentes formas de
impostos e mobilizagdo de 
recursos financeiros de fontes
ndo governamentais. A qualidade da informag~o sobre os
rendimentos 6 importante desde que os programas tenham
destinado poucos recursos aos benefici~rios que o governo
acredita s~o carentes de apoio.
 

As estimativas de 1985 sobre o rendimento e sua distribuigdo
sdo fornecidas no Quadro 11. Estas estimativas sao baseadas
em informagdes limitadas e podem quando muito ser consideradas
 como indicativos da situagdo. A metodologia utilizada
nessa an~lise, descrita no Anexo G, aponta claramente para
a necessidade de uma sondagem para a determinagdo de
rendimento bem concebida especialmente em relagdo aos dois
principais centros urbanos onde vdrios projectos de habitagdo

ust~o em curso.
 

QUADRO ii: ESTIMATIVA DA DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS
 
EM FAMILIAS URBANAS, 1985
 

Populagdo Rendimento mensal por famlia
percentagem 
 (contos)
 

20% 
 5
40% 
 7

60% 
 15
80% 
 20
80-100% 
 >20


mediana 
 9
 

Devido a esses niveis de rendimento 6 evidente que muita
gente no nivel m6diano e baixo n&o pode adquirir casas
tradicionais completas mas existem v~rias outras alternativas.
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Para as famnlias de baixo rendimento, Os sete tipos de
programas de habitagdo descritos mais abaixo representam
uma melhoria sabre as suas condig6es actuais de habitagdo.
Cinco dos tipos reflectem a realidade em que as familias de
baixo rendimento conseguem melhorar as suas habitagoes
de acordo com correspondente melhoria dos seus proprios
recursos financeiros e humanos. Isto 6 certamente evidente
nos casos de construgao espontanea e ndo regulada nos
centros urbanos de Cabo Verde e, de facto, em qualquer
situag~o de posse de habitagdo que comece s6 com um

pedago de terreno.
 

A "solug~o" poderia ser uma moradia inacabada, uma casa
evolutiva, um emprdstimo para melhorar a canalizag&o ou
simplesmente um late com infraestruturas. Qualquer das
alternativas acima mencionadas 6 vi&vel e constituiria
 uma melhoria para a situagao habitacional da familia.
 

Devido aos limitados recursos financeiros do GCV e dos cabo-verdianos com maior necessidade de melhorar as suas casas,
6 importante que cada programa seja concebido de forma a
que as custos de construgao sejam recuperados atravds de
pagamentos regulares pelo beneficidrio, seja para amortizagdo
de casa, emprdstimos ou taxas de uso, ou seja para a maxima
reducgao dos custos de forma a permitir que um maior
ndmero de cabo-verdianos necessitando de melhorar as 
suas
 casas, beneficiem desses programas.
 

Para cada tipo de programa descrito, excepto as de
melhoramento de bairros degradados, parte-se do principio
que a recuperagao do custo ter& lugar atrav6s de emprdstimos
feitos aos beneficidrios que sao pagos ao 
longo de um certo
periodo de tempo. Deve-se aplicar um juro e os pagamentos
devem ser feitos numa base mensal. As hipoteses para esses
juros sao de - 12,5%, a taxa de juro actual para quatro
anos ou mais; 8,5% 
uma taxa de juro mddio de acordo com a
interesse do GCV no programa de juro subsidiado; e 6,5% 
o
nivel mais baixo de juro actualmente bonificado pelo governo.O aumento do acesso de uma maior percentagem da populagdoacs emprdstimos a juros mais baixos pode ser balangado
com o custo ao GCV no fornecimento desses subsidios. Parte-se do principio que cada familia poderd ser capaz de
empregar 25% do seu rendimento mensal para amortizar a seu
emprdstimo, a que, com a excepgao dos niveis de rendimento
mais baixo, 6 tipico na maior parte dos paises em
 
desenvolvimento.
 

Os custos poderiam tamb6m ser recuperados atrav6s do
pagamento de rendas utilizando um juro implicito para compensar
o propriet~rio, seja ele a estado seja uma entidade privada,

pelo seu investimento.
 

A recuperagdo dos custos pela melhoria dos bairros degradados
pode ser feita atrav6s de um ou mais mecanismos de taxa, tais
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como taxa de urbanizagao, taxa de propriedade ou aumento do
arrendamento do terreno.
 

Os sete programas de habitagao apresentados variam dos que
poderiam ser implementados pelo sector pdblico, tais como
melhoria de bairros degradados e lotes com infraestruturas,
Aqueles que poderiam ser implementados pelo sector privado
(cooperativas, instituig6es financeiras e, como 6 evidente,
a construgao com entre-ajuda) tais como moradias evolutivas
e melhoramento de casas. 0 Anexo I fornece as estimativas de
custos e descrigoes detalhadas desses programas.
 

Esses programas reflectem uma variedade de tipos de casas e
mecanismos de implementagao recomendados para a apreciagao
do GCV. Ao mesmo tempo, representam uma grande variedade de
custos 	(Ver Quadro 12)  alguns, muito aqu~m do alcance das
familias com maior necessidade, mas outros apropriados, aceitaveis e acessiveis por essas familias. Cada um 6 brevemente
descrito abaixo e o custo por unidade 6 calculado com base
em informag6es disponiveis. A seguir A descrigao de
cada programa, a possibilidade financeira dos varios grupos
de rendimentos 6 discutida.
 

QUADRO 	12: CUSTOS ESTIMATIVOS POR TIPO DE PROGRAMA
 
RECOMENDADO
 

Tipo de Programa recomendado 
 Custos 	estimativos
 
(contos)
 

a) Emprdstimo p/ melhoria de casa 
 25-150 por emprest.
 
b) Lotes com infraestruturas 
 44 por lote
 

c) Melhoria de Bairros 
 75 por unidade
 

d) Casa Evolutiva 
 125-460 por unidade
 

e) Casa em Auto-Acabamento 
 600-1,350 por unid.
 

f) Casa Econ6mica Acabada 
 700-2,200 it
 

g) Casa Acabada (estado) 2,000-3,000 ,
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1) Empr6stimos para melhoria de casas
 

Este programa oferece pequenos empr6stimos para a melhoria
de habitag6es pela construgao de casas de banho, chuveiros,

cozinhas, quartos, coberturas etc. Como 6 evidente, esses
empr6stimos seriam feitos a familias que estejam A altura

das condig6es de amortizagdo. Na medida em que pequenas

melhorias fazem parte do conceito de habitagoes b~sicas, as
familias de fracos recursos financeiros construindo e expan
dindo as suas habitag5es poderiam ser as principais recebedores de pequenos empr6stimos. 0 programa poderia ser aumentado atrav6s da assistdncia t6cnica As fam'lias para as
melhorias a serem feitas. Este programa de empr6stimo poderia
ser administrado atrav6s da Caixa Econ6mica e poderia comegar
con o estabelecimento de um fundo permanente similar ao que o
INC estA utilizando na cooperativa da Cidade Velha. A assist~ncia t6cnica poderia ser fornecida pelo IFH e polo INC no
caso das cooperativas. As quantias a serem emprestadas poderiam
ir de 25 
a 150 contos (320 a 1 920 U.S. d6lares).
 

Partindo do principio que os empr6stimos para melhorias de
 casas seriam feitos po: um periodo de cinco anos, sem nenhuma
entrada to investimento do proprietdrio na habitagao constitui par si uma entrada), quase todos coin a excepgao das

familias de muito baixo rendimenito poderiam ter acesso ao empr6stimo minimo de 25 contos. Acima do percentil de 60%,
todas as 
familias poderiam ter acesso ao emprdstimo mdximo
de 150 contos a qualquer das trds taxas de juro consideradas.
Isto constitui claramente uma forma a partir da qual muitas
familias poderiam melhorar a sua situagdo habitacional.
 

2) Lotes con Infraestruturas
 

Este programa inclui a preparagdo de terreno vago para a
construgdo atrav6s da divis&o em lotes e da instalag&o

de canalizag~o de dgua, sistema de esgotos, estradas e
drenagem. Ndo se pretende que a lote esteja necessariamente

habitado no momenta da aquisigdo, mas constitui para as
familias a matdria prima com a qual poderiam construir
 casas adequadas ao longo do tempo e con as seus pr6prios

recursos. A construgao de moradias 6 deixada ao esforgo

de auto-construgdo, cooperativas, ou investimento privado
para venda. 0 planeado desenvolvimento de Palmarejo 6 um
exemplo de programas de preparagdo de lotes com infraestruturas. Apesar da projecgdo de custos estar imcompleta
para Palmarejo, as estimativas de custos derivadas dos planos
de melhoramento de bairros sugerem que um montante de 2,300
contos (29,500 U.S. d6lares) par hectare poderia financiar
 
a preparag~o de terreno e infraestruturas servindo 480 
a

850 familias, a 44 contos par late.
 

Ao custo m6dio de 44 contos par lote, num periodo de dez
 anos todas as familias urbanas com um rendimento de dais
contos par mds poderiam ter acesso a um late A taxa de juro
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mais baixa e aqueles com um rendimento de 2,6 contos A taxa de
juro mais alta. Mesmo que a familia s6 possa empregar 17% do
 seu rendimento para a habitagdo, as familias s6 teriam que
ganhar 3,9 contos por mes para serem capazes de adquirir um lote
de 44 contos 
ao juro mais alto. Este nivel de esforgo poderia
ser apropriado na medida em que serdo necessdrios recursos para
auto-construgao de uma casa no 
lote. Um emprdstimo para materiais de construgao poderia ser incluido com o do lote e esta
solugao poderia ainda ser acessivel A populagao incluida
 
no percentil de rendimento at6 20%.
 

3) Melhoramento de Bairros Degradados
 

Esta actividade tem lugar nas Areas de aglomeragao espontanea, fornecendo as infraestruturas minimas necessdrias 
-
arruamentos, drenagem, fontan~rios de agua pot~vel,
esgotos, iluminagdo de ruas, assim como postos de sadde,
escolas e mercados. Esta abordagem reconhece e aproveita-se

do enorme investimento jA feito num aglomerado importante
mas em deterioragdo. Braco Tcheu, Eug~nio Lima e Vdrzea
sdo exemplos de bairros nos quais a melhoria estA sendo planeada, com financiamento parcial do PNUD. Os trabalhos poderdo
ser levados a cabo por uma combinagdo de companhias de construgao e participagao da comunidade. A un custo de 4 000
contos por hectare (51 000 U. S. d6lares) melhorias substanciais nos bairros de 8 a 15 hectares poderiam custar de 30 000
 a 60 000 contos (385 000 
a 770 000 U.S. d6lares) beneficiando

480 a 850 familias a 75 contos por unidade.
 

4) Casas Evolutivas
 

A casa evolutiva 6 aquela construida nos aglomerados espont&neos. Como um programa de habitagao formalizado, o mesmo
conceito pode usufruir de planificagao, estandardizagao,

regulamentos e apoio governamental e poderia promover a construg~o mais rdpida de um maior numero de fogos. A construgao geralmente desenrola-se em trds fases, 
a primeira das
quais produzindo um ndcleo bdsico de 15 a 45 metros quadrados
oferecendo um quarto, uma cozinha e uma casa de banho. A casa
evolutiva 6 concebida para ser alargada de acordo com o aumento
 nos recursos financeiros do proprietdrio. Ao longo de um considerdvel periodo de tempo, o produto final serA uma unidade
dentro do padrdo minimo de 55 a 140 metros quadrados, construida com materiais localmente disponiveis. Usando o projecto
de PACIM 1 como exemplo, um ndcleo b~sico poderia ser construido
 por 125 a 430 contos (1 600 U.S. a 5 500 U.S.d6lares) ou 6,6 
a
10,5 contos por metro quadrado, dependendo do nivel de entreajuda obtido pela familia e ainda da assistdncia em termos de
transporte e equipamento dado pelo governo. 0 custo dos projectos
da cooperativa da Cidade Velha estd na extremidade maic baixa
 
desses grupos.
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A casa evolutiva mais simples poderia ser acessivel a familias
abaixo do percentil de 20% a taxas de 6,5% 
e 8,5% de juro mas
nao a 12,5%, partindo de uma entrada de 10% 
num empr6stimo
para 20 anos. 
Somente familias para cima do percentil de 60%
poderiam ter acesso a habitag~es bdsicas de 330 contos a
12,5% de juro e de 430 contos a 8,5%.
 

5) Habitagoes Inacabadas
 

Os programas de habitag5es inacabadas consistem na produgao
por promotores particulares de moradias multi-familiares
inteiramente habit&veis, mas que nao t~m acabamentos como
a pintura, paredes interiores e portas, canalizagao coberta
e trabalhos de carpintaria. Tais programas podem nao s6
reduzir os custas de construgao a cerca de 25% 
mas permitem
tambem As familias completar a sua casa a seu gosto e
necessidades, na medida em que os seus recursos vao aumentando.
Calcula-se que moradias de 84 a 100 metros quadrados podem
ser construidas a pregos de 600 a 1 350 contos (7 700 
a
17 300 U.S. d6lares) cada.
 

6) Habitag&es Completas (econ6micas)
 

Este programa oferece uma unidade completa, dentro do padrao
minimo e ao mais baixo custo possivel. Tais unidades podem
ser construidas em conjuntos uni-familiares em banda ou em
altura quer pelo governo, cooperativas ou promotores particulares. Este programa 6, de facto, aquele para o qual o GCV
oferece o crit~rio de dimensao para eligibilidade de
cr6dito. Os custos de construgao v~o de 16 
a 18 contos
por metro quadrado. Dependendo da dimensdo da moradia e da
construgao uni-.familiar ou multi-familiar, essas unidades
poderdo custar de 700 
a 2 200 contos (8 900 a 28 000 U.S.
 
d6lares).
 

7) Habitag5es Completas (estado)
 

O programa mais caro promovido pelo governo sao as unidadesacabadas uni-familiares ou multi-familiares. Este tipo de
habitagao 6 produzido para a distribuigao por venda cu
renda aos funciondrios de nivel m6dio e outros t6cnicos
cabo-verdianos e estrangeiros envolvidos no desenvolvimento do
pais. Os custos de construgao para essas moradias vao de
2 000 a 3 000 contos (25 000 
a 38 500 U.S. d6lares).
 

Partindo do principio que uma entrada de 10% 
6 dada para as
casas inacabadas e 20% para as completas econ6micas, num
prazo de 25 anos, as casas inacabadas e, ambas, as moradias
econ6micas e as do estado sao basicamente ndo acessiveis a
familias a nivel do percentil de rendimento de 80% em qualquer
das taxas de juro, a na-o 
ser para o grupo mais baixo de custo
habitacional. Isto sugere a necessidade de se baixar o custo das
unidades (pela redugao da dimensao ou tipo de material utilizado, por exempla) ou fornecimento de maiores subsidios. Se os
beneficidrios pudessem aumentar as suas entradas e receber em
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pr~stimos mais pequenos, essas moradias poderiam ser mais acessiveis, mas mesmo assim inacessiveis Aqueles abaixo do percentil de 60. 
A falta de informagQes sobre poupangas faz com que
a avaliag~o dessa possibilidade seja dificil. A longo termo,
esquemas de poupanga poderiam fornecer os meios para que as familias poupassem para entradas maiores.
 

0 	Quadro 13 
sumariza o 	poder de aquisigao de cada programa

habitacional por grupo de rendimento.
 

QUADRO i3: 	PODER DE AQUISICAO EM CONTOS POR GRUPO DE

RENDIMENTO, TIPOS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS
 
A VARIOS JUROS E TERMOS
 

Tipo de 

Programa
 

Empr6stimo para
melhoria de casa 
(custo 25-150 c 

p/5 anos)
 

12,5% 

8,5% 

6,5% 


Minimo 

Rendimento
 
mensal exigido


(contos) 


2,3-13,5 

21,0-12,3 

2,0-11,7 


Lotes e Infraestruturas
 
(custo 44 c p/10 anos) 

12,5% 
 2,6

8,5% 2,2

6,5% 2,0 


Casas evolutivas
 
(custo 125-460 c p/

unid. a 20 	anos c/

10% entrada)
 
(Emprest. 112,5-414 c)
 

12,5% 
 5,1-18,18 

8,5% 3,9-14,4

6,5% 3,4-12,3 


Percentil/Rendimento
 

Poder de aquisic~o (contos)
 

20% 40% 60% 80%
 

<56 <78 
 sim * sim 
<64 <89 
 sim sim
 
<61 <85 
 sim sim
 

sim sim 
 sim sim
 
sim sim 
 sim sim
 
sim sim 
 sim sim
 

n~o ** <154 <330 <440 
<144 <201 <432 sim
 
<168 <235 sim sim
 

* 	 Sim, significa que as familias podem ter acesso ao programa 
nos termos indicados. 

** 	 N~o, significa que as familias ndo podem ter acesso, mesmo
parcial, ao programa indicado. 
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Casas Inacabadas 
(custo 600-1 350 p/
unidade 25 anos c/
10% entrada) 
(emprdst. 540-1,215 c) 

12,5% 
8,5% 
6,5% 

23,6-53,0 
17,4-39,1 
14,6-32,8 

nao 
nao 
nao 

n~o 
n~o 
nao 

nao 
nao 
n~o 

nao 
<621 
<740 

Unidades Completas (econ6mico)
(custo 700-2,200 p/unidade
25 anos c/ 20% entrada)
(emprdst. 560-1,760 c) 

12,5% 
8,5% 
6,3% 

24,4-76,8 
18,0-56,7 
15,1-47,5 

nao 
nao 
nao 

nao 
nao 
nao 

nao 
n~o 
nao 

nao 
<621 
<741 

Unidades Completa (estado)
(custo 2 ,000 3 ,000/unidade
25 anos c/20% entrada)
(empr~st. 1,600-2,400 c) 

12,5% 69,8-104,7 
8,5% 51,5- 77,3
6,5% 43,2-64,8 

nao 
nao 
nao 

nao 
nao 
nio 

nao 
ndo 
nao 

nao 
nao 
nao 

D. Volumes de Investimento
 

Com base em informag5es disponiveis, os c~lculos das
necessidades habitacionais feitos no II Plano parecem
razodveis e reflectem a situagdo actual e projecg6es de
futuros crescimentos populacionais. Uma das projecg6es da
populagao e necessidades habitacionais encontra-se no
Anexo G. As seguintes necessidades populacionais estao
projectadas para c periodo do II Plano 1986-1990.
 
QUADRO 14: 
PROJECCOES DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS
 

NO II PLANO
 
Necessidade habitacional em 1985 
 19,155 unidades
 

Unidades em material n~o durdvel, 1980 398
Excesso de familia nas unidades, 1980 938
Superlotagao 
 1980 10 827

Crescimento familiar em excesso
 
de familias nas unidades 
 1980-1985 2 915
Substituigao de unidades velhas 
 3 075
 

Crescimento em ndmero de familias 
 9 131
Substituigao (2% por ano) 
 3 077
 

TOTAL DE NECESSIDADES 
 31 363
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Os custos calculados para diferentes solugdes do problema
habitacional recomendadas neste documento e no II Plano s&o

revistos no quadro seguinte.
 

QUADRO 15: ESTIMATIVAS DE CUSTOS POR TIPOS DE PROGRAMA
 

Tipo de 
 Estimativa 
 Custo Custo
Programa 
 de custos medio 
 II Plano
Recomendado 
 (contos)
 

Emprest.p/

melhoria de casas 
 25-150 /emprest.

Lotes e Infraest. 44 p/lote 

88 
44 -
Melhoramento Bairros 
 75 p/unidade 75 
 100
Casas Evolutivas 
 125-460 p/unidade 293 200 *Casas Inacabadas 
 600-1 350 p/unidade 975 
 -


Casas completas

(econ6micas) 
 700-2 200 p/unidade 1 450 1 000
 

Casas completas

(estado) 
 2 000-3 000 p/unidade 2 500 2 000
 

* auto-construg~o 

0 pr6ximo passo para determinar o investimento necessdrio
6 calcular o nfhmero de unidades de vdrios tipos de que se
tem necessidade e o custo por unidade por cada tipo. Uma
abordagem simples poderia ser a seguinte: A grande maioria
das unidades necessdrias parece ser a habitagdo b~sica
com infraestruturas adequadas. Crd-se que 80% da populag~o
vive actualmente em bairros espontaneos e portanto, pode-se partir do principio que 80% das habitag es necessdrias
devia ser equivalente a casa evolutiva em lotes infraestruturados como padrdo minimo. Desses 80%, alguns precisariam
s6 de melhoria, e outros necessitariam de uma unidade melhor.
A casa evolutiva num lote representaria uma m6dia plausivel
por unidade. Para os restantes 20%, poder-se-ia partir do
principio que uma unidade de mais elevado estandarde seria
necessdria e que uma unidade econ6mica seria uma boa alternativa para a populagdo de rendimentos medianos.
 

Com base nos custos dos programas no Quadro 14, 
uma casa
evolutiva num lote infraestruturado poderia custar 337 contos
e uma unidade econ6mica poderia custar 1 450 contos. (Os cdlculos do II Plano apresentam uma quantia inferior A volta de
244 contos por uma casa evolutiva num lote preparado e 1 000
contos para a unidade econ6mica.) Sob esses pontos de vista,
o seguinte investimento global seria necessdrio.
 

45
 



QUADRO 16: INVESTIMENTO NECESSARIO PARA COBRIR AS

FUTURAS NECESSIDADES HABITACIONAIS
 

No.de unid. 
custo por unid. Invest. Invest.US$
 
(contos) (1 000 C) 

25 090 337 8 445 
 $108,4 milhaes
6 273 1 450 9 096 
 $116,6 milhbes
 

31 363 
 17 551 $225.0 milh~es
 

Comparando Os niveis de investimento propostos com as 
duas
hip6teses, A e B, do documento do II Plano discutido em detalhe no Anexo G, o investimento projectado segundo a hip6tese A de 5 320 000 contos 6 igual a 30% 
do valor proposto
e para a hip6tese B, de 11 130 000 contos 6 igual a 63%.
Se se considerar a inflagdo, esses volumes de investimento
poderiam aumentar substancialmente ao passo que a percentagem
de necessidade que poderia ser resolvida diminuiria. Sob qualquer das hip6teses, e evidente que a necessidade global ndo
poderia ser solucionada num periodo de cinco anos, mesmo se os
niveis de investimento projectados forem atingidos.
 

Uma outra estratdgia para determinar que proporgdo da
necessidade pode ser solucionada poderia ser uma andlise das
fontes de investimento no contexto da economia nacional e os
 recursos do governo e familias.
 

A construgdo como percentagem do PID cresceu rapidamente
em 1981-82 para 1 091 mil contos ou seja 24% dos niveis de
15-16% 
em 1977-79, devido em parte a despesas de infraestrutura para o sector dos transportes incluindo o aeroporto.
 

Usando as projecg5es do Banco Mundial para a taxa de crescimento anual do sector secunddrio do PIB de 4,0% de 1981-90
 como taxa baixa e 7,5% como taxa alta a construgao poderia
ser projectada da seguinte forma (pregos constantes de 1985
 
a 20% de inflago anual).
 

QUADRO 17: CONSTRUCAO NACIONAL PROJECCAO DE
 
DESPESAS, 1985-1990
 
(milhares de contos)
 

Crescimento 
anual 
deprodugo 
do sector 
secundaria 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

baixa 4,0% 2 080 2 163 2 250 2 340 2 433 2 531 

alta 7,5% 2 261 2 431 2 613 2 809 3 019 3 246 
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Embora ndo existam estatisticas disponiveis sobre a
percentagem da construg~o atribuivel A produgao de
habitagoes, nos paises em desenvolvimento este sector
geralmente s6 representa um tergo de toda a construgao.
Partindo do princlpio que esse 6 tamb6m o caso de Cabo
Verde, a construgao residencial pode ser projectada a
partir do quadro anterior da seguinte forma.
 

QUADRO 18: 
CALCULO DA CONSTRU¢AO DE HABITAqOES ATt 1990
 

(milhares de contos constantes de 1985)
 

1985 
 1986 1987 1988 1989 1990 1986-1990
 

baixo 693 720 
 750 780 843
811 3 904
 
alto 754 810 871 
 936 1 006 1 082 4 705
 

Partindo deste principio, sob baixo ou elevado crescimento
do PIB, as despesas em construgdo habitacional sdo substancialmente inferiores As projecgoes do II Plano. Mesmo que
se partir do principio que 50% da construgdo 6 residencial
(5 859 mil contos sob a baixa projecgdo do PIB e 7 062 mil
contos sob a projecgdo alta), s6 a Hip6tese A (5 320 mil
contos) 6 viavel. Este facto sugere que as projecgoes do
II Plano deveriam ser analizadas cuidadosamente para se
determinar se o nivel de investimento projectado 6 possivel,
particularmente, o nivel de emprdstimos subsidiados e

despesas das fam'lias.
 

A andlise do PIB s6 considera a despesa interna. A fonte
potencial de recursos adicionais s&o os empr6stimos dos
doadores internacionais ou ajuda financeira ao sector. 0
Banco Mundial projecta uma assist~ncia global para aumentar
 cerca de 2% por ano para o pais como um todo. A parte destinada A habitagao da assistdncia estrangeira 6 muito
 pequena. Para alargar tal assistencia ao sector seria necess~ria dar uma outra direcgdo a esses recursos. De uma certa
forma, isto esta se passando com os 1,5 milh6es de U.S. d6lares do projecto do PNUD e os esforgos planeados da CEE
 na urbanizag~o (18 milh~es de U.S. d6lares destinados
principalmente ao planeamento e infraestrutura), mas muito
mais seria necessdrio para cobrir essa car~ncia.
 

Um outro recurso seria reorientar a despesa do governo para
esse sector. Em 1983-84, 0 GCV investiu entre 3,8% e 4,6% do
 seu orgamento na habitaqgo, urbanizagdo e saneamento

b~sico (de 2,6% a 3% s6 na habitagao) e programou 9,5%
em 1985 para as 
trds dreas (85 096 contos) e 3,3% na habitagao. 0 orcamento de 1986 para os tr6s sectores 6 214 298
contos de fontes dom6sticas e 267 
335 contos de fontes estrangeiras, dos quais 154 027 contos (122 288 contos dom6sticos e 31 739 estrangeiros) sdo para a habitagao. A quantia orgamentada para a habitagdo tem variado de ano para
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ano e em 1986 6 menos do que a programado em 1984 e 1985,

mas mais do que realmente gasto nesses anos. Parece que ndo
estao sendo planeados mais recursos do governo para a ha)itagdo dado Os niveis de despesa no II Plano. A esses niveis,

de acordo com a crescimento da economia, a percentagem da des
pesa do governo para a habitagao diminuir&.
 

Uma outra estrat6gia 6 calcular qual 6 a proporg~o da
necessidade que poderia ser solucionada pelas pr6prias familias e comparar com as cdlculos apresentados no II Plano.

Isto dar& alguma indicagao sobre a tipo de habitagdo que

poderd ser acessivel e que cardncia se pode esperar que

possa ser resolvida por outras fontes.
 

Se o rendimento m6dio por familia de 6,3 contos por m6s de
1980 for aumentado pelo crescimento m6dio dos saldrios no
sector privado formal (aumento anual de 11,3% 1980-84), como
 
uma alternativa para todas as varia9ges no rendimento, a
resultado 6 um cdiculo de rendimento m6dio par familia em
1985 de 10,8 contos por m~s. Esta taxa de crescimento 6 me
nor que a inflacdo e resulta na diminuig o do rendimento

real de 1980 para 1985. Isto parece razodvel dado A taxa

de desemprego e subemprego de mais de 50% 
da populagdo

economicamente activa. Este cdlculo tamb6m parece vidvel
 
em relaq&o & estimativa do rendimento mddio de nove
 
contos por m~s.
 

Usando a rendimento m6dio de 1985 
como base, a quantidade

de recursos disponiveis por familia pode ser calculada, com
 acesso a informag6es mais aprofundadas, as recursos rurais,
semi-urbanos e urbanos Dodem ser projectados separadamente,

a que poderia oferecer uma panor&mica mais completa dos recursos disponiveis para a habitag~o. Para al6m disso, a
aplicagdo dos cdlculos de crescimento par percentil cada

20% poderia oferecer uma indicagao mais dtil sabre que

grupos podem devotar mais recursos A habitagdo. Os cdlculos no Quadro 19 deveriam ser encarados como uma abordagem,

e ndo coma projecg6es s61idas. Esta metodologia pode ser
usada para preparar projecg6es mais especificas que podem
ser comparadas com as resultados de investimentos no periodo

do II Plano.
 

Baseado no potencial de investimento dom6stico para todas as
familias cabo-verdianas, apresentado no Quadro 19, 
0s niveis

de investimento projectados sob a Hip6tese A do II Plano

poderiam ser encontrados de fontes internas e 38-41% da necessidade global de investimento poderia ser coberta num periodo de cinco anos. 
t pouco provdvel que esta quantidade

de investimento possa, do facto, ocorrer porque nem todas as
familias gastardo cerca de 25% 
do seu rendimento na habitagao.

Portanto, este cdlculo reflecte recursos potenciais de investimento de todas as familias cabo-verdianas, e ndo a que na
verdade pode ser dispendido. 0 desafio serd a mobilizagdo

desses recursos para a sector da habitagao.
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Esta discussao de necessidades habitacionais e criagao de
 recursos domsticos para a habitagao tem sido apresentada

num horizonte de cinco anos, correspondendo ao II Plano

quinquenal. t pouco provdvel que em Cabo Verde, ou qualquer
outro pais em desenvolvimento, a necessidade global de habitagao

venha a ser resolvida em tao curto espago de tempo. Um

objectivo mais realista seria a determinagao de estrat6gias

para ir de encontro As necessidades habitacionais derivadas

do crescimento populacional e necessidade de substituig&o

de casas, i.e. para evitar uma maior degradagdo das condig6es

habitacionais, e mais tarde, gradualmente, num periodo mais
longo de tempo, por exemplo, vinte anos, melhorar as condigoes
gerais de habitagao. A Hipotese A do II Plano parece adoptar

esta abordagem de ir de encontro As necessidades derivadas

do crescimento e a Hipotese B para reduzir uma porgdo do
deficit geral. 0 que 6 necess&rio neste momento 6 um plano
especifico para mobilizar recursos e implementar esse plano. A
discuss~o abaixo sobre o desenvolvimento de fontes internas de
financiamento e poder de aquisigao sugere estrat6gias que
poderiam ser adoptadas para conseguir esses objectivos.
 

E. 	 Financiamento de Casas e o Desenvolvimento de Fontes
 
Internas de Financiamento
 

O aumento da qualidade e da quantidade de habitagoes einfraestruturas em Cabo Verde necessitard de recursos

financeiros substanciais. Os recursos financeiros, seja do
 governo, instituig6es financeiras, doadores internacionais
 
ou familias individuais - s~o escassos em relagdo A
quantidade de investimentos necessdrios para melhorar a
situagao habitacional. Nenhuma fonte individual serd
 
capaz de oferecer o que se necessita. Portanto, as estrat6gias

que darao maiores resultados serao aquelas que maximizam
 
os recursos de cada um dos sectores, e especialmente, maxi
mizem os resultados que podem ser obtidos do uso desses recursos. Nao 6 necessArio dizer que utilizando os recursos

disponiveis de uma forma eficiente aumentardo os resultados
 que podem ser obtidos com recursos limitados. Consequentemente,

as estrat6gias adoptadas devem enfatizar a baixa de custos
 
e maximizar os recursos.
 

As acgoes que podem ser levadas a cabo para baixar os
custos como o fornecimento de lotes para a auto-construgao

de casas evolutivas em vez de casas acabadas, baixar o nivel

de qualidade e o uso de materiais de menor custo foram
discutidos numa outra secgao deste relat6rio. Baixar os custos
ndo s6 dard resposta aos problemas habitacionais em relagao
a maior nmero de pessoas mas significa tamb6m um impacto maior
dos recursos financeiros e reduzird a necessidade desses
 
recursos. A utilizagdo de recursos n~o monetdrios 6 uma
outra forma de reduzir a necessidade de financiamento. Conceber

projectos que utilizem t6cnicas com o m&ximo possivel de auto-construgdo 6 um exemplo de utilizagdo de recursos nao
monetdrios e 6 consistente com prdticas actuais em Cabo Verde.
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QUADRO 19: 
ESTIMATIVA DE RECURSOS PARA HABITAQAO DISPONIVEIS POR AGREGADO FAMILAR, 1985-1990
 
(contos constantes 1985)
 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 
 1985-90
 

No. agregado familiar (000) 65,0 66,8 68,5 70,4 72,3 
 74,2
 

Media rendimento
 
familiar/mes (000)
 
- Baixo (4,1% Cresc. PNB) 10,8 11,2 11,7 
 12,2 12,7 13,2
 
- Alto (7.,0% Cresc. PNB) 10,8 11,6 12,4 13,2 14,2 15,1
 

Media rend./m~s
 
disponfvel p/ habit. (25%)
 
- Baixo 2,7 2,8 2,9 
 3,1 3,2 3,3
 
- Alto 2,7 2,9 3,1 
 3,3 3,6 3,8
 

Quant. dispon. p/ habitagao
 
No. de agregado familiar x
 
quantidade x 12)
 
- Baixo 
 2 106 2 244 2 384 2 619 2 776 2 938 
 12 961
 
- Alto 
 2 106 2 325 2 548 2 788 3 123 3 384 
 14 168
 

Quant. dispon'vel para
 
novos investimentos*
 
- Baixo 
 1 078 1 149 1 221 1 341 
 1 421 1 504 6 636
 
- Alto 
 1 078 1 190 1 305 1 427 1 599 1 733 
 7 254
 

* Quantidade dispon'vel para habitagao menos percentagem gasta actualmente na habitaigo
 
(25% menos 12,2% - 12.8% dispon'vel para novos investimentos)
 



Os recursos monetdrios potencialmente disponiveis em Cabo
Verde incluem poupangas familiares, remessas dos emigrantes,

recursos orgamentais do governo gerados atravds de
taxas e assistdncia externa. Fontes comerciais privados de
financiamentos a longo prazo, tais como fundos de aposentagdo
e seguros, ndo parecem ser recursos com potenciais significativos.
 

As poupangas nas instituig6es financeiras, apesar de terem
crescido nos ditimos anos, s~o ainda modestas. Embora ndo
existam estatisticas de taxas de poupanga ou do nmero de
familias que fazem as suas poupangas atravds de instituigbes
financeiras, o ndmero parece ser pequeno, como evidenciado
pela concentraq~o nos dep6sitos da Caixa na Praia. Baseado
 na experincia em outros paises em desenvolvimento, muitas
 pessoas fardo as suas poupangas numa instituigdo financeira
 se puderem ver um beneficio directo  um juro suficientemente

acima da inflagdo, acesso a empr6stimos para a habitagdo

ou outros prop6sitos, por exemplo. Tambdm importante 6
ter uma forma conveniente de poupanga 
- uma instituigdo

financeira local como os correios, ou poupangas automticas

directamente dos sal~rios. As poupangas podem tamb6m ser
encorajadas atrav6s da educagao de potenciais poupadores
em como poupar assim como os consequentes beneficios.
 

Em Cabo Verde, os novos programas de poupanga em consideragao

pela Caixa, descritos numa outra secg~o deste relat6rio,
s~o passos na direcgo correcta. 0 sucesso desses programas
depender& da percepg~o das familias quanto a suficientes
beneficios e o conhecimento de como utilizar os programas.
Uma atengao cuidadosa tem que ser posta aos juros pagos o
 que vird gerar poupangas mas nao resultard em elevados
custos para a Caixa. A pr&tica actual de dep6sito a prazo
limitado sugere que os poupadores nao estdo dispostos a
deixar fundos em dep6sito por muito tempo porque t~m
necessidade de acesso aos fundos, ndo t*m confianga no
sistema, ou acreditam que os 
juros sdo muito baixos. t
tamb6m possivel que alguns poupadores potenciais tenham a
 percepgao que a Caixa e o BCV sejam instituig&es para

funciondrios e n~o acreditam que podem beneficiar de
empr6stimos. Assim, os 
juros ndo s6 t~m que ser cuidadosamente fixados, mas 6 necessdrio fazer um esforgo de promog~o
de forma a que os poupadores se inteirem dos beneficios
 
directos.
 

Isto 6 tamb6m verdade em relagdo &s contas dos emigrantes.

Contudo, 6 mais provdvel que as contas dos emigrantes sejam
mais vari~veis em volume de ano para ano e mais sensiveis aos
juros. Na medida em que estes programas de poupanga forem
ligados a programas de empr6stimo, esta irregularidade pode
apresentar problemas. Os problemas mais s6rios podem ocorrer
quando se liga o acesso a emprdstimos para habitagdo a
qualquer programa especifico de poupanga. Para que as
instituig6es de poupanga e emprdstimo tenham sucesso na
mobilizagdo de poupangas e no fornecimento do financiamento
necess&rio, terdo que ser financeiramente vi.veis. Este
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tipo de programas de poupanga e empr~stimos poderia afectar
negativamente a viabilidade duma instituiqgo financeira,
porque ele promete empr~stimos a um juro especifico neste
momento e as condig6es podem mudar no 
futuro. Em situag6es
de mudanga, a instituigo financeira pode perder dinheiro
 em empr~stimos prometidos anos antes. Nesse ponto, mudar os
termos do empr6stimo poderia provavelmente desencorajar

futuras poupangas. Uma melhor estrat~gia serd a manutengao separada das operag6es de poupanga e de emprdstimo,
gerindo a sistema de poupanga de modo a facilitar aqueles
que aforram o acesso aos programas de empr~stimo em determinadas condig6es. Por exemplo, poder-se-ia adoptar um programa activo de pequenas melhorias com condig6es de pagamento
flexiveis para dar resposta As necessidades dos trabalhadores
 
nao permanentemente empregados.
 

Um outro aspecto importante na manutengao da viabilidade
financeira 6 assegurar que os programas de empr6stimo sejam
bem concebidos e administrados. Cada empr~stimo que nao 6
 pago a tempo reduz o dinheiro disponivel para futuros
empr6stimos, prejudicando assim a viabilidade financeira da
insti.tuigao. A Caixa ou qualquer outra instituigao de
cr~dito que alargue rapidamente o seu programa de empr~stimos,
tem que ter uma equipa bem treinada para administrar bem a
carteira de empr6stimos. Na medida em que um grande n6.mero
de pequenos emprstimos 6 feito, torna-se ainda mais necess~rio existir uma equipa eficiente devido A necessidade de
se fazer mais trabalhos administrativos para um lucro limitado

sobre cada empr~stimo.
 

Tanto a projecto do PNUD (melhorar tr~s bairros na Praia) e
o projecto PACIM (reabilitagao de dois bairros no Mindelo)
encaram o uso de empr~stimos para apoiar as 
familias de
baixo rendimento financeiro a construir e melhorar as suas
habitagces. Na medida em que esses sao os dois projectos
actualmente em curso, podem ser considerados tipicos do
pensamento actual no que diz respeito ao financiamento e
 
recuperagao de custos.
 

No projecto do PNUD, propoe-se a criagdo de um Fundo Nacional de Habitag&o (FNH) no IFH para financiar a projecto.O capital inicial vird essencialmente de empr~stimos externos e donativos e, possivelmente de empr~stimos internos oucontributig&es e taxas especiais (e.g. taxa na 
importagao

de certcs materiais de construgao). Tamb6m sugerido 6 a
criagao de um seguro de cr~dito da habitagao para os

empr~stimos do FNH.
 

Propde-se um sistema de cr~dito no qual a FNH farA
empr6stimos pelo menos a um juro igual A inflagao e com
taxas a serem ajustadas anualmente. Os empr~stimos serao
feitos para a construgdo de habitag6es bdsicas, para
alargar ou completar casas, para a construgdo de instalag6es
sanit~rias ou construgdo de fossas secas. Partindo do
principio que 15-25% da mdia mensal de rendimento por
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familia, ou seja 1,2 contos, como m6dia da quantia dis
ponivel nos tr~s bairros, propoe-se as seguintes empr~stimos e termos de empr~stimo, no quadro da proposta de

capitalizagdo de 2 milh6es de U.S. d6lares para a FNH
 
provindo de fontes externas.
 

QUADRO 20: 
PROPOSTA DE CONDICQES DE EMPRESTIMO PARA
 
HABITA AO, PROJECTO DO PNUD
 

quantia

do emprest. 
(contos) juro 

termo 
anos 

no.de 
emprest. 

propdsito 

Curto 
prazo 

133,5 7% 15 450 inst.sanit/ 
latrina 

M6dio 
prazo 198,0 4% 20 300 melhoria 

Longo 
prazo 318,0 1% 25 200 novas unid. 

Esses juros e termos n&o sao consistentes com a lei em
vigor sabre subsido mdximo nas 
taxas de juro. t improvavel

que essas taxas venham de encontro aos crit6rios de estarem

pelo menos iguais A inflagdo. t dificil ver-se como 6
 que a FNH poderia ter lucros ou evitar perdas com juros tdo
baixos em periodos de tempo tdo longos e cobrir custos

administrativos, a ndo ser que faga outros empr6stimos a
juros mais altos. t tamb6m questionavel se a IFH deveria

envolver-se numa fungao de empr6stimos em vez de utilizar
 
uma instituigdo financeira existente.
 

O projecto do PACIM encara um esquema diferente de empr6stimo
- as empr6stimos seriam feitos para materiais e trabalhoespecializado somente. Assumindo a mesma capacidade das familias para pagar de 1,2 contos par m~s, e condig5es de empr6stimo pelo menos 6,5% a 20 anos (cam a subsidio mdximo de 6%) 
as
familias poderiam contrair um empr6stimo de 160 contos, o que
com entre-ajuda poderia comprar uma habitagdo bdsica de 213
contos. Um empr6stimo mais pequeno de 80 contos, que poderia
ser acessivel A maior parte das familias na drea do projecto

e usando a entre-ajuda cada familia poderia comprar um quarto
bdsico minimo com instalag5es sanitdrias avaliadas em 106
contos. Um subsidio poss.vel de 100 a 200 escudos mensais

poderia ser fornecido nos primeiros dois a tres anos para
permitir que mais familias possam ter acesso aos emprdstimos.

Acredita-se que a fonte de financiamento 6 a ajuda externa.
Nao hd quantificag~o do custo dos subsidios 
se suportados

pelo governo.
 

Esses dois projectos com diferentes estrat6gias de empr6stimos

As pessoas de fracas recursos financeiros apontam para a
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necessidade de clarificar os papeis das v~rias instituig6es

habitacionais. Terd que se determinar que instituigo

deveria assumir esse papel de emprdstimos. Os custos de
tais empr6stimos em termos de subsidios devem ser quantificados
e'tem que se decidir como 6 que esses subsidios serdo
financiados. t importante assegurar-se a capacidade administrativa para gerir esses programas de empr~stimo. Numa
perspectiva de longo termo, parece critico que pelo menos
 uma instituig~o seja preparada com capacidade para fazer
emprdstimos para esse tipo de projectos. A exist~ncia de
v~rias fontes de empr6stimos, com condigoes de empr6stimo
diferentes, administrados por instituigoes diferentes poderia
ser oneroso em termos dos recursos administrativos necessArios
 e seria potencialmente ineficiente. Cada projecto de habitagdo
para pessoas de fraco rendimento deveria ser visto como um
esforgo separado, mas devia fazer parte de uma politica habitacional coerente constituindo uma oportunidade para construir
 a capacidade institucional para futuros projectos. Esta discuss&o aponta de novo para a necessidade de especificag~o

dos pap~is das v~rias instituig5es do sector da habitagao
em Cabo Verde e a estruturagdo dos projectos dentro desse
 
quadro.
 

Uma das fungoes potenciais do IFH 6 a administrag.o dos
programas de empr~stimo ligados a projectos especificos,
tendo um papel na administragao do programa de cr6dito
subsidiado do governo. Qualquer papel do IFH no crddito
deveria ser encarado cuidadosamente. Como foi acima mencionado,
um programa de empr6stimos necessita de uma equipa adequada
e meics para funcionar eficientemente alm de uma fonte
est~vel de fundos, para que seja viavel. t questiondvel

se 
num pais com as dimensdes de Cabo Verde uma segunda

instituigdo de poupangas e empr6stimos se justifica. Os
esforgos seriam mais frutuosos se forem dirigidos A melhoria
 e expansjo da Caixa. Isto proporcionaria o crescimento a
longo prazo e a viabilidade da Caixa.
 

Por um lado, a Caixa 6 a escolha l6gica para assumir todos
 os programas de empr6stimo para a habitagdo. Por outro,
para que continue a ser vidvel, n~o deveria assumir uma
responsabilidade completa para todos os programas, particularmente para os dirigidos aos grupos de fracos recursos financeiros, pelo menos inicialmente, at6 que os programas estejam
bem estabelecidos. Uma instituigdc financeira vi&vel n~o
pode normalmente subsidiar juros, nem assumir perdas ndo
razodveis. Esta 6 uma Area em que o governo pode intervir
 com sucesso. Como jd foi proposto, a governo pode subsidiar
juros em caso de necessidade. A questao 6 a concessdo de
 um minimo de subsidio e ndo fazer concessoes a pessoas que

podem pagar taxas do mercado.
 

h amortizag~o em prestagoes crescentes poderia tamb~m ser
:onsiderada como estd sendo feito com os emprestimos do BCV
ks cooperativas de forma a que a quantia do subsidio diminua
 ao 
longo do tempo. 0 governo poderia tamb~m estabelecer um
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programa de garantias onde poderia assumir uma percentagem

de cobertura financeira dos riscos associados com emprestimos feitos pela Caixa a grupos especificos de familias com
fracos recursos financeiros, cooperativas ou associagoes habitacionais. Por exemplo, o governo poderia garantir a cobertura do risco para os primeiros tres anos do empr6stimo ou
 para uma percentagem do emprdstimo. Isto poderia ajudar a
proteger a Caixa contra perdas 
nos empr6stimos e encorajaria
a Caixa a fazer os empr6stimos mais necessarios. O custo para o governo de tais programas de garantia poderia ser
minimo dependendo de como os programas fossem administrados.
 

Em muitos paises, incluindo os Estados Unidos, este conceito
de financiamento utilizando garantias, ou o minimo de subsidio
 em taxas de juro esta a substituir subsidios directos para

construgdo de casas.
 

Implicito na discuss~o de Lontes de financiamento e programas
de empr6stimo estd a ideia de que os beneficidrios da habitagdo deveriam pagar o mdximo possivel pelas suas moradias.
Esta 6 a principal fonte de recursos para a habitagdo 
- a
amortizagao da casa com os recursos dos beneficiarios. 0
conceito chave 6 a recuperagao dos custos. Aqueles que se
beneficiam de habitagoes melhoradas deveriam pagar por isso,
incluindo o custo associado com a mobilizagdo de recursos
financeiros e a administragdo desses recursos. Evidentemente,

ndo 6 todo o mundo que tem acesso ao custo total, mas e
importante que paguem o mais que puderem.
 

O conceito da recuperaq~o dos custos envolve a tentativa
de recuperagdo total dos custos reais. Isto inclui levar
 em consideragdo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Se o
 governo fornece fundos para empr6stimos a longo prazo, a
amortizag~o deveria incluir o pagamento suficiente de juros
para compensar o governo pelos seus custos no empr6stimo desse
dinheiro ou para igualar o que o governo ganharia se tivesse
investido noutro sector. Da mesma forma, a recuperagdo dos
custos deveria incluir ainda a compensagdo para os custos

administrativos no processar do empr6stimo.
 

Em Cabo Verde, os programas planeados como o de Palmarejo

envolvem a participago do governo em p6r lotes A venda.

Os planos para a recuperago de custos contemplam a recuperagao dos custas de infraestrutura e preparagdo de terreno, mas aparentemente partem do principio que o terreno n~o
tem nenhum custo porque o governo jd o possui. Vender tais
terrenos a pregos de "mercado" poderia oferecer uma fonte

adicional de financiamento para a habitagdo. Muitos dos
beneficidrios podem ndo ser capazes de pagar o terreno
 a pregos de mercado, mas outros poderiam. Em Palmarejo, por
exemplo, o plano de utilizagao de terreno em considerago

inclui alguns grandes lotes e lotes para prddios multifamiliares que sdo desej~veis para as 
familias de rendimento
mddio/alto. Estas familias poderiam teoricamente pagar certas
quantias para o terreno. Nesta situago, o cross-subsidy 6
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uma outra t6cnica que poderia ser utilizada. Aqueles que
tenham posses na realidade pagariam mais do que o custo a ser
recuperado (despesa directa para a desenvolvimento, juro e
administragao). Este excesso poderia entao ser utilizado
 
coma subsidio para as familias de baixo rendimento que ndo
podem pagar o suficiente para uma total recuperagao dos
custos. Os subsidios cruzados poderiam ser utilizados con
 sucesso em todos os projectos apoiados pelo governo.
 

As entradas representam uma outra fonte de financiamento
 
para a habitagdo. Determinar atd que ponto as

beneficidrios t~m economias para entradas 6 fundamental

devido As escassas informag6es disponiveis sabre poupangas

e sobre a venda formal de moradias pelo governo ou pelo
sector privado. As familias de fracos recursos financeiros
 
n~o dispoem de muito dinheiro para entradas. Contudo, o

ritmo acelerado con que as bairros espont&neos sdo
construidos em Cabo Verde sugere que as 
familias de fracos
 recursos financeiros, de facto, podem mobilizar poupangas.
No projecto da cooperativa da Cidade Velha, as beneficiArios
 
encontraram suficientes recursos para construir uma grande
porgdo da estrutura antes de obter emprdstimos para completar.

Embora essa pequena evid&ncia ndo oferega uma panordmica

*completa sobre a possibilidade das familias de fracos 
recursos
 para acumular fundos para entradas, sugere que a quantia para
entradas deve ser considerada cuidadosamente em todos as
programas coin vista a maximizd-los e reduzir as necessidades
 
para fundos de empr6stimo.
 

A maximizagao da recuperagdo dos custos oferece a oportunidade para p6r fundos A disposigdo de novas projectos
e emprestimos adicionais atrav6s da criagao de uma fonte
 
que poderia ser consistentemente reinvestida na habitagdo.
Uma forma para criar uma fonte inicial de fundos poderia ser
atravds da venda de casas do estado aos residentes. Tais
vendas deveriam ser feitas nos termos do mercado na medida
 em que sejam acessiveis para as residentes. Isto poderia
em parte compensar a governo pelo custo de receber rendas
baixas por v~rios anos. Tamb6m, as custos de manutengao

poderiam ser reduzidos, diminuindo assim a necessidade de
despesas do governo. Como um beneficio adicional esse stock
de habitagoes poderia tamb6m ser melhorado coma indicam
 as eviddncias, tanto dos paises desenvolvidos coma dos em
desenvolvimento, pois as proprietArios mant~m em muito melhor
condigdo as suas casas do que quando sdo alugadas.
 

Uma autra fonte de fundos para capital de maneio ou para

empr6stimos poderia ser atrav6s de criagdo de um fundo

colectivo de custos recuperados de projectos apoiados por
doadores, tais camo as projectos de melhoramento dos bairros
pelo PACIM e pelo PNUD; e nao partir do principio que esses
 
recursos uma vez dispendidos nao podem ser recuperados

e utilizados outra vez para prop6sitos semelhantes. Cada
 
programa assistido pelo doador nao deveria ser visto coma
 um programa dnico, mas 
sim como uma oportunidade para criar
 

if6
 



F. 


a) 


b) 


outros a partir dos recursos gerados nesse programa. Ndo se
pode esperar que haverd assist~ncia externa indefinidamente.
De facto, cada um desses programas deve ser encarado como um
programa piloto a ser repetido. As ligoes que se podem tirar
desses projectos no que diz respeito a esquemas institucionais,
administrag~o do projecto, custos, recuperagdo de custos,
etc., podem ser utilizadas n&o s6 para repetigdo mas
tamb~m para aumentar a efici~ncia de futuros programas.
 

A necessidade de novas infraestruturas, a manuteng&o
peri6dica e os custos de operaq~o das infra-estruturas
existentes, representam um peso financeiro para o qual o GCV
 nao estd apto a responder. Como consequ~ncia, a iddia de uma
taxa de urbanizagao est& sendo discutida a vdrios niveis
do governo. Apesar de nao haver um quadro legal (regulamentos)
para uma taxa de urbanizagao, tal sistema foi efectivamente
instituido em 1982 em Santa Catarina (Santiago). 0 Secretariado Administrativo estabeleceu um sistema de pagamento de
taxa de urbanizagdo cobrada aos compradores de lotes no acto
da obtengao da licenga de construgdo. E isto para um
terreno de que o municipio n.o era proprietdrio. Cobrou-se
uma taxa unica de 1% dc custo da construgao da habitagao.
Existe at6 o presente um bom sistema de cobranga. Os fundos
vao para uma conta especial utilizada somente para a urbanizagdo (construgdo, operagao e manutengao de infra
estrutura) desse bairro.
 

Poder-se-ia desenvolver modalidades nos mtodos de cobranga
e de utilizagao desses fundos. A implementagao dessas
taxas pelas autoridades locais poderia ser um importante
gerador de fundos utiliz&veis em casos que poderiam beneficiar
directamente aos residentes e, para o qual poderiam naturalmente
 
contribuir.
 

Ajuda Externa
 

Desde a independdncia, Cabo Verde tem recebido uma assist~ncia
substancial de outros governos e organizagdes internacionais.
A assist~ncia tem sido fornecida a todos os sectores da economia sob a forma de ajuda alimentar, donativos, empr6stimos
em condigoes subsidiados e assist~ncia t~cnica a longo prazo.
Na medida em que os problemas habitacionais se tornaram mais
sdrios e mais visiveis, o sector tem recebido cada vez mais
 
ajuda externa.
 

V~rias actividades do sector habitacional, tanto projectos
como planeamento t~cnico, estdo sendo levados a cabo pelo
MALU com a assist~ncia dos organismos doadores. Os projectos
 
em curso incluem:
 

A Comunidade Econ6mica Europeia (CEE) estA fazendo um
donativo de 5 milh6es de U.S. d6lares para um projecto de
abastecimento de Agua e de saneamento d- Praia.
As Nag'es Unidas estao apoiando um estudo de planeamento
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de um projecto de melhoria de bairros beneficiando 1 700
familias em trds bairros na Praia. 0 montante do projecto
serd de 4,2 milh6es de U.S. d6lares dos quais 1,5 milh6es
foram oferecidos em forma de donativo pelas Nagoes Unidas.
0 projecto preconiza a construgao de drenagem, agua,
iluminag&o de ruas e instalag6es comunit&rias; serdo
tamb6m elaboradas informagoes de cadastro para facilitar
a cobranga pelos servigos e a consequente recuperagdo
dos 	custos do investimento. Espera-se que o projecto tenha
inicio em Outubro de 1986.
 

c) 	0 governo sueco atrav6s de uma organizagdo n~o governamental sueca participou no planeamento do projecto PACIM
em Mindelo que possibilitarA planearnento urbano, abastecimento de &gua e servigos sanitdrios, distribui-&o de
lotes, assist&ncia t6cnica em auto-construg~o e actividades de promog~o comunitdria. 0 projecto de 600 000 U.S.
d6lares serA financiado por um empr6stimo a juro bonificado e pelos fundos resultantes da ajuda alimentar, ambos
provavelmente do governo do Luxemburgo.
 

d) 0 governo do Canadd financiou os estudos e o planeamento
para o projecto de fornecimento de 500 latrinas na Praia.
Dependendo do nivel de participagdo das familias na
construgdo, o custo por latrina foi de 8 a 15 contos

(100-200 U.S. d6lares).
 

e) Um projecto de auto-construg~o de 15 unidades para a
Cidade Velha est& em curso 
(ver Anexo J). Esse projecto 6
apoiado por 920 contos (11 800 U.S. d6lares) em emprdstimo
sem 	juros do Instituto Nacional de Cooperativas, usando

fundos externos.
 

A assistancia t6cnica recebida pelo MALU inclui:
 

a) Assist~ncia no planeamento da DGUSB em Santo Ant~o;
b) Assistdncia em S. Vicente para a melhoria de bairro beneficiando mais de 400 familias em dois bairros

atravds da auto-construg~o;


c) Praparagdo do Plano de Desenvolvimento Urbano (PDU)

para Mindelo;


d) Assist~ncia & vila de Santa Catarina (Santiago);
e) T6cnicos de Portugal, Cuba e Nag6es Unidas a longo e
curto prazos para a DGUHSB.
 

Na medida em que o governo continue a receber donativos e
empr6stimos bonificados de fontes externas, ele estard
inclinado a desenvolver projectos com doadores especlficos
de acordo com o interesse e experincia desses doadores.
Contudo, o resultado poder& ser um conjunto de projectos
dificeis de coordenar e reflectindo objectivos contradit6rios.
 

Nas circunstancias presentes em que v&rios doadores estrangeiros se encontram envolvidos no sector, a coordenagdo entre 	os doadores 6 fundamental. A "mesa redonda" entre doadores
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e o governo cabo-verdiano que provavelmente terd lugar ap6s
a adopgao do II Plano serd um passo fundamental no sentido
da coordenag&o e o sector deveria nessa oportunidade ter uma
grande prioridade no seio do governo. Os projectos financiados
por fontes externas aevem ser cuidadosamente seguidos de forma
 a que os seus custos futuros decorrentes n~o cobertos pela

ajuda externa n~o se transformem num peso econ6mico.
 

G. Habitac~es Governamentais
 

Nao obstante o objectivo deste estudo se 
relacionar com
os problemas habitacionais da populagdo de fracos recursos
financeiros, hd problemas igualmente s6rios de disponibilidade de habitag~es para camadas de maior rendimento 
- os
casais jovens e individuos (e suas familias) que fazem parte
de uma nova camada de pessoal tdcnico e profissional que
regressou recentemente a Cabo Verde de estudos no estrangeiro.
 

A procura de habitagdes por esse grupo ndo 6 satisfeita
pelas condig6es de renda do mercado nem t~m acesso a cr6ditos
 para a construgao ou compra de habitages, mas sim pelas
casas construidas pelo governo. Esse grupo rejeita bairros de
aglomeraq~o espontnea e, como consequdncia vive em pensdes,
ou com familiares e amigos em condi9ges de superlotardo.
Os problemas habitacionais das pessoas de fracas recursos

financeiros sdo consideravelmente mais severos mas quem tem
pressionado a governo para a assist&ncia 6 a grupo de nivel
m6dio. As acg6es do governo para dar resposta As necessidades
habitacionais dos grupos de fracos recursos financeiros 
-
particularmente no que diz respeito a mecanismos de cr6dito e
encorajamento da produgdo pelo sector privado 
- contribuirao
tamb6m para o fornecimento habitag6es As familias de 
ren
dimento mdio.
 

O fraco papel que a IFH desempenha no sector habitacional de
Cabo Verde foi discutido anteriormente. A questdo mais
urgente que o IFH tem que fazer face 6 a definigdo do seu
futuro papel como gestor do stock das casas do estado. Logo
que se proceder A transfer~ncia de responsabilidade do
Minist6rio das Finangas ao IFH, o problema da posse tem
 que ser solucionado  se as unidades serdo possuidas e
administradas pelo IFH ou se deverdo ser 
vendidas, prova
velmente aos seus actuais ocupantes.
 

H& pelo menos duas razoes que apontam para que a stock das
casas do estado deva ser vendido. Primeiro, a experi~ncia da
 posse e gestao pelo governo das habitag&es de renda pablica
6 universalmente negativa. A experidncia do GCV 6 tipica:
fraca manutengdo, anti-econ6mico, rendas baixas, fraco
sistema de cobranga de renda, grandes subsidios, etc. Segundo,
6 facto assente que as fainilias - em qualquer grupo de rendimento - preocupam-se em investir e geralmente melhorar as 
casas
que possuem. As casas alugadas sao encaradas e tratadas de
forma diferente e, em muitos casos maltratadas se a governo for

proprietdrio.
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Se o governo determinar que o IFH deve, de facto, gerir o

stock habitacional, as rendas dever&o ser 
aumentadas e
deve-se proceder A recuperagao dos custos. A alternativa

6 um desgaste continuo dos escassos 
fundos pdblicos.
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ANEXO C: 
DADOS SOCAIS E ECONOMICOS * 
CABO VERDE 

AREA 
 POPULACAO 
 DENSIDADE
 
4 033 Km2 
 296 093 (1980) 1/ 
 74,2 Km2 (1980)
 

de Crescimento 0,9% (1978-80)
 

CARACTERISTICAS DA POPULACAO (1980) 
 SAUDE (1980)

Taxa de Natalidade (bruto) por 1 000 
 37,4 Populacao/medico 5805
Taxa de Mortalidade(bruto) 
por 1 000 7,5 Populacao/cama 496

Mortalidade Infantil 
 por 1 000 78,1

Esperanca de Vida 
 (anos) 61,1
 

EDUCACAO (1980/81 
 ACESSO A AGUA POTAVEL 1980
Indice de alfabetizacao 2/ 
 37% % da populacao - urbana 32%
Inscricao/escola primaria 
 83% 
 - rural 13,5%
 

PNB PER CAPITA EM 1983 3/
PRODUTO NACIONAL BRUTO EM 1983 4/ 
 TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO
 
preco actual dolar
 

US$Mil. % 
 1979-83
Prod. Nac. Bruto preco/merc. 81,1 100,0 9,2

Invest. Interno (Bruto) 64,9 80,0 
 12,9

Despesas Internas (Bruto) 142,6 175,9 4,2

E>xjortacao 
 35,4 43,7 32.3

Importacao 
 97,0 119,6 6,3

Balanca de Conta Corrente -33,4 -41,2 
 23,5
 

OUTPUT, EMPREGO E PRODUTIVIDADE EM 1982
 
valor acresc. forc. trab. 
 valor acresc./
 

operario

US$mil. % 1000 % US$ %
Prodicao Primaria 16,9 21,7 43 47,4 393,0 45,4
Producao Secundaria 21,8 9
28,0 10,5 2422,2 279,8


Servicos 
 39,2 
 50,3 38 42,1 1031,6 119,1
 

Total 5/ media 
 77,9 100,0 90 100,0 865,6 100,0
 

FINANCAS PUBLICAS
 
GOVERNO CENTRAL
 

Milhoes escudos CV 
 % do PNB
 
1983 1983 
 1979-82
Receitas correntes 
 1623,7 27,9 
 31,5
Despesas correntes 
 1623,4 27,9 31,1


Excedentes correntes 
 0,3  0,4

Despesas de Capital 
 4295,0 73,9 
 61,9
Deficit Global 
 4294,7 73,9 61,5
Divida Externa e Donativos 4180,3 71,9 
 58,7
 

1/ Recenseamento Populacional 
 4/ As conversoes ao dolar a taxas
2/ Idade de 14 anos e acima 
 medias de cambio prevalecente na altura

3/ A taxa de cambio actual 
 5/ PNB ao custo do factor

*Fonte: IBRD, Cabo Verde: 
Situacao Economica e Prospectos, 1985
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DADOS SOCIAIS E ECONOMICOS - CABO VERDE 
 (continuacao)
 

MOEDA, CREDITOS E PRECOS
 
1978 1979 1981 1983
1980 1982 1984
 

(em milhoes de escudos cabo-verdianos)
 

Moeda no Mercado 
 1709 2014 2658 3180 3989 4151 1/
Reclamacoes (governo) 
 11 77 34 452 347 486 1/
Reclamacoes (sector privado) 
531 712 684 937 
 1032 807 1/
 

(percentagem ou indicadores)
 

Moeda em % do PNB 
 61,9 65,1 61,2 65,7 66,9 59,8 1/
Indice de Preco ao Consumidor 146 168 192 280
232 340
 

Taxa Anual de Crescimento
 
Indice Geral de Precos 
 17,7 15,1 14,3 20,8 
 20,7 21,4 1/
Reclamacoes (liquido governo) 109,7 
 600,0 -54,1 1229,4 -23,2 40,1 1/
Reclamacoes (sector privado) 
 34,6 34,1 -3,9 37,0 
 10,1 -21,8 1/
 

BALANCA DE PAGAMENTOS (em US$ mil.)
 
1980 1981 
 1982 1983


Exportacao 
 19 24 32 
 36
 
Importacao 
 88 103 101 97

Deficit de Recursos -69 -79 -69 
 -61
 
Transferencias Privadas 
40 36 32 33
 
Servicos Factor (liquido) 3 
 - -3 -5
 
Bal. conta corrente -26 -43 -40 -33
 

Fluxos Oficiais
 
Transferencias 
 29 21 27 
 19
 
Empr'estimos (liquido) 2 
 19 19 14
 

Outras disposicoes, erros 1 
 4 6 4
 
e omissoes
 
Aumento de Reservas (+) 6 
 1 12 4
 

Reservas Liquid. fim ano 44 
 37 43 34 1/

em meses de importacao 6,0 5,1
4,3 4,2
 

TAXAS DE CAMBIO (media anual)
 
ano US$ 
- CV Esc.
 
1975 25,6 1985 85,4
 
1976 30,1 Jun. 78,0
 
1977 34,1
 
1978 35,5
 
1979 37,4
 
1980 40,1
 
1981 48,7
 
1982 58,3
 
1983 71,7
 
1984 84,7
 

1/ Nao inclui outras instituicoes
 
financeiras a nao ser o BCV
 

2/ Servico de divida c/percent. de import. e non-factor services
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ANEXO D 

SITUACAO GERAL DAS iNFRAESTRUTURSAS UPBA!!AS PASICAS 

PARA A CIDADE DA PRAIA 

(Segundo informag6es facultadas pelo GEP do Ministerio
 
da Administraq~o Local e Urbanismo e ELECTRA, EP) 

1. POPULACIO E HABITACIO
 

A populaqao da cidade de Prais, segundo a contagem de populaqo
urbana efectuada 1985, 49 600 pessoasem de tendo crescido,
 
segundo a .esme fonte, 29,5 % no periodo 
1980-85. Em 1985
 
existiam na Praia 9932 alojamentos.
 

2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
 

A cidade da Praia e'abastecids a partir de captaqbes situadas 
em Iguas Verdes (920 m3/dia), Jogo Varela (530 m3/die) e Trin
dade (130 m3/dia), que no conjunto fornecem um caudal di'rio 
de 1580 m3/die. Exi-em dois reservat6rios de distribuiqgo si
tuados em Monte Babose e Ponta de Ague e partir dos queais se
 
fez a alimentaq9o da rede. A rede possui cercs de 2100 lige
qces domiciliarias o que represents o 
 atendimento de sproxima
damente 11 100 pessoas ou sejs uma 
taxa de etendimento de 22 %. 
A rede nao funciona em carga permanente ras corn uns distribui
qao por zones, die sim die nmo. 0 consumo da populeqo servi
de pels rede 'e estimado em 61 l/pessoa/dia. A rede cobre a
 
zone mais antiga, o Plato, 
 e alguns bairror novos: Fezende, 
Acbada de Santo Ant6nio, Prainha e Terra Branca.
 

A restante populaggo 'eabastecida a partir de auto-tanques,
 
servigo assegurado quer pelo Secretariedo Administrativo quer
 
por particulaxres. Os auto-tanques ebastecem 
 1guns reservat6
rios particulares e 22 fontenarios pblicoe espalhados pelos

diferentes bairros perifericos corn urea taxa de cobertura de 1 
fontan~rio pare cada 1750 pessoas. 
 Os fontanbrios funcionau 
corn horario fixo, por bairro, tem cepacidedes de ordem de IO 
a 15 m3. 0 preqo ds gua nos fontanarios ' de 5$00 por lets 
de 20 1 ou seja 250900 por m3. Estima-se que a cnpiteq~o des 
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familias nestes bairros se situa muito abaixo do valor de 
40 1/hab/dia, valor minimo recomendado pels OMS, variendo, con
forme os bairros, entre 10 a 20 1/hab/dia. 

3. SISTEMA DE EVACUACAO DE DEJECTOS 

Apenas 5 % da popularo urbana, cerca de 2500 pessoas, servi
da pela rede pfiblica de esgoto, existlndo 450 ligaqaes domici
lihrias, servindo a rede apenas a zona mais antiga o Plato. 
Os efluentes s~o langados directamente no mar sam tratamento 
embore exista j em funcionamento experimental, 
um estaeqo de
 
reciclagem de Aguas de esgoto pnra efeitos agricoles situeda na
 
zone da Praia Negia. 
Para la dests rede existem 1900 fossas, 
via hfimida, servindo reals 9900 pessoas, ou seja eproximadamente
 
20 % da populaqgo urbana. 
Desde 1984 desenvolve-se na Praia 
um programs de conslruq~o de latrinas secas familiares tendo
 
sido construidas, em 
sistema experimental, 26 latrinas servin
do 140 pessoes em 3 bairros.
 

Segundo o Censo de 1980, a situasqo no concelbo da Prain (o con
celho envolvendo a zona urbana 
e zonas rurais adjacentes) tra
duzia-seem materia de instalae6es sanitbrias, pelos seguintes in
dicadores:
 

Habitaesn corn casa de banho e retrete ..... 16 % 
Habitaq6es corn casa de banho sem retrete .. 4 % 
Habitaq5es sam case de banho .............. 
 80 %
 

A situaqeo no qua respeita sos bairros onde se desenvolve a
 
chamada construq$o espont~nea, bairros perif~ricos, e de quase

complete ausencia de instalag3es sanlthrias quer individuals 
quer comunitariaa.
 

Quanto a custos de diferentes equipamentos o GEP forneceu os 
Beguintes indicadoreas:
 

Custo de 1 sanithrio-balsnhrio pbblico 
 1 450 000,00 ECV
 
Custo de 1 fontanbrio pfblico (12 m3) 350 000,00 ECV 
Custo de 1 latrinp seca familiar ...... 20 000,00-45600,00
 
Custo de 1 ramal domicilihrio de agua 4 000,00 ECV 
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TA4. S: T DE RECOLHA DE IIXOS 

A cidade da Praia disp5e de um sistema pfblico de recolha de 
lixo, funcionendo sob responsebilidede do Secretariedo Adminis
trativo da Praia. 0 sistema disp6e de uma 
viaturs que percorrc
 
diariamente os principais bairros ondd existem, dist ibuidos 

moradores, contentores colectivos pare sos recolhe de lixos 
domesticos.
 

Os lixos s~o depositados num vasedouro municipal 
A saids de
 
cidade n~o existirdo lixeira orgenizade.
 

Nos bairros de ocupaqBo espontgnea n~o existe recolhe dierie
 
organizada do o langado
lixo. sendo lixo nas zones envolventes 
des habiteq6es. 
 Anualmente s~o dinamizades pelo Secretarisdo
 
AdA-inistrativo, atravFs des organizsn6es populares e de base 
comiss6es de moradores e comiss6es locsis do PAICV, OMCV,
 
JAACV - campanhas de higiene 
e limpeza,que procuram mobilizer
 
a participaggo da populagao pars 
a limpeza dos bairros.
 

5. SISTMA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELCTRICA 

A cidade e abastecida a partir de ume central operando corn gru
pos electrog~neos corn 
urns capacidade instalada de 2822 KW.
 
3530 KVA.
 

A produgco da central, sob responsabilidede da ELECTRA, Emprdsa
P(blics de Electricidade e Igus de Cabo Verde, foi, no eno de
 
1984, de 7723 MHW sendo 
a seguinte a estimative de consumo:
 

Consumo dom~stico, estatal 
* .... 3917 IMW (51%) 

iluminaqao pfablica 

Consumo industrial .............. 1057 nW (14 %)
 
Perdes na rede 9
 
consumos n~o controlsdos ........ 
 (35 %)
 

A rede abastece 4200 ligas6es domicilibries o que represents
42 % des cases existentes, mas existem muites situagbes de 
scesso nao controlado 9 rede, por parte de moredores, sobretp
do nos bairros perifericos. A ELECTRA estima que 
se todas as
 
ligaeses forem legalizedes a totalidede des ligsaqes seris de
 

65D00.
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0 custo de vende do KW e em redie de 15,00 corn 2 escelbes: st& 
40 KW (14.00), reais de 40 KW (17.00).
 

Qusnto so 
custo de extens~o de rede existente a novas zones foi 
indicado, corn base num estudo recente, que tel se traduz em ye
lores de 1600 a 1900, milhares de escudos, por ha, incluindo 
transformadores e sistema de distribuiq;o e'rea. Foi indicedo 
tambm que urns ligago domiciliaria custa em rn~dis 6000,00 ECV 
(pars um raio de 9,0 m) A qual deverb acrescer 1150,00 pare 
contrato e aluguer de contedor.
 

6. SISTEMA VI2RIO 

Apenas a zone mais antiga da cidede, o Plato, disp6e de um sis
tema vierio completo, com arruamentos celcetados. Os eixos
 
vibrios principals, no sentido longitudinal do Plato, disp6em
 
de passelos laterals nas ligeg5ese secundaries, em sentido per
pendicular, apenes existe o arruemento celcetedo ser pesseio 
de protecq~o pars o transito de pebes. 
As restentes zones da 
cidade e os bairros principais - Fezends, Achedinha, Prainha, 
Achada de Santo Ant6nio e Terra Branca  tem vindo a ser dote
dos com arruamentos calcetados nos 
eixos de circuleqgo e acesso
 
principal. 
Pare as restantes zones procede-se neste momento
 
so 
mesmo tipo de obras: Achadinha do Meio, Ponta de kgua 
no
meadamente.
 

Nos bairros perif~ricos o transito de pessoes e velculos auto
m6veis e feito pelos espagos entre 
os diferentes elinhementos
 
de cases, sem quelquer calcetamento.
 

De acordo com 
dados fornecidos nelo Projecto de Reconvers~o de 
Bairros Degredados de Praia os decustos alguns perfis-tipo so 
os seguintes, a pregos de 1985:
 

Custo por ml
 

(Esc. CV)
 
Tipo 1 - Arruemento cclcetedo 
com 5,80 ml
 

pesseios tembkm calcetedos corn
 

1,0 m e 1,20 m ................. 
 3 496,00 
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Tipo 2 - Arruamento ce cetpdc corn 5,80 m Custo/ml (Ecv) 
e passeios calcetados corn 2,0 m 
e 3,0 m (faixa de 1,0 m pers plan
taio de arvores) ................... 4165,00 

Tipo 3 - Arruamento calcetado corn 5,80 m e 
passeios cb1cetados com 2,0 m e 
1,0 m .............................. . .3 782,00 

Tipo 4 - Arrumento corn faixa calcetada 

com 5,0 m sem ppsseios mes com vale 
pars drensgem de Agus ............ 2 225,00 

Tipo 5- Idem com.3,0 m de largura ....... 1 335,00 

Tipo 6 - Idem com 2,0 m de largura ....... 890,00 

Os perfis 1 a 3 permitem o transito de veiculos autom 6veis nos
 
dois sentidos e os perfis 4 e 5 o transito eventual, spenes num 

sentido.
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ANEXO E
 

CAR ACT EI ZACAC DO SISTEKA COISTRUTIVC NAS ILREAS 
DE CCJ'STRU9TO ESPOYTINEA DA CIDADF DA PRAIA 

I. IIITRODUCAO 

De accrdo corn dados' fornecidos pelo Projecto de Melhoremento desCondig6es de Vide nos Bairros meis Desfevorecidos da Cidede de
Praia (hAIU/PITUD/FABIT) a taxa de crescimento natural na cicdeda Pri pode ser estimeda em 2,5 % so anosendo a taxe de mi
graqc - emigreqao para a cidade,envolvendo populaq6es do interior que se desLocalp pare a cidade a procure de melhorev condi
9oes de vida cerca de 3,5 % por eno. Isso traduz-se por um cres
cimento anual de 3000 pessoas ou seja,eproxiredsmente,5CC novas 
families por ano na cidade.
 

Pode estimar-se, segundo a mesma fonte,.que perto de 80 /. da popula ao 
da Praia vive em bairros espontaneos representaendc esses

bairros, per outro lado, cerca de 70 % da superficie tctel da
 
cidade.
 

2. A OBTEQ7A0 DC TRENC 

Segundo dados do mesmo Projecto referentes a tres bairros - -ug nio Lime, Braco Theu e Verzea - as condiqes actuais de possedos terrenos peles families seo as seguintes:
 

Condigoes de posse 
 Varzea E. Iime E. Tcheu 
Propriet~rio ................. 46,15 % 62,50 % 48,58 % 

Arrendamento particular .... 56,
Aforamento municipal ..... 7,69 8,33 6,4-5Invasc .... . ........... 38,46 25,00 29,03
Outras .................... 
 7,69 4,17 P,69
 

100,00 % 100,00 % 0O0,00 % 

Estes valores indicam que a percentegem de lotes controleda pa
lo 1unicipio ' muito reduzida, 6 a 8 %, sendo elevedas em n(mero
as situaqoes de inveso, 25 a 40 c, e de propriedade 4C a 63 %.P de presumir que grande parte des situagoes de urcpriedade n~odispoem de qualquer titulo juridico, mes apenas de contratos
 
particulares, cuja validade juridico-administrativa devere 
ser
 
preccria. 

A obteng~o do terreno processou-se assim lergamente de forms neo sujeita a ccntrolo administa.tivo. Segundo a mesma fonte
 cm dois dos bairros estudados - V rzea e iDu6rio Line - apenas
uma percentegem reduzida dos lotes, Z 4 %, foran: edc'.iiridos 
antes de 1974 o que traduz um prccesso de ocupepo do solc recente, e simult-neo corn o processo p6s-independEncia do pais. 
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Cs valores de compre dos lotes indicam,dados de l1%-3, einda que:
 

%Trzea 
 E. lima 
 B. Tcheu
 
<50,OcCCOc. 
 46 q' 47 a 17 % 
>50,C- oo 
 25 o 

o que significa que, para a da existancia de Fiituag6es de ocupaqa de terreno, eXiste wurmercade de terrevc 
nestas zones,
em paralelo corn 
a acq~o de distribuiqeo municipal de 
terreno par
aforamento. 
 Este constataqc 6 reforgede pelo facto de 20
37 % da populaao que declarou ater comprado um lote,o ter feitoje corn a casa construida ou em construgeo.
 

C que se pessou nestes tres bairros, estudedos pelc citedo Projecto, d" provavelmente uma imagem do qua 
se passa no globelidade dos beirros perifericos em 
materia de epropriago de terre
ro.
 

3. CARACTIRIZAAC DAS FABITACOES 

A construgo geralmente inicieda por um rcrclec base cuja area
se situa entre as dimens6es de 8,0 x 4,C m e 10,0 x 5,0 m, traduzindo um 
esosqo coberto principal,serelhante ao d-qs hbiteq6es rurais des 
zones de proveniercia destas populpq6es. Este
espago sera 
em seguid8 completado so nivel do r/c, ou em 1 andar se o lote for pequeno,e limitsdo par outras construq6es.
 
As paredes seo construidas quer 
em pedra quer, mais recentemente,
em 
blocos de cimento macissos feitos pelo proprio dona do casa.Quento 9s coberturas, 
as cases mais antigas eram cobertas cornramos de palmeira ou coqueiro e, mais recentemente, corr chapes
de fibrocimento 
ou laje de bet~o. A cobertura com telha ceramice par ser mais care, ' menos usada.
 

Este primeJro espaqo coberto permite a di,is~o em
timentos: um quarto dois compare urne sale. Na sale desenvolvem-se 
a melor
parte des actividedes da familia. 
Ca trabalhos de cozinha sao
praticados num 
pequeno espaqo coberto rudimentermente,e anexo
 so ncleo base.
 

Coma se 
acentuou a construq5o desenvolve-re evolutivamente, de
scordo com as necessidedes e as possibil.dedes ecor6micas des
families. 
 Segundo dados do Projecto j$. referido, 53 a 67 % dea
cases sao construldes pelo dono 
e pelos seus smigos, a que tz'aduz a domin~ncia do sisteme de euto-construraocom entreajuds
nestes processos.
 

ITgo h' dodos sistematizados sobre o 
 tempo de dursqgo destes
obras. No entento, 
quando visitades as 
cases, elas epresentam
um aspecto inacebado e os seus donos hebitam neles h 
varios
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anoso que deixa supor que 
s construq~o pode desenvolver-se durante enos scompanhando o crescimento e evoluqo de composiqo
familiar. As cases spresentem cuase sempre um 
aspecto toscolA,,porque inacabadas, sem reboco exterior e pintura. 
 0 acebamento
exterior des 
cases apenas 
se da por questoes de prestigio dos
donos. 
 No interior .do pals, nos Pequenos aglomeradgs, onde
questees de estatuto social as
 
se colocau de forma maisegud8,ass 
cases spresentam-se em geral mais cuidadas no tratamento des fechadas.
 

4. MATERIAIS E T-CVICAS CC:,TRU!TIVAS USADAS 

Ainds ' frequente o uso da pedre pare levantmento de paredes
mas e um material que tende a ser 
substituido pelo bloco macigo
de bet~o. 
Muites vezes as paredes s~o feitas simultsnesmente
com blocos e pedra. As paredes de pedra sao oneradas pelo trabalho de partir a pedra, trebalho que pago a pessoas que 
se dedicam a eBsa tarefa, pelo transporte, que vetis conforme a distgncia,e ainda pelo pagamento so pedreiro e so 
seu ajudante.
 
A execuqgo de blocos feits pelo pr6prio dono no local da obrs,
aparece assim como menos dispendiosaalem de que 
o levantamento
de paredes de bloco e mais fhcil porque n~o 
exige o travmento
des pedras, tarefa que necessita de uma certa habilitede e que
justifica o recurso 
aos pedreiros.
 

Quanto aos materials pars coberture a laje de bet~o tende s impSr-se generalizadamente porque permite futuramente a const-ruqao de
um primeiro andar o que valorize a construgeo, embora a lje tenha um comportamento termico pior que 
as cobertures tradicionais.
 

A madeira pars construggo, inexistente em 
Cabo Verde, e um material caro. As cofragens das lejes s~o por isso um dos pontos cr1ticos des construg6es. Se 
as families nao conseguem dispor on
pedir emprestada madeira, recorrem corn 
frequ~ncis so aluguer de
cofragens, que constitui um neg6cio no interior deste sistema
 
construtivo.
 

Nas cases apenas so introduzidas instalelqes saniterias nes fases 
finals e dependendo des possibilidedes econo'micas des families e do seu acesso A agua. 0 mesmo se passe 
com a instalaggo

electrice.
 

2.INACIMALM TO DA CONSTRUCL, 
Embora n~o haja recolhe sistematizeda de dadrs sobre o custo destas construqoes,pois as pr
6priss famljias neo possuem regiEtos
das despesas efectuades,pode estimer-se que o custo deste primeiro ncleo que se veto referindo antarh pelos 80 a 150 contos, dependendo de area, do grau de ecabemento e do greu de perticippqao da mo-de-obra do dono e dos seus 
amigos e familieres.
 
Segundo dados fornecidos pela DGP a estruture do emprego 
em Cabo
Verde traduz-se por ura repertiqgo em 
que - emprego permanente
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representa 3C -" da populaq;o activa sendo de 2C 5,'a percentegemdo emprego temporario estruturado (Frentes de trpbejho do Estado) e de 25 ,' P percentagen do emprego informal. cee presumir que as 
construg8es espontaneas dos bairros perif',ricos resultam n,! su= maior perte de populaqo cujo emprego rrc E per-Dianente e portanto 0 financiamentc des construqcos ter' quecorn o ccr;cter aleat6rio da obtenc~o 
ver

de meios finanreircs. 
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CREDITO PARA CONSTRUCAO E AQUISICAO DE
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1. INTr0DUqA) 

O cridito para construqgo e aquisiqio de habitaqgo em Cabo Verde
operado atraves do Banco de 
 Cabo Verde e da Caixa Econmica de Cabo
Verde. No ano de 1984 o montante 
 total de cridito Predial conce
dido por cada ura destas instituiqes foi o seguinte: 

(10 3 ECV) % 

Banco de Cabo Verde ...... Z 8o 000 75 
Caixa Econ6mica de Cabo 
Verde ...................... 
 2 600 
 25
 

Total 1o6 600
 

A Caixa Econ6mica de Cabo Verde, criada recentemente a partir da re
convereso das estruturas da antiga Caixa Econ6mica Postal, devrr, fu
turamente assumir a responsabilidade de todo o 
cr;dito dirigido ao

Sector da Construq o e Habitaqgo (Cridito Predial) sob tutela do Ban
co 
de Cabo Verde, constituindo-se assim em 
ag~ncia especializada.
 

0 numero de processos atendidos em 1984 pelas duas referidas institui
goes de credito foi:
 

Banco de Cabo Verde ...... 82 (73 %)
 
Caixa Econ6mica de Cabo
 

Verde ..... ................. 
 30 (27 %)
 

Total 112
 

Se a estes proceEsos juntarmos os cerca de 80 a 85 fogos lanqados em
cada ano pelo Estado, com financiamento pblico, segundo dados do GEP/
MALU, teremos um volume de 200 fogos ano. Ors, segundo dados de urminqu~rito lanqado pela DGP em 
1985 aos principais centros urbanos -

Praia, Mindelo, Sao Filipe e Espargos - o aumento 
 do nfmero de fogosne!ses centros foi de 850 fogos/ano, representanto esses centros, em
 
1980, apenas 30 %, do parque. Estes dados 
 colocam em evid:ncia que a
 
parcels de novaz construgoes corn recurso ao ;
cr~dito diminuta. 

ce supusermos que s6 tivesse havido novas construqesc= recurso 
so

cr~dito nesses 4 centros nrbanos a percentagem teria sido de : 13 %. 

0 sector da construqo mobiliza portanto mais vastos recursos finan
ceiror., nao dependendo unicamente do cr~dito operado institucionalmen
te. Em anos recentes corn o incrementoda procura de habita~ges por
parte de estrangeiros tempora'riamente residentes em Cabo Verde (orga
nismos Internacionasi e missges diplomnticas, t~cniros 
e cooperantes,

empresar estringeiras) desenvolveu-seprincipalmente na Praia,o recur
so ao financiamento por antecipnr-;o do pagnnento 
de rendas, sem que

no entanto existam dados susceptiveis de quantificauo dette crdlito.
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.. EANC. DE CABO VFFDE 

Sanco fundalo 

do Banco Nacional Ultramarino e do Banco de Fomento Nacional da epoca
 
colonial.
 

B le Cabo Verde fol en 1976 a partir das estruturas locals
 

0 Banco tern concentralo as funq~es de Banco Central, Banco de Investi
went- e Banco Comercial. Actualmente procEle a uma reestruturaqao in
terna da qual ir retultar,psra o sector ds cDnEtruqgo e habitaqao,a 
pasragem das suar responsabilidades de crelito nesse sector para a Cai
xa Econrmica de Cabo Verde. 

No Sector do Cr~dito Predial,segundo informaa-so do BCV,a actividade tra
duziu-se em anos recentes no eeguinte:
 

NO de Montante
 
projectos financiado
 

Anos financiadoz (103 ECV)
 

1976-82 200 .150 000 
1983 5q 46 274 
1984 82 81 331 

Total 341 277 605
 

Para o ano de 1983 o cr~dito sectorial representou aproximadamente 8 %
 
do cr~dito total coacedido.
 

Ainda em 1983 q volume de cr;;dito m~dio, por operaqgo, situou-se nos 
784 contos ( 10-' ECV). 

As condiqes de operavo, que se mantiveram no perlodo 1976-1984, eram 
as seguintes:
 

Taxa de Perlodo de 
Montante juro amortizaqo
 

Cr~dito para constru
qo ou compra de casa 
pr6pria ............. 70 % 9,5 % 12 anos 

No inicio de 1985 o Banco iniciou a operaqo de um novo sistema de
 
cr~dito de acordo corn as condiq6es que se apresentam no Quadro 1, em 
anexo. 

0 novo sistema introduziu para a aquisigio de habitaq~o propria psrma
nente 4 classes de custo de constru;;o a partir de 600 contos (10 ECV), 
fixando em 2800 contos (103 CV) o limite maximo de financiamento. As 
taxas de juro a cargo do mutu~rio variando entre 7,5 e 11 %, o prazo 
variando entre 20 e 15 anos e a percentagem mAxima do empristimo etre 
90 e 70 %, em funqo da avalisqo efectuada pelos serviqos do BCV. 
As taxas de juro so bonificadas pelas disponibilidades do pr6prio BCV 
a partir da taxa nominal de operaqao do Barco fixada em 12,5 % 
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Para a aquisiqio de pr~dios mistos ou de rendimento as condiq6es foram
fixadas, ser limite do 
volume de cr~dito, em:
 

Taxa de juro ....... 12,5 %

Prazo ................. 
 10 anos 
Percentagem m~xima 
de empr~stimo ..... 66 % 

Durante o primeiro ano de funcionamento do novo esquema, e segundo informaqo fornecida pelo BCV (ver Quadro 2), foram financiados 63 pedi1 2 0 0
dos, 40 % dos quals no escalgo -20Q0 contos (10 3 ECV) e apenas 5 % no escalio inferiorat; 600 contos (10ECV). 

No escalio inferior o montante midio dos empr~stimos foi de 343 conton(270-490) e o rendimento 
timio das familias 18 contos/ms (11-28).
 

A an'lise destes dados mostra que as operaq6es de cr~dito s;o muito 
reduzidas para familias corn rendimenvos mensais inferiores 
a 15 contos/
Im~s.
 

No perlodo compreendido 
entre Janelro e Setembro de 1985 segundo 
tambwm o BCV, 0 volume sectorial de :r~dito revartia-se da seguinte for
ma: 

Montante Montante m~dioTipo de 
 NO de 
 global por operaqaaoperaqgo 
 operaq6es (103ECv) (1O3 ECV)
 

Aquisigo de habitaq;o
 
propria. ................. 
 61 56 995 932
 
Aquisiqgo de pr~dios 
mistos ou renda 
 .... 13 13 800 1 069
 
Aquisiqio de habitaqio
 
pr6pria per amigrantes 
 3 9 790 3 263 

Ji em 1986 o BCV financiou empreendimentos habitacionais de duas coope
rativas de babitago:
 

10 3ICV Juro Anos NO fogos 

Cooperativa de Habitaqo

Econ6mici da Praia 
....... 
 28 000 10 % 20 22 
Cooperative de Funcion~rioe 
do MDR para a Construqgo

de Habitagqo ................. 
 27 000 10 % 20 
 18
 

Estes emprestimos contain 
cor um esquea de credito bonificado pelo,

Estado 
(Minist~rio das Finanqcs) em sistema de amortizaqgo em 
prerta
qoes crescentes:
 

Taxa de juro a Taxa de juro aAnos 
 cargo do mutuirio cargo do Estado
 

1-5 
 4% 
6-lo 

6% 
5 %5%11- 1 6% 4%

16 -20 7% 3% 
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0 BCV ir+n uu fnm ,r racon+emf. , c-'rtar yinurnncn errii+, rarn emlprln+ cab-veriegn, n- ibxferi-r, ven enIn ,juros degr~min adicInnal de 4,9 % por cada periodo de 
n ano cnM um 

deste esquema podem 1 ano e dia. Ao abrigoser obtidos empr~stimos aplicados
aquisiqgo na construqgo,ou melhoramento de pr~dioE para habitaqio propria ou para ren
dimento.
 

As condiqoes gerais de 
funcionamento deste sistema sao:
 

- Empr~stimo at; 80 % do valor atribuldo so im6vel- Montante maximo igual so dobro do saldo da conta
- Prazo de 15 anoE, 
inclulndo 
perlodo de utilizaqio
- Juro mais baixo que o praticado 
8 %em relaqao aos residentes: 


so ano 
- Isenqgo de imposto de capitals, isenqo tempor~ria da contribugao predial e isenqgo 
total ou parcial de sisa
- Prazo de utilizaqgo at; 2 anos 

3. A CAIXA ECONWMICA DE CABO VERDE 

Pelo diploma 167/85 de 30 
Cabo Verde (CECV) 

de Dezembro foi criada a Caixa Econ6mica deaediante a reorganizaqjo, ditada pela leiCaixa Econ6mica Postal (CEP) que 
,da antiga

por sua 
vez havia sido criada em 1928,atrav~s do Decreto nO 
15 
490 de 18 de Haio.
 

Segundo o diploma 167/85 so atribuiges da CECT,as seguintes:
 

a) Receber depaitoa i ordem ou a prazo de particulares, sociedade.= comerciais 
e demais pessoas colectivas de direito privado
 

b) Conceder 
 crditos pessoais 

c) Realizar operaq8es de credito i habitaq~o
 

d) Deter participaqges financeiras 
nos termos da lei
 
e) Realizar 
outras operaqles ou serviqos que ihe sejam cometidos porle, ou autorizados pela entidade de tutela, ouvido 
o Banco de Cabo


Verde.
 

Segundo o mesmo diploma, pare a prossecuq~o das suas atribuiqges,Caixa poderA obter recursos Junto ado Banco de Cabo Verde nos termes econdiqoes que vierem a ser acordados, sendo 
o seu capital de sessenta
milh6es de escudos integralmente subscrito pelo Estado. A tutela eobre
a Caixa ; exercida pelo Primeiro Hinistro.
 

Dedo que 
a CECV se encontra praticamente em fase de 
inicio de actividade, vamos procurar analisar sucintamente a actividade desenvolvidapelo orgsnism: de que a caixa herdarA as estruturas. 

CAIXA C3NJMICA POISTAL 

A Caixa Econ~mics Poe' CEP) foi criada como ce disse emcanhcido 1928 tendoum certo incremento da sua actividade apse a independncie
necionel. 
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A Caixa opera a partir de ura 
rede de agencias que funcionarr anexas
aos serviqos dos Correios embora

rada. instituiqgo organicamnte sepa-
Por esta raz~o 

como 

a CEP dispe de 16 agenciaE cobrindo todas
ilhas as
enas maiorescobrindo ainda os principais centros populacionais:
 

Agencias
 
Santo Antgo (4) -
 Porto Novo, Ribeira Grande, PaI 
e
 

Ponta do Sol
 
Sio Vicente (1) -
 Mindelo
 

Sao Nicolau (1) -
 Pibeira Brava
 
Sal (2) -
 Aeroporto do Sal e Santa Maria
 
Boa Vista (i) 
-
 Sal-Rei
 

Maio (i) -
 Vila do Maio
 
Santiago (3) 
 Praia, Aseomada e Tarralal
 
Pogo (2) -
 So Filipe e Mosteiros
 
Brava (i) -
 Nova Fintra
 

Como os dep6sitos funcionam a partir do berviqo de Vale Postal
nao opera a Caixa
em 
todas as estaqoes dos CTT, mas 
apenas na;,,elas onde os Correios disp;em daquele serviqo. Segundo informnnes prestadas pelo
ponsavel executivo, Sr; res-Joio de Deus Dias da Foneeca, as perroas patenteiam ura 
certa preferincia pelos serviqoe da CET dada a leveza dos procedimentos para 
a efectivaq~o de dep6sitos 
e de levantamentos. 
 Os dep6 sitos rao efectuados em qualquer agencia atrav~s da 
emizsrao 
 e um
vale postal endereqad-) 
 conta do interessado~e os 
levantamentos
contra apresenta;o feitosde uma 
momento ati 

cimples caderneta de depositante no proprio
an mAximo de 5000 escudos. Segundo o mesmo
emigrantes recorrem bastante infor'mndor o
CEP para efectivacno de deporitoe
geral nao mas em
pedem empr;stimoe. 
 Efectuam eases dep6sitos durante os 
perodos de f~rias que gozam 
en Cabo Verde.
 

Quanto so reembolso das quantias emprestad.- pelade CEP foi afirmado queum rodo geral n.o existem qusdsquer problemas embora por vezes a Caixa 
tenha que recorrer aos fiadores.
 

OPEFArA F PASSIVAS 

A CEP recebe dep~sito. ; ordem e a prazoquer de particulares quer de
organismos Incluindo depcsitos efectuados pelos pr6prios CTT.
 
Os depositos, at; 1 de Janeiro de 1985, cram remunerados de acordo 
com
 o seguinte esquema: 

A ordem - 3,5 % ao ano at; 100 contos
A prazo 5,0 % ao ano at; 200 contos
 

Aps aquela data as condiqes foram alteradas passandomo a vigorar o meesquema praticado pelo BCV (ver Quadro 3). As remuneraq6es foramportanto melhoradas quer nos 
dep'sitos i ordem quer a prazo. 
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OPEYAq5 FS ACTIVAS 

As modalidades de cr~dito facultadas at; A data pela CEP sao as se
guintes: 

1. Empr;Etimos ordinarios (para funcicn~rios) 
2. Empr~stimos especiais (para doenqa em geral)

3 Emprstimos para compra ou construq~o de casa
 
4. Emprestimos para nmpliaq~o, reparaqgo e conservaqgo de casa
 

(emprestimos hipotecArios) 
5. Letras a particulares
 

1. DU4PRLTIMOS ORDIT14IOS 

Sao empr~stimos s6 concedidos aos Servidores do Estado, cujo montante 
miximo ; calculado entrd 2 e 12 mesds de vencimento. Vencem um juro

de 7,5 % ao ano, corn garantia apresentada par fiador id6neo e prazo de 
reembolso variando de 1 a 4 anos. 
 0 esquema ; o seguinte:
 

Montante m~ximo Prazo maximo de 
de empr~stimo reembolso (pres-

Estatuto do funcionario 
 (meses) taqoes mensais)
 

Pago A quinzena/intarimo .... 2 12
 
Do quadro (at; 4 anos) ...... 4 18 
Do quadro (4-10 anos) ....... 6 
 24
 
To quadro (+ 10 anos) ....... 12 
 48 

2. EMFPSTIMOS ESPECIAIS 

S; concedidos a servidores do Estado, corn valor m~ximo igual a 6 meses 
de vencimento qualquer que seja o estatuto e categoria do funcionArio.
 
Prazo de amortizaqgo m~ximo de 24 meses, aplicando-se para os escaloes
 
inferiores as mesmas limitagSes do esquema anterior. 
Necessitam de
 
fiador e vencem juro de 6 %. Sao em geral concedidos para situag6es
 
de doenga.
 

3. EMPRtSTIMOS PARA OOMPRA OU CONSTPUQXO DE CASA 

Sio empr~stimos concedidos quer a funcionrioa do Estado quer,rmais 
re
centemente.a particulares, sob hipoteca do terreno ou da casa, ou sob 
garantia real.
 

Eetes empr~stimos, ati 1974, venciam um juro de 6 % e prazo de reembol
so de 12 anos tendo, a partir de Setembro de 1984, as condiq$es pido al
teradas par& 8,5 % de juro e 15 anos de prazo,respectivamente. Actual
mente, corn a transformaqlo da Caixa Econ6mica Postal em Caixa Econ6mica 
de Cabo Verde, as condiqSes que sergo praticadas sero condig3es iguais 
as do Banco de Cabo Verde (ver Quadro 1). 

0 montante m~ximo dos empr~stimos ; calculado com base no vencimento ou
 
rendimento dos btuefici~rios, sendo 
esse valor mximo igual a 4 anos 
de vencimento. 0 montante nio pode em qualquer caso ultrapassar a ava
liaqlo feita pela Caixa ou o orqamento apresentado. 0 desconto das 
prestaqes ; efectuado directamente no vencimento no caso de funcion;
rios, e semeEtralmente nos outros casos. 
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Inicialmente este tipo de emprestimo era apenas concedido a funciona
rios do Estado corn mais de 5 anos de serviqo, mas actualmente o sistema 
foi liberalizado e aberto a qualquer pessoa desde que apresentando ga
rantias perante a Caixa.
 

4. EXPIRfTIMOS PARA AMPLIAQO, RFPAI;AqA E CONSrEVAO DE CAcA
 
(CT dito hipotecario)
 

Sao empr~stimos de que 
podeu tsmb~m beneficiar o, servidores do Estado
 
mas que se destinam em especial aos particulares. 'ao concedidos me
diante hipoteca da casa (em geral as pessoas hipotecam o r/c para cons
truir o 1Q andar, mas tamb~m pode servir para ampliar um ou doJs quar
tos, segundo informaq@es do gerente).
 

A caixa empresta at; 50 % do valor atribuido A casacom ura taxa de 8 % 
ao ano e prazo de reembolso de 8 anos. 

5. LETRAS A PARTICULAPES 

Sao emprestimos em geral feitos a comerciantes com valor eaximo de 2D 
contos, garantidos por 3 fiadores id6neos Ferante a Caixa, vencem uma 
taxa de juro de 9 % e deverjo ser pagos ate 6 meses. 

A regulamentago ne qual se baseia esta actividade foi estabelecida pe
las Portarias 3103 de 19 de Novembro de 
1945 e 6153 de 12 de Junho de
 
1961. Esta regulamentago visava disciplinar a concessao de adianta
mentos a servidores do Estadope por essa razao as modalidades prevlstas
 
de crdito tinham a designaqao de adiantamentos: Adiautamentos ordi
nsrios, epeciais e para compra cu construgo de casa. Ap6s a indepen
d~ncia, como se acentuou, os esquemas foram liberalizados pasEando a 
abranger tamb~m os particulares n.o funcion~rios.
 

BREVE ANALISE DA ACTIVIDADE DA CEP NOS OLTIMOS AND S 

Segundo dados facultados pelo gerente (ver Anexo 4), a actividade da
 
CEP pode sinteticamente resumir-se:
 

Verifica-se que o wolurde anual de dep6sitos se dco tar mantido corn 
evoluqo lenta at; i altura da independncia em 1975, tendo em seguida 
crescido rapidamente e apresentando no final do perlodo 1975-80 um va
lor " 3 x superior ao de 1975. 0 mesmo ritmo se manteve no periodo 
1980-85 cor crascimento no final de " 3,5x superior aos valores do in"
cio do periodo. As taxas de variaqao anual sao respectivamente:
 

1980-81 ...... + 14 %
 
1981-82......... + 42 %
 
1982-83 ........ + 66 %
 
1983-84 ....... + 2 %
 
1984-85 ...... + 39 %
 

Este aumento do volume de depositos segundo o gerente deveu-se por um 
lado ao facto de a CEP remunerar os dep6sitos i oz,', contrariamente 
&o BCV que 0 no fazia at; 1985,- ao facto de a Caixa diap" de ura boa 
rede de agncias. 
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__________ 

3% entcat- 9 eetrutura espacial doe v-lumes de dep;sito mostra que
peso baicr cabe i cidade da Praia (91 '%) cabendo ao resto do pals ape-

Dado qur a Caixa nao 
disp~e de dados tratados que separem os
tos efectu-sos por particulares dos 
deposi

efectuados por organismos, nao sefica ccm. usm 
ideis precisa des origens desses fundos. 
 Apenae foi referilo ;u, oF rprios CTT detinham em 
1985 um saldo depositado de
aproxi-----rte 27 OQO 
 contos.
 

1uanto c-) tip-) de deposito o maior volume cabe aos dep6sitos A ordemque aprrfr.ntamr m-ie de 90 % do volume total. 

Os volumes de emprestimos efectualos nas diferentes modalidades, para
19-4 e 1cc=, foram os seauintp. 

EMPRtSTIMO S (103 ECV) 

ICompra THipotecaj 
 ILetras

IFine
Isociais Iou _o
__constru 
 o a parti- I
Iculares ,Doen~a 
 lculares
Ia parti- II Total 

1 ..,I1984 188 146 (75?124 002 I ...(20%)J2666 (2".1283 (0,2%)12504 (2%) 1117 601
 
1985 
 95 129 (77%119 283 (16%)15893 (5347(0,3%) (1,5%) 122 86 

1 IIIII 

Verifica-se portanto que o major volume de cr~dito ; concedido na modalidade de fins sociais ( 75 a 77 %) reprEsentand., o credito Predial(compra ou construqgoe hipoteca a particulares) um volume de 21 a 22%. 
Comparandm o nuriero de processoa tendidos e o volume de cr~dito concedido, verifica-se que o valor m~dio por operaq~o se situs em:
 

CP.tDITJ PAPA COMPEA OU CNSTUQXO (103 ECV) 

NO de Volume total 
 Volume m~dio de
Ann 
 operaqoes de cr~dito cr~dito por
 
-epe 

ra q ao 

1982 
 22 
 14 632 
 665
1983 
 34 
 16 469 
 484
1984 
 30 
 24 002 
 800
 

Segundo informaqgo do gerente,nos ultimos anos as operasoes variaramem volume deede um minimo de 400 contos at; um mximo de 1600 contos. 

4. PrGIMF D1 CPtDITJ PAFA HABITACAI BONIFICADO FELO ESTADO 

Pelo Dirloma 164/85 de 30 de Dezembrj foi institu'do um regime de cr~ditobonificado pelo Estadoppara concessio de emprestimos destinedosaquisiq.i, construqao, recuperaqo, 
i 

beneficiaqo ou ampliaqao de habi
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tg,;o ;r.;Fri Fermanente.
 

-
As entilidp. autorizadas a cnnce.cr ci;44*i105 ao abrigo deste regime sao
o Banco de Cabo Verde e a Caixa Econ 6 mica de Cabo Verde, sendo Os processos instruldos e analisa.loi- tenicarnente pelo Instituto de Fomentoda Hsbitaqa: e as bonifica-oe.' proce s".ias 
atraves da Direcqo-3eral de

Finanqas,do Minist.rio 
das Fin:nqas.
 

O Diploma prev; que'a dotaqo orqn7-entnl pars bonificaqgo, emcada ano
xala n-) Orqamento Geral do Estado, 
fi

.ejn repartida da seguinle forma:
 

- 35 % para aquisiq~o de habita;aa E-cial promovida pelo Fstado
 

- 30 % para construqgo ou aquizi;-, por cao.erativas de habitaqao 
eco
nomica ou associaq6es para constru;-o de 
casa pr6pria
 

- 30 % para construqi3 ou aquisiqao de 
casa pr6pria em regime indivi
dual atrav~s de programas de auto-construq;, apoiada
 

- 5% pars operaq6es de reabilita-;o, ampliaq~o e beneficianqo de casa
 
propria.
 

0 Diploma institui parms!+rO@ #ip . i a-,.. s,;ipom, quor t 4 Hrcr,, oupr

financeiros:
 
Fisicos 
- Azeas Brutas inferiores a 114 m2 (edificios multi-familiares) 

e 134 m2 (habita;io unifamiliar) 

- Areas por tipologia T2, T3, T4 a variarem entre os limites:
 

Multifamiliar (m2) Unifamiliar (m2)
 

T2 
 44 - 84 
 56 - 90 
T3 
 56 - 100 76 - 120
 
T4 
 64 - 112 
 86 - 134
 

Financeiros - Rendimento mensal bruto do agregado 
familiar inferior
 
a 50 000,00 (FCV)
 

-
Montante m~ximo do empr~stimo 1600 contos 
(103 EV)
 

- Cuslo maximo de habitaqgo igual a 1800 contos
(10 ECV)
 

- Valor da prestaqo anual de reembolso do empr;stimo nao
 
inferior a 20 % do rendimento anual do agregado familiar 
benefici.rio.
 

Quanto a beneflcios,- enquadrados por tr~s escaloes de rendimento eclasses de construq~o, o diploma rrevi percentagens de 
tr~s 

taxg de juro' asuportar pelo Estado 
e taxas minimas a suportar pelos mutuarios, segundo o esquema seguinte:
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Taxas a cargo
Estado do- Classes Taxas minimas do mutu&rio - Classes de cons-(ecala(ema 10 sECV. de construso- .. truqo (%].tr mes) A(T2) B(T3) C(T4) A(T2) B(?3) C(T4) 

.scalao I 
< 25 6 5 4 4 5 6 

Yscalo II 
25- 40 5 4 3 5 6 7 
Escal~oIII 4 3 2 6 7 8 
4o - 50 

Fste dirloma, recentemente publicado, 
noOs dois financiamentos foi ainda aplicado na pratica.feitoe pelosultaram de BCV a cooperativas, jiprocessos em 1986,entrados reno Banco anteriormente i publicaqoDecreto 164/85. do 
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----------------------------------------------- 
----------- ------------- ------------------------------

BANCO DE CABO VZRDE
 

EMPRtSTTLMOS DESTINADOS A AQUISIqX') DE 
 HABITACIO PRFPRIA PEPMAIlEIT, 

QUADR0 1 

Custo da habiaqo Taxa de Juros
nominal Bonificagio Taxa de Juros Prazo Maxi- Percentagem minximna cargo do 

(1) 
 (2) 


At; 6o0 c 
 12,5

601 - 1200 c 
 12,5 


1201 - 2000 c 
 12,5 

+ 2000 c 
 12,5 


mutu~rio 


(3) (4) 


5 7,5 

4 8,5 

2,5 10 

1,5 11 


mo 
(anoc) do emprstimo em
funqao de (1)

(5) (6) 

20 
 90
 
20 85
 
18 
 8o
 
15 
 70
 

- Valor maximo do financiamento banciri, pnra qualquer nivel de taxi de juro n: 2 800 000 evc- A avaliaqgo ou os orqamentos devergo ser certificadis pelos tecnics io B.C.V. 

EMPPtSTIMOS DESTINADOS A AQUISICO DE PRtDIOS MIS.pr--OU Dr RENDIMIN"D 

(2) (3) (4) (5) (6)
Iemxw 12,5 0 J 12,5 10 j66A{I 

Ln 

z 

En 0



FINANCIAMENTOS "CO.ICEDIDDOS !r 'sE ('LA\RPO) 
A 1986 (tA1.RCO) ERDE.=ELO EAICC -7 . 

QUADRo 2
 

(Valor em contos)
11. PEDIDO'S VALOR MLDIOESCALOFS VALOR MAXIIO- RENIDIHENTO RENDIMENTO 
E ID10 M,: 
 MAXIMO F:
FIIAICIADOS Ei'IPRISTIIJS T-:;:- 7AMILIAR. i1,1 1IO E 

70
 
At6 600 c. 3 
 . 343 
 4,90 
 18 
 28
 

270 
 11
 

E01 - 1.200 16 25. 582 
 850 
 23 
 39
 

200 
 14
 

1.201- 2.000 
 27 43 
 956 
 1.660 
 33 
 91
 

400 
 18
 

2.000 
 .17 
 27 1.691 
 2.800 
 51
 
7  600 
 30
 
63 100
 

F-13
 



QUADRO 3 -- BANCO DF 'ABC VERDE -- 1986 

OPERACOES PASSIVAS 
DEP6SITOS 

A - DEP6SITOS A ORDEM
 
ATE 200.000s00 

EXCEDENTE DE 200.000SOO 

B - DEPOSITOS A PRAZO DE 90 DIAS 

C - DEP6SITOS A PRAZO SUPERIOR A 90 DIASMAS NAO A 180 DIAS 

D - DEPOSITOS A PRAZO SUPERIOR A 180 DIAS,
MAS NAO INFERIOR A 1 ANO 


E - DEPOSITOS A PRAZO SUPERIOR A I ANO 

OPERACOES ACTIVAS 
EMPRESTLMOS 

A - OPERA(OES A PRAZO NAO SUPERIOR

A 90 DIAS 


B -- OPERACOES A PRAZO SUPERIOR A 90 DIASMAS NAO A 180 DIAS 

C - OPERACOES A PRAZO SUPERIOR A 180 DIASMAS NAO A l ANO 

D - OPERAOES A PRAZO SUPERIOR A I ANO.MAS NAO A 5 ANOS 

E - OPERACOES A PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS 
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ANEXO 4
 
CAIXA ECONOMICA POSTAL
 

DADOS SOBRE A ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
 

i. ORIGM.DOS FENDOS DA CAIXA 
Provem de peauenss poupanqes efectuades desde a sue crisqo
ate A presente data.
 
i.I. VALOR TOTAL DOS DEPOSITOS EFFCTTYAPCS 

1970 .... 26 446

1975 .... 
 24 025
 
1980 .... 
 78 670
 

1981 .... 89 371

1982 
 126 542
1983 .... 209 798
 
1984 .... 
 205 681
 
1985 .... 
 285 45

1.2. VAIOR DOS DEPOSITOS EFECTUADOS POR LOCAJIDADE 

Anos de 
 1984 
 1985
 
Praia 

258 415
Santa Catarina 
 1 345Tarrafal 

646


Maio 1 697
Boa Vista 

Ribeire Brava 489 

2 344Santa Marie 176Aeroporto do Sal 
 i 125S. Vicente 11 208
Porto Novo 

600
Paul 

1 075Ponta do 
Sol 

550
Ribeira Grande 1 451Nova Sintra 

Sao Filipe 314
 
1 667
Mosteiros 

1 943
 

1.3. VALOR DOS DEPOSITOS, POR TIPO DE DEPOSITO
 
A estruture 
da Caixa n~o permite desdobrr nestedep6sitos particulares momento osdoe dep6sitos oficiais. 

1984 
 1985
Total dos dfep6aitos A ordemTotal dos dep6sitos a prazo 
196 288 265 879
9 393 
 19 166
 

2. APLICAQIO DE FUNDOS -
EMPRtSTIMOS 
Os fundos resultantes de dep'sitos efectuedos 8Bo splicadosdiversas modalidadesnas de cr6ditoe, tais como: 
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Emprestiwos Ordinhrios 

Emprestimos Especisis 

( fins socieis; resolver pro
(S) (Emprestimos Compra de Case 

blemas de doence; aouisiqBo

de moradia pr6prie;
Emprestimos Construqgo de Casa 

e cons
truqBo de moradie.
 

EmprestimoseAmpliago ( Beneficis9o de moradiaEmpr~stimos ]ReparaqgoEmprestimos Conservagao (bpr6priee fomento da 
cons( truqBo de pr~dios
 
a) Exclusivaente aoE servidores do 
 Estedo
b) Beneficis tambem os 
servidores do Estas1o ross concedido
especialmente a particuleres 

2.1. CRtDITO PARA COMPRA E CONSTRUQXO DE CASA 

Ietras 
 Hipotecbrio

a perticulares 
 a particuleres
1970 
 610 
 6 507
1975 - 5 420

1980 7 941 3 6271981 9 242 8 733 
2 978
1982 11 3o8
14 632 2 9o4


1983 3 21516 469 
 3 9371984 3 43424 oo2 
 2 5o4
1985 2 66619 283 
 1 834 5 893 
2.2. CREDITO PARA COMPRA OU CONSTRUqjO
 
Foi discriminado 
 no ponto 2.1 
2.3. CREDITO PARA COI.PRA OU CCITSTRLUqLO
 
N2 Empr~stimos
 

1982 - 22 (a)
 
1983 - 34 b

1984 - 30
 

(a) 7 a particulares
(b) a particulares


c) 6 a particulares
 

Valor mais alto
 
Valor m~dio..... 
Valor mais baixo .... 

Rendimento familisr mats alto ...
Rendimento familiar m~dio 
.......

Rendimento familiar mais beixo 
.. 

2.3.1. CREtDITO PARA COIPRA OU CONSTRUQ1O, POR LOCAIIDADE 

Prais Sgo Vicente
 
1982
 
1983
 
1984 
1985
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2.4. TC'AI DE CRtDITO PARA FINS SC0IAIS 
_ ATk Mf Are 

1970 .1. 
 10130
 
1975 ... 710 
1980 ... 68 611
1981 ... 59 919

1982 ... 
 79 230
 
1983 ... 87 000

1984 ... 88 146 
1985 ... 95 129
 

2.5. CREDITO PARA FINS 	SOCIAIS
 

2 meses 
 4 meses 
 6 meses 
 12 meses
 

1983 .... 
1984
 

De momento 
' muito dificil e moroso o fornecimento destes dados
tendo em vista o modo em 
que se encontra escriturado o servigo.
 

2.6. CRtDITO POR DOENCA
 

1983 .... 138 contos
 
1984 .... 283 "
 
1985 .... 
 347
 

2.7. 	 CRtDITO PARA FINS SOCIAIS

N Emprestimo 
 Valor 
 Valor 
 Valor
mbximo m~dio milnimo 

Rendimento maximo 
 Rendimento 	 - -- - -
Rendimento
familiar 
 medio 
 + beixo 
familiar familiar
 

1982	 -------------------------------------
1983 ... 1442 (NQ de emprestimos)
 
1984 ... 
 1784.
 
1985 ... 
 1940
 

2.7.1. CRtDITO PARA FINS SOCIAIS POR LOCAL 

Praia i 
 S. Ficoieu
 
Tarrafal Sant Cai*;inLq*Aerie
Mai......?nte
rito
do Sl
...
 
Boa Vista 	.... t ....Brav ........ 

S. Filipe 	 Jo Sol ... ... 	 Paul ..........
Mosteiros 
.... Ribeira Grande
 

Os cr~ditos concedidos abrangem todas as 
categories sociais,
sendo concedidos 
a todos os servidores do Estado em quelquer
localidade do Pails. 

Elaborado par

Prr-ip, I5-6-8E. T 
 /Jo~o de Deus Dipp da lonper/ 



ANEXO G. 
CAR NCIAS E AVALIAQO DO PODER DEAQUISIQAo
 

Como indicam as primeiras discussbes sobre o problema populacional, a definigao de como e onde ir& 
crescer a populagao
fundamental se se pretende quantificar a necessidade de novos
fogos, o seu tipo e localizagao, assim como a quantidade de
transformag~es necess~rias, tanto para as 
infraestruturas como
para as pr6prias habitag6es. Os servigos cabo-verdianos de
estatistica e o Banco Mundial elaboraram vdrios quadros na base
de diferentes hip6teses. Os documentos relacionados com os
Objectivos e Estratdgias utilizaram na preparago do II Plano
hip6teses m~dias do censo de 1980 para projectar a necessidade
de novas habitag6es, regular o crescimento e reduzir a superlotagao das habitag~es jA existentes.
 

De acordo com as hip6teses m6dias, espera-se um crescimento
global da pcpulagdo de 2,8% de 1985 
a 1990 e de 3,3% de 1990 ao
ano 
2 000. A populagao urbana deve crescer, segundo as estimativas, entre 9% e 5,6% nos mesmos periodos, com valores relativos
mais acentuados 
na cidade da Praia. A populagdo da Praia deve
crescer 
70% 
sobre os niveis de 1980, atd 1990,
1990 ao ano 2 000, e outros 70% de
o que da um crescimento de 7% ao ano. Espera-se 
que a populag~o do Mindelo cresga numa percentagem inferior,
cerca de 4,1%. Por outro lado, nas cidades e Areas semi-urbanas o
crescimento no seu nivel mais elevado poderd atingir os 8,6%
ano na d6cada de 1990-1999. 
ao
 

Esta projecg~o depender& do sucesso do programa do GCV de 
encorajar as populag5es a permanecerem nas Areas rurais e semi-urbanas
em vez de emigrarem para as 
cidades.
 

Relativamente As populagbes rurais, espera-se um crescimento moderado. De acordo com essas perspectivas, haverd um decr6scimo gradual de 43% 
da populaq&o global at6 
o ano 2 000 e de quase 60%
at6 1985, enquanto que a populagao urbana crescerA de 28%
e a populagdo semi-urbana aumentard de 12,5% 
a 36%
 

g5es estdo resumidas nos quadros G-1 e G-2. 
a 20%. Essas projec

0 Banco Mundial elaborou as projecg6es de acordo com as v~rias
hip6teses 
e considerando as 
taxas de natalidade e a emigrag~o.
Todas essas situag~es prevdm que, exceptuando uma natalidade mais
baixa e ausdncia de emigragao, esses ndmeros sejam mais baixos
do que as hip6teses m6dias cabo-verdianas apresentadas abaixo.
Isso sugere que as projecgbes cabo-verdianas possam ser mais elevadas mas que nao subestimam o crescimento. Portanto, as projecg es das necessidades 
habitacionais 
baseadas nas hip6teses mddias podem ser de certa forma elevadas, comparando com as necessidades actuais.
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QUADRO G-1: 
POPULAC90 URBANA, SEIII-URBANA E RURAL, PROJECC ,ES 1980: 
1985,1990,2000
 
Em Milhares 
e Percentagem do Total da Populaqo
 

1980 
 .. ;198,_. 
 1990 
 -2000
 
No. % No. % 
 No.
CABO VERDE %295.7 100.0 
 336.7 100.0 
 383.7 100.0 
 509.3 
 100.0
 

Cidades (urbanas) 
 77.7 26.3 
 94.7 28.1
- Praia 118.0 30.8
(38.1) 185.0 36.3
(49.6)
- Mindelo (64.7) (110.0)
(39.6) 
 (45.1)
Vilas (semi-urbanas) (53.3)
35.8 12.1 (75.0)
42.2 12.5
Rural 56.4
182.2 61.6 14.7 104.9 20.6
199.8 
 59.4 
 209.3 
 54.5 
 219.4 
 43.1
 
Fonte: 
Grupo de Trabalho - Habitagao, Urbanismo e
Projecgpes Demogaficas .(Hip 6 tjeseMda), 

Saneamento Basico: Pesenvolvimentp ajsDoc. 7, Setembro de 1985. .
 .
 .
 .
 

QUADRO G-2: 
POPULACAO 
URBANAI SEMI-URBANA E RURAL
AUMENTO DE PERCENTAGM 
M DIA ANUAL, PROJECQOES AT 
2000
 
198971985 
 1985-1990 
 199072090
 

CABO VERDE 
 2.8 
 2.8 
 3.3
 

Cidades 
 4.4 
 4.9 
 5.6
- Praia 
 6.0 
 6.1 
 7.0
- Mindelo 
 2.8 
 3.6 
 4.1
Vilas 
 3.6 
 6.7 
 8.6
Rural 
 1.9 
 1.0 
 0.5
 
Fonte: 
 Grupo de Trabalho H
Habitagio, Urbanfsmo e Saneamento
Basico: Desepyolvimento das.
PrpjeppFes,pempsrjas (Hip!tese
Mdia), Doc. 7, Setembro de 1985.
 



As an~lises apresentadas a seguir procuram quantificar as necessidades de servigos habitacionais para o periodo dos pr6ximos
cinco anos. A andlise 6 baseada na metodologia do documento
Objectivos e Estrat6gias do II Plano. Para o pais no seu todo,
o n
lmero global de casas est& muito pr6ximo do ndmero de familias, com base nos dados do recenseamento de 1980 
com um deficit de 938 habitag~es. Al6m disso, 1398 fogos sdo considerados
impr6prios para habitagao, isto 6, construidos sem material

adequado.
 

Comparando os ndmeros do recenseamento de 1980 com os resultados
da Contagem Especial da Populagao em 1985, pode-se verificar o
crescimento e a evolugdo nos ndmeros de unidades habitacionais.
O Quadro G-3 indica a situagao nas areas urbanas, semi-urbanas
e rurais, incluindo Praia e Mindelo. Concluiu-se existir uma mddia
de 5,2 pessoas por familia.
 

QUADRO G-3: EVOLUCO POPULACIONAL E DE HABITAAO
 

Evolugao Evolugdo Evolugdo
Populagao Populacional 
 nQ de Fogos n! de Excesso/
1985 
 1980-1985 
 Familias 
 1985 fogcs (Deficit)
Centros
Urbanos 
 94 677 
 18 120 
 3 524
-Praia 49 600 19 247 3 937 413
Il 300 
 2 132
-Mindelo 9 932 2 669 537
45 077 
 6 820 
 1 392 
 9 315 1 268 
 (124)
Vilas
semi-urb. 
 42 228 
 5 386 
 1 036 
 1 063 (3 328)
Zonas
 
Rurais 
 199 750 
 17 446 
 3 335
 
TOTAL 
 336 655 
 40 952 
 7 915 
 5 000 2 915
 
Utilizando as projecg~es populacionais mostradas no Quadro G-1 e
considerando um total familiar de 5,2 pessoas, conta-se com um
crescimento populacional durante o periodo do II Plano, 1986-90,
da ordem dos 47 062 pessoas ou 9 131 familias, distribuidas
entre as 
Areas urbanas e rurais como vem indicado no Quadro G-4.
 
QUADRO G-4: ALTERAg6ES NA POPULACAO E NMERO DE FAMLIAS
 

Aumento da 
 Aumento do
Populagao 
 nQ de familias
 
Centros urb~inos 
 23 323 
 4 527
Vilas semi-urb. 
 14 152 
 2 769
Zonas Rurais 
 9 587 
 1 844
 
TOTAL 
 47 062 
 9 131
 

Al6m do mais considerando que 2% das casas construidas antes de
1970 precisam ser substituidas anualmente, outras 615 casas precisam de 
ser construidas em sua substituigao. Portanto, quase
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2 500 casas por ano ser&o necess&rias 
para acompanhar as necessidades do crescimento e substituigo.
 
As necessidades mais prementes s&o as de novas unidades para aliviar a sua superlotagdo das casas existentes. No padrdo aceitavel da DGUHSB, duas pessoas par quarto, um total de 37% 
ou 21 653
habitag6es estavam superlotadas em 1980 e 23% 
tinham menos de
duas pessoas par quarto, incluindo 5% de moradias que estavam vagas. As ilhas com maior emigragao, Boa Vista e Brava tinham a
maior ndmero de unidades sublotadas. S. Vicente e S. Nicolau tinham tamb~m um numero substancial de moradias sublotadas (38%
35% respectivamente). Fogo, Santo Antao e Santiago tinham a maior
 

e
 
ndmero de moradias com um e dois quartos e, consequentemente,
maior superlotagao. No Fogo, 43% das habitagoes estavam superlotadas, 
em Santo Antdo, 46% 
e em Santiago, 40%
da Praia). (42% no Concelho
A DGUHSB sugere que para reduzir a sobreocupagdo serA necessdrio construir um nmnero de 10 827 fogos. Isso equivale a construir uma nova habitagdo par cada duas superlotadas.
 
Resumindo, as necessidades habitacionais para 1985 sao calculadas
em 19 155 fogos, como se mostra no Quadro G-5.
 

QUADRO G-5: NECESSIDADES HABITACIONAIS, 1985
 
Fogos com materiais ndo dur.veis 
 1 398
Excesso de familias par moradia 938
Superlotagao 


10 827
Crescimento excessivo das familias
par unidades produzidas 
 2 915
Substituig~o de moradias velhas 
 3 077
 
TOTAL DE HABITAgOES NECESSARIAS 
 19155
 

Portanto, durante a II Plano (1986-1990) calcula-se que serao
necess~rias 19 155 fogos para atingir a nivel necessario para
1985, mais 9 131 para acompanhar a crescimento do ndm.ero de
familias e 3 077 para substituir as unidades velhas, totalizando
31 363. Isso equivale a 6 272 fogos par ano ou seja um aumento de
52% em relag~o ao ndmero de fogos de 1980.
 
Essa necessidade de mais de 6 000 fogos par ano 6 seis vezes superior ao que a construgao corrente calculada em 1 000 par ano
(1980-85). Esses c~lculos, muito par alto, n&o levam em consideragdo as necessidades de melhoria de qualidade das cozinhas, casas de banho, latrinas, electricidade e a acesso A agua e esgotos.
 

Est& claro que um aumento desta magnitude em relagao A produg~o
corrente, mesmo do tipo mais elementar como a casa evolutiva, nao
pode ser conseguido num periodo de cinco anos e, nem mesmo num
periodo de dez anos. Os custos e disponibilidade de terreno, materiais e m~o de obra, impedem qualquer possibilidade realista de
cobrir completamente as necessidades habitacionais nos pr6ximos
anos.
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A DGUHSB n~o fez qualquer tentativa de quantificar os custos das
necessidades de produg~o e nem sequer as necessidades de certos
tipos de casas. 
Isso deve ser feito antes de se 
fazer qualquer
cdiculo do investimento necess.rio. Por exemplo, dos seis mil
fogos necess~rios por ano, qual 6 a percentagem para habitag6es
evolutivas? E para as unidades "sociais" acabadas? S6 depois de
uma tal an~lise ser feita 6 que se pode calcular o custo Dor
unidade de acordo com o tipo.
 
Um cdiculo dos recursos necessdrios a investir para se satisfazerem as necessidades habitacionais 6 apenas um primeiro passo.
Talvez o mais importante seja determinar a procura real de habitagao. A procura real 6 o que a familia quer em relag~o com
o que pode pagar e o que quer fazer para conseguir esse padrdo
habitacional. Por exemplo, uma familia pode querer construir uma
casa com a sua pr6pria mao de obra e pagar 25% dos seus rendimentos para a habitag9o. Outra que ganhe a mesma quantia pode
preferir viver em condigces mais pobres e poupar dinheiro para
que algu6m lhe construa a casa. Outra familia pode apenas
querer gastar 15% 
na habitago, viver em piores condig6es e
gastar os seus proventos em outras coisas que ndo a habitagao.
 
A procura real nao 6 fAcil de determinar. Contudo, diversos parmetros podem ser observados numa primeira fase atravds da utilizagdo de levantamentos simples que focalizem determinados
rendimentos, padr6es de despesas e preferdncias habitacionais.
 
O cdlculo da procura real 6 um instrumento importante da planificagdo. Fornece a caracterizag o que o governo pode utilizar
para determinar o investimento necessArio no 
sector, quais os
recursos disponiveis das familias e o que 6 exigido doutros
sectores, o apoio necessdrio do governo e para onde 6 que esse
apoio pode efectivamente ser dirigido.
 
O c&lculo das necessidades habitacionais do II Plano 6 um primeiro passo salutar. Agora o que 6 preciso 6 traduzir essasnecessidades em politicas e programas 
pr~ticos, atravds da
quantificagao das necessidades, outros cdlculos da procura
real e a determinag~o dos recursos disponiveis para cobrir a
procura.
 

0 documento sobre Objectivos e Estrat6gias nao chega a este
ponto. No m~ximo prop6e uma quantia fixa de investimento repartindo-a para os diferentes tipos de fogos que podem ser construilos, quantia que para a nivel de investimento 6 hipot6tica. 0
:usto para cada tipo de habitagdo ndo 6 explicado e tambdm
ao se explica a distribuigdo de recursos por cada tipo de casa.
)e igual modo, na medida em que ndo foram calculadas as necessidades
?ara diferentes tipos de solug6es, tamb6m nao se pode saber at6
)nde esse investimento pode contribuir para resolver o problema
iabitacional, excepto dizer-se que uma percentagem das necessidades
rlobais pode ser satisfeita. Uma proposta de distribuigao eficaz
le 
recursos nio pode ser conseguida utilizando este cdlculo. Al6m
Lisso, as fontes de investimento s~o hipotdticas e os niveis bdicos desses investimentos nao s~o apresentados. A sugestao de que
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30% desses investimentos poderd advir .de subsidios de arrendamento, por exemplo, representa um grande aumento dos niveis co,
rentes de arrendamento de casa, pelas instituig6es financeiras

existentes.
 

0 docutiento sobre Objectivos e Estratdgias apresenta duas hip6teses relativamente ao investimento. A hip6tese A estima que cinco milhoes de contos ser~o investidos na habitago durante o
periodo de cinco anos, construindo 2 050 fogos por ano nos dltimos trds anos e a hip6tese B prevd sate milhoes de contos de
investimento para 3 500 fogos ao ano. Esta an&lise baseia-se nos
quadros apresentados no fim deste documento. Diferem dos quadros
do texto porque ambas as hip6tsses apresentam custos semelhantes
para os 
diferentes tipos de habitag6es e um investimento menor
nos dois primeiros anos que nos trds ultimus. 0 Quadro G-6 delineia essas duas hip6teses que dizem respeito a prego dnico
por unidade e ao volume de construgdo.
 

A hip6tese A prev& a construgao no sector privado num nivel
s6 um pr 
-,o superior & construgo actual com 80% correspondendo a construgdo espont&nea que se vem fazendo para as 
familias de baixo rendimento. A maior parte das outras construgoes,
cerca de 1 000 fogos por ano deverA resultar de programas apoiados pelo governo. Quase tres quartos das actividades de habitago
apoiadas sdo dirigidos para familias de baixo rendimento e o resto para a habitagdo de funciondrios pdblicos. Toda a assistdncia do governo em mat6ria de habitago deverA sair de subsidios
de cr6dito e a habitago Cos funcion~rios pdblicos deverd ser
tamb6m financiada com os 
fundos do orgamento geral do estado.
 

A hip6tese B prev& que o volume de construgdo apoiado pelo governo deverd duplicar em cada categoria. A construgo para familias de baixo rendimento pelo sector privado s6 terA um aumento
de 18% 
enquanto que a construg&o para pessoas de rendimento mais
elevado deverd duplicar passando a ser de 500 moradias por ano.
 

Nao foi apresentada qualquer raz~o l6gica para as previsdes em
qualquer das hip6teses. Parece que um certo nivel de compromisso
foi assumido na hip6tese A, que relata o estado actual de construgao
de casas para aumentar o nivel planeado entrando com o quadro das
projec9des do PACIM e do PNUD e para englobar os vdrios projectos
de pequenas cooperativas/associag6es 
que foram formadas recentemente. Dos 2 050 fogos por ano, incluindo o aumento das 200 unidades, cerca de 80% das casas necessarias para se dar resposta
ao crescimento populacional, serd conseguido. Contudo, o deficit
habitacional continuard a aumentar, mesmo que o nivel de construgo aumente em quase o dobro entre 1980-85.
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QUADRO G-6: 
SEGUNDO PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 
HIPOTESES A & B
M2TODO DE IMPLEMENTACAO, CUSTO POR MORADIA
ESTIMATIVA DO VOLUME DA PRODU AO
 

M6todo de implementago custo/habit. 
 Ng fogos/ano
(contos) 
 (contos) Hip. A Hip. B
 
Desenvolvimento Pdblico
 
morajias "sociais" 2 000 50 00
moradias "econ6micas" 
 1 000 (5) 100 
 200
 

Cooperativas/Associagoes

Cooperativas de habitagao 
 1 500 
 25
Associag6es habitacionais 
 200/150 (2 25 

50
 
50
 

Construgao com entre-ajuda
Nivel mdio 
 1 500 
 100 
 200
Baixo rendimento 
 200 
 500 
 1 000
 
Recuperago de bairros 
 100 
 100 
 200
 
Melhoria de casas rurais 
 100 
 100 
 200
 
TOTAL APOIO DO GOVERNO 
 1 000 
 2 000
 

Construg6es privacas
Nivel alto 
 3 000 
 200 
 300
Baixo rendimento 
 250 
 850 
 1 000
 
TOTAL MORADIAS/ANO 


2 050 
 3 500
 
TOTAL MORADIAS 1986-1990 
 8 400 14 400
 

Fonte: Grupo de Trabalho - Habitagao, Urbanismo e Saneamento
B~sico: Subsector da Habitagao: Objectivos e Estratdgias de
Desenvolvimento. Dezembro de 1985.
 
1) 0 Quadro para a Hip6tese A apresenta um erro por custo de moradia de 200 contos.
 
2) 200 contos por moradia na Hip6tese A e 150 contos na Hip6tese B.
 

A Hip6tese B parece ser ume previs~o optimista que duplica os
resultados da assist&ncia por parte do governo na Hip6tese A.
A Hip6tese B deve cobrir as necessidades de crescimento relativas
ao aumento populacional e contribuir em cerca de 1 000 unidades
por ano para reduzir as necessidades globais acima descritas.
 
Os mecanismos institucionais de implementagdo sdo ligeiramente apontados no documento mas ndo 6 indicado o investimento e a
produgho projectados para as capacidades institucionais exis
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tentes. Isso ser& essencial para planificar os objectivos sob
estas hip6teses ou outras quaisquer para os pr6ximos cinco
 
anos.
 

Em qualquer das duas hip6teses o investimento 6 projectado
anualmente aos mesmos niveis, entre.1988 e 1997 e a cerca de
30% desses niveis em 1986 e 70% 
em 1987. Isto resulta aparentemente do facto de se pressupor que serao necessdrios dois anos
para atingir os niveis de produgQo projectados. A habitag~o
rural e melhoramentos implicam investimentos iguais em cada ano.
 
Os niveis de investimento e as 
fontes de financiamento para as
duas hip6teses sao indicados no Quadro G-8.
 
Como se indica no Quadro G-7, espera-se que mais de 60% 
do financiamento provenha de fontes de "cr6dito normal" que inclui o cr6dito nao subsidiado do BCV e da Caixa, mas representa principalmente os gastos directos das poupangas familiares para a habita
gao e nao "cr6dito" em si.
 

2UADRO G-7: SEGUNDO PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 
HIPOTESE A & B


FONTES DE FINANCIAMENTO
 

FONTES DE 
FINANCIAMENTO 1986 1987 1988 1989 1990 TOTAL 

% DO 
TOTAL 

HIPOTESE AGoverno 

CraditoSubsidiado 
Cred. Normal 

TOTAL 

37,5 

130,25 
243,75 

411,5 

87,5 

277,25 
568,75 

933,5 

125,0 

387,5 
812,5 

1 325,0 

125,0 

387,5 
812,5 

1325,0 

125,0 

387,5 
812,5 

1325,0 

500,0 

1 570,0 
3 250 

5 320,0 

9% 

30% 
61% 

HiP6TESE BGoverno 75,5 
Cred. Subsid. 259,75 
Cred. Normal 252,0 

TOTAL 859,75 

175,0 
552,75 

1225,0 

1932,75 

250,0 
772,5 

1750,0 

2772,5 

250,0 
772,5 
1750,0 

2772,5 

250,0 1 000,0 
772,5 3 130,0 
1750,0 7 000,0 

2772,5 11 130,0 

9% 
28% 
63% 

Fonte: Grupo de Trabalho, DGUHSB, Subsector da Habitagao: Objectivos e Estrat gias de Desenvolvimento, Dezembro de 1985.
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QUADRO G-8: SEGUNDO PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 

HIPOTESES A & B
 
INVESTIMENTO E FONTES DE FINANCIAMENTO, 1986-1990
(milhares de contos)
 

M6todo de Implementago Hip. A Hip. B 
Fonte de Financianento
 

Desenvolvimento Pablico
 

Moradias "Sociais" 
 400 800 
 Governo 
 50%
 
Moradias "Econ6micas" 
 400 * 800 Crddito subsid. 50%Governo 
 75%
 

Crddito Subsid. 25%
 
Cooperativas e Associag&es
 

Cooperativas de Habitagao 
 150 300 
 Cr6dito Subsidiado
Associagdes Habitacionais 
 20 30 
 Cr~dito Subsidiado
 

Construgao com Entre-Ajuda
 

Nivel M6dio 
 600 1 200 
 Cr6dito Subsidiado
 
Baixo Rendimento 
 400 800 
 Cr6dito Subsidiado
 
Recuperagao de Bairros 
 50 100 
 Cr6dito Subsidiado
 
Melhoria de Habitag6es Rurais 
50 100 
 Cr6dito Subsidiado
 

TOTAL APOIO DO GOVERNO 
 2 070 * 4 130 

Construgdo Privada
 

Nivel alto 
 2 400 6 000 
 Cr6dito Normal
Baixo Rendimento 
 850 1 000 
 Cr6dito Normal
 

TOTAL 
 5 320* 11 130
 

Fonte: Grupo de Trabalho, DGUHSB, Subsector da Habitagao: Ob ectivos
e Estratgias de Desenvolvimento, Dezembro de 1985.
 

*Erro de custo, portanto investimento aumentado em 320 000 contos.
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Prevd-se que os gastos directos do governo com fundos do orgamento ordin~rio ser&o cerca de 9% e ser&o dirigidos para o tip0 de habitag6es "sociais" e "econ6micas" acabadas, principalmente para os funciondrios publicos. Estes gastos integrados
nas hip6teses diferem um tanto dos niveis orgamentais dos dltimos anos como se indica no Quadro 9, e n~o representam um aumento geral da despesa actual.
 

QUADRO G-9: DESPESAS DO GOVERNO NO SECTOR HABITACIONAL
 
(miihares de contos)
 

Actual 
 Orgamentado 
 Projecg5es do II Plano
 

1985 1986
1984 
1987 1988-1990/ano
 

282 154 * 125
88 Hip6tese A
 
175 250 Hip6tese B
• 50-84000 contos adicionados deveriam ser gastos na construgdo
por fases de 210 fogos na Achada de Santo Ant6nio, na Praia.
 

O que nao parece ter sido incluido nas despesas do governo 6 o
custo dos juros subsidiados tendo em conta as previsoes de que
cerca de 30% do investimento serd financiado com crddito subsidiado. Esta quantia nao 6 inconsequente. Por exemplo, partindo
do principio que o subsidio m6dio de juro 6 de 5% para um
periodo m6dio de 15 anos, o custo do subsidio aos emprdstimos
concedidos durante os cinco anos do Plano ficariam acima dos
44 000 contos por ano na Hip6tese A e cerca do dobro desta quantia na Hip6tese B.
 

O II Plano admite tamb6m que o actual montante dos emprdstimos estar& disponivel e concedido pelas instituigoes, particularmente, a Caixa. 0 documento do II Plano sugere que at6 1988
estas instituigoes estardo a emprestar 388 000 contos anuais de
acordo com a Hip6tese A e 773 000 contos considerando a Hip6tese B. Isto comparadc com os empr6stimos para a habitag~o feitos
pelo BCV de Margo de 1985 a Margo de 1986 num total de apenas
65 000 contos, e os emprdstimos de apenas 24 000 contos feitos
pela Caixa em 1984. Por outras palavras, na Hip6tese A, toda a
actividade referente ao crddito predial teria de aumentar cerca
de 4,4 vezes para cr6ditos subsidiados apenas e 8,8 vezes na
Hip6tese B. 0 ndmero de empr6stimos concedidos seria aumentado
mais de dez vezes em relag~o aos niveis actuais considerados
 na Hip6tese A e vinte vezes na Hip6tese B.
 
Uma cada vez maior actividade de crddito com esta magnitude requererd mais fontes de financiamento e, certamente, mais recursos
administrativos para a Caixa ou qualquer outra instituigdo que
se encarregue de fazer e administrar este volume de cr6dito. A
Caixa necessitard com certeza de outros recursos porque ela s6
dispunha de 285 000 contos em dep6sitos (93% dos quais eram dep6 sitos A ordem) no fim de 1985. Nao h& qualquer indicagao
que os dep6sitos de poupanga poderiam ser aumentados ao ponto
de fornecer os fundos para empr6stimos, como se prevd no
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II Plano. Consequentemente, outras fontes de financiamento tais
coma 0 BCV, a orgamento do governo ou a assistdncia externa,
teriam de ser procuradas.
 

Cada um dos projectos de reabilitagao de bairros em curso
(PNUD e PACIM) tem uma componente de cr6dito que fornecerd os
fundos para empr6stimos aos beneficidrios. Mas esta e qualquer
outra ajuda externa s6 poderdo fornecer uma pequena parte dos
fundos necessarios. Serao exigidos grandes esforgos para mobilizar as poupangas e/ou distribuir fundos do orgamento para a
realizagdo dos objectivos do II Plano. SerA necess~rio tamb~m fazer esforgos para diminuir, atrav6s da redugdo de custos, abaixamento de estandardes, aumento de recuperagdo de custos, etc., 
a montante de fundos requeridos. E, principalmente, a
capacidade administrativa das instituig6es de crddito necessitard de um reforgo substancial por forma a que possam assumir o
papel que se propoe para elas.
 
2. Distribuig~o do Rendimento Familiar e Andlise de Despesas
 
As estatisticas sabre os 
rendimentos e sua distribuigao na
determinagao do que as familias podem disp6r para a habitag~o,
sao de muita importancia. 0 que as familias podem pagar 6 essencial na elaborago de estimativas e politicas especificas
bem como para programas do governo. Essa informagao 6 fundamental para a elaboragao de projectos habitacionais apropriados e
solugQes especificas para a habitago.
 
Quase todos as governos do mundo fazem agora face a recursos financeiros limitados e A necessidade de dotar parte dos seus escassos recursos aos vdrios sectores da economia. Coma resultado,
as governos v~m elaborando programas de recuperago de custos
de acordo com as possibilidades de pagar dos beneficiarios. A
efici~ncia de tais estrat6gias depende tanto da informagao
disponivel sabre as rendimentos das familias como da elaboragao
de mecanismos adequados e bem geridos para recuperar os custos.
Esses programas desencorajam donativos e subsidios e poem enfase
em contribuigdes dos pr6prios beneficidrios em dinheiro e trabalho atravds de vArios mecanismos como a construgao atravds
da entre-ajuda, emprdstimos, garantias, diferentes tipos de impastas e mobilizago de recursos financeiros de fontes ndo
governamentais. A qualidade dos dados sobre as rendimentos familiares & importante na medida em que permite que as programas sejam
dirigidos aos beneficidrios que tenham escassos recursos e que a
governo acha que necessitam de assist~ncia.
 
As estimativas sobre os 
rendimentos familiares e a distribuigdo
de rendimentos sao fornecidos no Quadro G-10. Estas estimativas
sao baseadas em escassos dados e poderdo ser considerados somente como um indicativo da situag~o. A metodologia utilizada
nesta anAlise, descrita na Secgo 3 abaixo aponta para a necessidade de uma sondagem bem elaborada sabre a rendimento, principalmente em relag~o aos dois maiores centros urbanos onde a
maior parte dos projectos habitacionais estao em curso.
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QUADRO G-10: ESTIMATIVA DA DISTRIBUIC-O DE RENDIMENTOS
 
EM FAMILIAS URBANAS, 1985
 

Poeuaio 
 Limites de Rendimento
Mensal por Familia
-ercentil. 

0-20% (contos)
 

20-40% 0- 5
 
40-60% 6- 7
 

8-15
60-70% 

80-100% 16-20
 
mediana >20
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Com base em pequenas sondagens feitas na Praia, as despesas para
a habitagQo estiveram numa mddia de 1,35 contos por mds em
1980 e 2,1 contos em 1983 1,8 contos para despesas habitacionais
e 0,3 contos para construgao e reparagoes que representaram
17,5% e 14,2% de todas as despesas. Os Quadros G-11 e G-12 sumarizam as informag5es existentes sobre as despesas das familias
na habitago.
 

QUADRO G-11: DESPESAS COM.A HABITACAO POR FAMILIA EM 1980
 
PRAIA 

contos/m~s %total 
despesas 

Mediana P/familia
Limites 1,35 

0,7-2,0 
17,5 
13-21,6 

Chefe de Familia 

Empregado tempo integral
Emprego no permanente 1,67 

0,83 
19,0 
13,3 

Agregado Familiar 

2-5 pessoas
6-7 pessoas 
8-9 pessoas 
10-14 pessoas 

0,7 
1,2 
2,0 
1,4 

13,0 
16,6 
22,5 
14,4 

N9 deTrabalhadores 

1 trabalhador 
2 trabalhadores 
3-5 trabalhadores 
0 trabalhadares 

1,6 
1,3 
1,2 
0,8 

21,6 
13,7 
17,2 
14,6 

G-12
 



QUADRO G-12: DESPESAS COM A HABITACAO POR FAM±LIA EM 1983, PRAIA
 
Despesas com a Habit. 
 Construgo & Reparagoes Total %
contos/ 
 % Total contos/ % Total 
 contos/% Total
M8s Despesas Mas 
 Despesas Mas 
 Despesas


Mediana

Familia 1,8 
 12,2% 
 0,3 2,0% 2,1 
 14,2%
 
Limites 0,9-4,2 9,5-16% 0,04-0,6 0,7-2,4% 
 0,9-4,8 11,6-18,
 
Tipo 1 
 0,9 14,7% 0,04 
 0,7% 0,9
Tipo 2 1,5 15,4%
9,5% 
 0,3 2,1% 1,8
Tipo 3 11,6%
4,2 16,0% 0,6 2,4 
 4,8 18,4%
 
Estes ndmeros indicam que os residentes da Praia geralmente reservam entre 14 a 18% do seu rendimento para a habitagdo
(1,35 contos). Comparando a media de despesas de 1980 na habitagao com a media de rendimentos de 6,3 contos, chega-se a
conclusdo que cerca de 21% 
do rendimento 6 gasto na habitagdo.
Estas variag6es apontam para as limitag6es dos dados disponiveis e pode significar que Os rendimentos trm sido sub-apresentados, fen6meno muito habitual em muitos paises.
 
A DGUHSB indicou que muitas pessoas gastam mais de 50% do seu
rendimento em habitagaes. Isto refere-se aparentemente aos funcion~rios pdblicos, especialmente aqueles que regressaram recentemente dos seus estudos no es'trangeiro e tim que pagar um
prego muito elevado quando encontrarem habitag~es.
 

3. Rendimentos Familiares e Dados sobre as Despesas
 
Ndo existein informagbes completas sobre os rendimentos faimiliares e distribuig~o de rendimentos em Cabo Verde. Os dnicos dados existentes sobre o rendimento por agregado familiar vieram da
sondagem piloto de 1980 sobre as familias da Praia onde se recolheram dados sobre o rendimento mediano segundo vdrias fontes,
estatisticas sobre os 
saldrios praticados nos sectores publico
e privado de individuos com vdrios niveis de formago, empregados no sector formal, e estudos sobre rendimentos de varios
bairros de fracos recursos financeiros nas dreas urbanas. Os estudos sobre esses bairros incluem trds na Praia, onde estd em
curso o projecto do PNUD e estudos sobre os inquilinos das casas
do estado na zona da Terra Branca, os participantes no projecto
habitacional para familias de baixo rendimento da cooperativa da
Cidade Velha e do projecto de recuperagdo de bairros degradados
do PACIM no Mindelo. Em conjunto esses dados oferecem uma indicaq&o dos niveis relativos de rendimento, principalmente sobre
empregados do sector formal e de residentes dos bairros espontE
neos.
 

0 governo calcula que cerca de 80% dos habitantes da Praia vivem
nos bairros chamados espont&neos ndo tendo as infraestruturas
bdsicas adequadas. L6gicamente, pode-se partir do principio
que 80% das familias urbanas tem caracteristicas de rendimento
similares aos agregados familiares nos poucos bairros esponta
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neos onde existem informag~es disponiveis. A populagao de
menor rendimento estar& concentrada nessas dreas espont&neas.
Portanto, esses dados tdm sido utilizados para a elaboragdo de
um esquema de distribuigao de rendimentos para as 80% 
da populagao com rendimento inferior, enquanto que as dados sabre as
sal~rios dos trabalhadores especializados do sector formal t~m
sido considerados como termo de comparagao para os rendimentos

acima de 80%.
 

Na aus~ncia de dados sabre o n~imero de pessoas trabalhando em
cada agregado familiar de niveis de rendimento diferentes, as
estati'sticas sobre o rendimento individual foram convertidas em
rendimentofamiliar como sendo 140% dos rendimentos individuais.
Isso correspande aos dados disponiveis em dois bairros onde as
rendimentos excederam o do chefe da familia em aproximadamente 40%.
Na ausdncia de informag6es sobre aumentos de rendimento nos
dltimos anos, nao se fez nenhuma tentativa para ajustar as
sal~rios ao nivel de 1986.
 

t de salientar que sondagens sobre os saldrios que dependem de
respostas em inqu6ritos directas nao oferecem confianga a n~o
ser se comparadas com os padroes de despesa; normalmente 6 fornecido um valor inferior. As dnicas informag~es disponiveis sobre
as despesas dos agregados familiares s&o provenientes do jA referido recenseamento de 1980 e de um estudo similar mas n~o directamete compar&vel elaborado em 1983.
 
A m6dia de despesas mensais por agregado familiar totalizava 8,3
contos em 1980 e 14,4 contos em 1983. Os agregados familiares chefiados por trabalhadores com emprego permanente tinham um rendimento mediana de 9,4 contos e as chefiados par trabalhadores em
regime de part-time tinham uma mediana de apenas 6,8 contos por
m69'em 1980. Dos trds grupos analisados em 1983, 
o grupo com
despesa minima estava em 6,2 contos por m~s e a de despesa mais
elevada situava-se em 26,2 contas. A diferenga entre a despesa
minima e a m~xima era grande em todos as 
tr&s grupos, aproxidamente 5,7 contos. Embora n&o haja dados disponiveis sup~e-se
que o nivel de poupangas 6 reduzido n, portanto, pode-se partir
do principio que as despesas e os rendimentos sao 
sensivelmente
iguais. A m6dia de rendimento publicada no estudo de 1980 era de
6,3 contos, abaixo da m6dia de despesas que era de 8,3, 
o que
deixa perceber que de uma maneira geral os dados fornecidos sobre
rendimentos eram abaixo do real, incluindo as dos poucos bairros
analisados.
 

O que 6 evidente nas sondagens dos bairros de baixo rendimento6 que a m6dia de rendimentos referidos est&o abaixo das m6dias
das despesas nos estudos de 1983. Essas defici~ncias de dadas
apontam mais uma vez para a necessidade de estudos bem elaborados
sabre os rendimentos dos agregados familiares.
 
Os quadros seguintes resumem os dados disponiveis sobre a percentagem da populag~o apresentada em amostras de vhrios niveis
de rendimento. 0 Quadro G-13 fornece dados sobre niveis de rendimento de acordo com a nivel de qualificagao nas empresas do
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QUADRO G-13: RENDIMENTOS E SUA DISTRIBUICAO, SECTOR FORMAL
 

(Contos/m )
Categorias de 
 Indiv'duos

Empregados 
 Empresas 
 Empresas 


Publicas 
 Privadas 

(Rend.) 
 (% em grupo) (Rend.) (% em grupo)


Directores, gerencia
 
de alto nf'vel e
quadros 
 29 
 2.4 
 60 
 7.2 

Staff/n'vel medio 
 24 
 1.6 
 17 12.5 


Chefes/Serv., funcion.
altamente qualificados 18 7.5 
 50 
 7.8 

Funcion.qualificados 
 14 16.7 
 31 
 7.2 

Trabalhadores qualif. 
 11 24.5 
 15 29.2 

Trab. nao-qualificados 47.3
7 
 9 36.2 

Aprendizes 
 3 
 5 

Media 
 11 
 21 


*Rendimento individual aumentado 40%
 

Agregado familiar
 
Empresas 
 Empresas
 

Publicas 
 Privadas
 

41 
 84
 

34 
 24
 

25 
 70
 

20 
 43
 

15 
 27
 

10 
 13
 

4
 

15 
 29
 



QUADRO G-14: 	ESTIMATIVAS DE DISTRIBUIQKO DE RENDIMENTOS FAMILIARES URBANOS*
PERCENTAGEM DE RENDIMENTOS FAMILIARES 
EM VARIOS LIMITES
 

Percentagem de Grupo por Limiees de Rendimento
Limites de 

Rendimentos Empresas PNUp*
Empresas Administraqao Terra 
 EugTio B1rac 
 Cidade
por Mes 	 Publicas Privadas 
 Publica Branca Vrzpa LIM 
 Tacheu 
Vlha PACIM
0-5 


46 42
6-10 	 22 25 95
47 
 36 
 54 
 17 37 54 55
11-15 	 25
25 	 5
15 	 25 14
16-20 	 4 18 42
17 
 32 
 33 
 5 8
20-30 
 7 
 31 
 17 3
30+ 
 4 22
 

Medianc 
 10 
 10 	 12 6
Limites 4-41 
19 	

6 7 10 N/D'
6->21
7-84 	 5-25 .7->21 .7>12 .7->21 4-17
M6dia 
 15 29 	 N/D 
 11 N/D N/D 
 10 2-3
 

* Rendimento individual para empresa pfblica, empresa privada, administraggo publica e tres
areas 
de projectos 	de PNUD foram aumentados 40% 
como substituto de rendimento familiar.
 
** S6 baseado naspessoas que responderam; muitos nio responderam (11-62%) e portanto nao
 

foram tomados em consideragio.
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sector formal pdblico e privado. 0 Quadro G-14 compara as rendimentos dos agregados familiares a partir de todos as 
estudos disponiveis.
 
Na estimativa dos rendimentos 

um aumento de 40% 

par agregado familiar, verifica-se
em relag~o aos numeros existentes sabre a
rendimento individual.
 
Observagbes feitas para calcular as rendimentos de vinte em cada
grupo de cem pessoas concluiram a seguinte: 
as habitantes da area
do projecto PACIM representam 5% da populagdo do Mindelo e sdo
 
familiares t~m urn rendimento mensal inferior a 5 contos. Na Cidade Velha 25% 


as areas mais pobres desta cidade. Mais de 90% desses agregados
 
da populagao tem rendimentos inferiores a 6 contos
par m~s e mais de 20% da populago em cada uma das areas do
projecto do PNUD ganham menos do que 6 contos. Essas zonas s~o
mais desenvolvidas que as do projecto PACIM; Portanto, pode-se
inferir que pelo menos 20% dos agregados familiares ganham menos
do que 6 contos par m~s.
 

Trinta e seis a quarenta e sete par cento dos trabalhadares dos
sectores publico e privado ganham menos do que 10 contos par
mns; 37% 
a 55% dos residentes das areas do projecto do PNUD,
que podem ser considerados residentes tipicos das habitag~es
espont&neas, ganham entre 6 e 10 contos par mds; 25% dos agregados familiares da area do projecto da Cidade Velha ganham entre
6 e 10 contos par m8s. Em todas as 
sondagens sabre as bairros de
baixo rendimento, 50% 
a 90% ganha menos do que 10 contos. Assim, a
mediana e a percentil dos quarenta par cento seria inferior a 10
contos par m8s. A mediana percentil dos 50% calculada em nove
contos, e a percentil dos 40% 
em 7 contos.
 
Vinte e cinco par cento dos residentes da Terra Branca (moradores
das casas do estado com rendimento mais baixo) ganham entre 11 
e
15 contos par m8s e 14 a 18% dos agregados familiares de duas das
tres areas do projecto PNUD estdo nesse nivel. Os moradores da
Terra Branca t6m um nivel de vida sersivelmente melhor do que a
m6dia dos moradores dos bairros espontaneos, donde se conclui que
a faixa de rendimentos mais elevados (15 contos) estaria no percentil dos 60%. Isso tamb6m 6 aplicdvel a 69% dos trabalhadores administrativos e 72% dos trabalhadores 
das empresas publicas que
ganham 15 contos ou menos.
 
Os trabalhadores qualificados e outros com rendimento igual ou superior representam 20% da populagao. Os trabalhadores qualificados nas empresas do sector pablico e privado ganham entre 15 
e 19
contos par mes. Igualmente, 17% dos agregados familiares da Terra
Branca t~m um rendimento superior a 20 contos. Portanto, pode-se
concluir que as moradores 
com um rendimento de vinte contos representam a percentil dos 80%, e as agregados familiares com umrendimento superior a 20 contos constituem 20%.
 
Deve ficar claro que estas estimativas sao muito rudimentares.
t necessdrio analisar amostras de rendimentos para que se consiga fazer estimativas mais fidedignas. Dados mais especificos
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sabre rendimentos ser~o muito dteis na elaborag~o de programas do governo que sejam acessiveis e que maximizem a recuperagao dos custos potenciais. A recolha de dados sabre rendimentos
nao deve ser apenas uma preocupagao de cada projecto, mas 6
importante para determinar quando e coma distribuir recursos seja
para as diferentes programas seja para projectos especificos.
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ANEXO H
 

REMNDIAIVNTOS FMIIARES E DE-SPFSAS CTL I HABITAIO 

(HOUS2HOLD INCOMEp AND HOUSING EXPERSES) 

1INTRODUQ1o E PIOPOSTA !VETODOLOGICA 
2. A&CONDIQXO DAS IAMILIAS PERAINTTE 0 TRARALFTO 
3. CAIRACTERIZAQIO DOS RE?'TDIATflTOS FA~lILIARES 
4. RECOLHA DE 3JADOS SOBME RENDI=NTTOS UA AI-GtNSCASOS 	 PONTUAIS 

5. DESPESAS DAS FAMtLIj.S COM A 	H.ABITAqXO 

5.2. 	 DESPESAS COM~ A HABITAqAO NO CONJtJNTODAS DESPESAS FAMILIARES 

5.3. 	 PROPENSIO PARA 0 ImTESTIUMTO DEPOUPANQAS IVA BABITAqXO 

6. CONSIDERAQbES FINAlS 

7. ANEXOS 
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RETDIMEI,'TOS FAI.'ILIARES E DESPESAS COM A HAEITACA[O 

1. INTRODUg1O E PROPOSTA METODOLOGICA
 

A obten~go 
 de dados globeis quantificadosdas famlies,interessa sobre o rendimento pare a elcboraq9o de cenbrios finenceiros 9cerca da 
sue cappcidede 
em comprer casesnados estandardes, e portanto de 
de deteri

determinados custos, tendo
em conta as condiqges de 
ecesso eos volumes de cr~ditos disponlveis pare o sector. 
Os cenarios estabelecidos, de acordo corn 
esta metodologia, assentam em alguns pressupostos que imports clarificer:
 
- A existencis de uma 
certa homogeneidede da condiqo das familias perante o trabelho
 

- A existencie de um volume de credito cujas condigbes e ecessibilidade sko razo~velmente conhecidas 

- A existencia de um sistema produtivo orpenizedo, de bese empresarial, cuja 
estrutura de custo 
e tambem razoavelmente conhecida.
 

Partindo de uma 
situeqgo concrete 
ma dominante em que se verifiquemestes pressupostos, e entrando com 
de for

recterizadores da propens~o des families pare o 
fectores ca

poupangas emprego de
no sector habitacional 
e caracterizadores da
tura des despesas familiaras, estru
quantificadas e possivel estabelecer belizessobre a acessibilidade
racterizando ao produto "case", caem 
termos globais essa procure e, por compare9ao corn a estrutar a do sector produtivo, estabelecer finalmente alumas grandes linhas estrategicas pare o funcionamento sectorial.
 

Ora, as 
condIq6es concretes da sociedede 
e economia Ceboverdeana nao configurem de forma dominante os pressupostos apontedos, pelo que 
se colocam A partida algumas quest6es quer
sobre a viabilidade quer, sobretudo, sobre a validade de uma
metcdologia deste tipo. 

Parece-nos pois que, sem recusar tentativas metodol6gicas do
tipo apontado se deve, paralelemente, procurer outros ceminhos metodol6gicos que possem ser mais adequados A identificeqgo e compreens~o deste sector em 
Cabo Verde.
 
Uma des vies alternatives consiste em,
rar identificar so inv's de se procuas situag6es dominentesquantificerem pare em seguide see servirem de modelo interpretativo do todoglobal, procurer antes identificar 
e caracterizer as 
diferentes facetas existentes 
des families, 

no que diz respeito a carecterizag~oaos sistemas de crdlito eIo alojamento, quantificando As formas produtivas
parcelarmente tais facetas e 
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Procurando a partir daf algumas reflexOessectoriis possiveis. sobre estrat~giasOs cenarios dal decorrentes nDo deverao ter a consistencia de um 
censrjo (nico, 
mas antes de
rios cenirios que se at@ certo ponto. ve'Ustap~em Tl serb no 
entanto, e quanto a n6s, Ura metodologa mais aJustada s reelidede social 
e econ 6mica existente em 
Cabo Vprdp 

2. A CONDI!IO DAS FA1,tLIAS PERANTE 0 TRABALHO
 
Segundo dados 
 fornecidos pela Direc~go- Geral1980 a situaggr, da Populaggo residente 

do Plano (DGP), em corn mais dezde anosdededeperante o tratelho,traduziase no seguinte: 

-
 PESSOAS % 
Populao activa global

Populaeo ocupada 

92 o66 (45 %)..... 

PoPulagio total 

69 807 (34.1 %)....... 
 2o4 473 (1O0 %)
Por outro lado, a evoluggo da estrutura de Populaggo active no
 
quinquenio 1980-85 foi, segundo a mbsme fonte:
 

1980-(%) 1985(%Taxa global de emprego 75.8 74.8Emprego permanente

Emprego temporario 3137
 

38.0 
 37.'
Emprego indeterminado 

6.3 


Taxa global de desemprego 7 
7.0 

100 100 
Dequi resulta imediatamente a constataggo quea Tolume de emprego permanente representa apenas 30 % da populaqo e tembema constataggo do peso determinante do emprego tempor rio (38 %)e do peso muito significativo do emprego indeterminado (7 %).
Acresce a esta situagao ainda
Utilizagio da pOpulaggo 

o facto de 0 major greu de subaectiva 
se register precisamente,segundo
a mesma fontemes centros urbanos.
 
Quanto 9 estrutura do emprego apontem-se tambem dados, relati-

TOs 
a 1980, que traduzem a seguinte repartigao:
 

% PopulsqBoactive totalEmprego permenente ........... 
 _ 
Emprego tempor~rio estruturado
 
Emprego iformel 
.............
 
Emprego total 
................
 

H-3lA
 



----------- 

Designando-se por emprego temporerio estruturado aquele que 'eorganizado pelo Estado para assegurar urns fonte de rendimento8 populaqgo rural,que lhe permits a subsistencia familiar,
(Frentes de Trabalho de Alta Intensidade de Mlo-de-Cbra - AIMO)e por emprego infozmal o emprego temporario n~o estruturado eoutras formss n~o definidas de emprego.
 

Quanto A estrutura do emprego permanente seo referidos tres 
principais sectores:
 

- Sector empresarial do Estado (empresas pfiblicas e mistas)

- Sector privado (empresas rivadas)
 
- Sector da Administraggo P~iblica 
e Autarquica
 

E. 1984, os nfcieros globais do emprego permanente nesses sectores eram:
 

- Sector empresarial do Estado 
................ 
 6 4L02 - Sector privado .......... 
 . ......... 

- Sector da Administraqio Pfblica 

350
 
e Autarquica 6 665 

uanto so funcionalismo p~blico ha a destacer que quese metede
49 %) se concentra no concelho da Praie ficando S. Vicentepor um velor bastante menor (14,5 %) e por outro lado, do ponto de vista et~rio, ha que sublinhar que 50 % dos empregedosneste sector tem menos de 30 anos e cerca de 1/3 tern menos de 
40 anos.
 

A estrutura, em percentagem, do emprego permanente nestes sectores por niveis de qualificaqgo em 1984, 
 era a a seguinte: 

Adminis- Sector em-
 Sector
Niveis de qualificaggo tragaoP~iblica presarial Seodo Estado privado
 
-------------- blc-----------------------

Pessoal dirigente e quadros 
superiores . . . . . . 6.3 2.4 7.2 

Quadros mdios . . . . . . . 3.4 1.6 12.5
 

Pessoal altamente qualificado 6.0 
 7.5 7.8
 

Pessoal qualificado . . . . 21.5 16.7 7.2 

Pessoal especializado 
 . • • 36.o 24.5 29.1 

Pessoal indiferenciedo 
. . . 26.8 47.3 36.2 

Total 100 100 100
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-- --- 

------------ --------------- 
---------

Pars a caracterizaggo que ncs Ocupa podemos portento conclui0 seguinte: 

a) Sera relativemente mais frcil carcterzr rendimentosos 
da populaggo englobeda no sector em emprego permanente,esse sector apenas mesrepresenta 1/3 da populaqao active. 
b) A populeqgo de mais baixos rendimentos,
de preocupaggo objecto principaldeste estudo, vai encontrer-se em grendete nos sectores do emprego temporsrio estruturado 

par
informal, e no secto3cuja caracterizaggo j' e mais dificil.
 

3. CARACTERIZACIO DOS RENDIM.ENTOS FAMILIARES 

3.1. POPULAQ.AO ACTIVA COM EPREGO PEPJIANE;TE
 
0 Sector portanto 
 que sera mais fbcil ceracterizerde populaqao 6 o sectorcorn emprego permanente.
0ao e Mae aqui a ceracterizaobtida atraves da estrutura salarial, n~o dando seniouma informaqBo incomplete sobre os rendimentos familieres.
 
Vejamos, no entanto, os dados da DGP.quanto estruture selarial do emprego permanente. 
Tais dados s~o apresentedos no
Quadro l(vd. Anexo). 

Tentanto agrupar pessoalo segundo os salrios m~dios anunisem grandes gruposapdemos estabelecer o seguinte, pars 1984:
 

SECTOR PbJBLICO ADMINT..STRACIOSECTOR PRIVADO MPRESARIAL POBLI CA E 
---------.--------................ 
 ATAR CAPessoal se-
 Efec- Sal'rio
gundo niveis Efec- Sal'rio Efec-tivos medio Salriotivos mbdio 
 tivos m~diosalariais 
 menpal 
 mensal mensal 

- 2 S'
20) ... E 
Pessoal diri
 
gente .... - 27,5 
 33-60 11,5 18-29 
 17,0 15-22
 

Quadros su
periores...
 
e m6dios
 

Pessoal mui
to qualifi
cado ......
 

Pessoal qua- ---------------

lificado e
especiali-I I 

zado ...... 36,3 19-31Pessos indi.. . . . 41,2 11-14 29 7,5-15. . . .. . . .

ferenciado- 36,2 ( 8,8 47,3 (7,3 54,0 7,5 
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De 
uma forma um tanto grosseira poderiamos distinguir assim
tr4es niveis salariais mensais, em lO3 Esc, 
e em 1984:
 

Alto nivel ..... > 15Nivel m'dio .... 8-15 
Baixo nivel 
.... < 8 

1%bora n~o exists fixado administrativamerte
nacional em um selario minimoCabo Verde, pela comodidade de
mos tentar tomar a letra mais 

ums tal en'lise, vebaixaferencis LETRA da Funq o Pfblica como re-U) a que correspondia 
em
51005O0/mes 1084 o valor dee a partir dela verificar em que 
se traduzem osgrendes niveis apontados atrs, teremos ent~o:
 

Alto ni'vel 
 2,9 U 3 UNivel mdio 1,6-2,9 U ,5-3U
Baixo nivel 1,6 U " 1,5 U 

Estes propostas de n1veis selaria-s referem-se no entantosalerios individuels n~o traduzindo portanto niveis de rendimento familiares. 

a 

%, 
Relstivamente a rendimentos familiares n~o 
existem recolhas
de dados que abranjam a globalidede da populaqeo porestabelecer forma aum escalonamento dos respectivos rendimentos. 
Apenas havera a register, segundo dados de DGP, asalario real evolug~o do
no periodo 1980-84:
 

Evoluo do 
 Administra-
 Sector em-
 Sector
 
r mi 
 o Pnblice 
 preserial
real (%) empresariel

do Estado 
 privado
(1980 - 84) - 26,0 + 1,2 - 21,6 

Ou seja, no periodo verificou-se v msis forte reduggo do 
selerio real na Administraggo Pblica e Empreses Privedas apenas se tendo mantido no 
Sector Empresarial do Estedo.
 

3.2. POPUIAQJO ACTVACOM? E""RGO TPOR.RI1 ESTRUTTRADO 
Ccntinuando a tomar os 
temos agora 

grandes grupos da populaqo activeo grupo do Emprego Temporbrio estruturedo que 6
constituido pelos trebalhadores des "Frentes de Trebalho" d(IDRPe MOp. Relativamente a este grupono entanto,os dodossao mais escassos sinda. 
'uanto a dedos do I:OP foram facultadas inforipagoes que referemRpenas existir dues situaqoes de "Frente?opuls~aes urbanas, de obras" envolvendo corn a construqo de estredas e arruawnentos nas cidades da Praia e Lindelo: 
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Sal.-riod-
Valor peac 1die wensr2 de rio .dicpor
global

oEsc CV) trebe2bhhdcres tr?'r o Elhrdorr~i O 

(Esc CV)
Mindelo 1984 15 979 218 1711985 
 18 239 
 168 
 225
 
Praia 1984 19 583 
 314 
 1471985 25 495 34412 

Destes dados podemos concluir que o sal'rio mendio mensal dos
activos urbanos dependentes das frentes e supondo que 
trabeiharam 24 dies por mes,se situave entre 7600 e 5400 Fsc. CV em 1985.
 

3.3. POPULACAC ACTIVA CO:ELTREGO ITTFORM:AL
 
Quanto so grupo 
 de activos que obtbm rendimentos Das actividades de emprego informal n~o ha quaisquer dados.
 
Em 1980 fol 
feito um inquerito poramostregem a populeq~o urbane da Praia 
sobre as R-eceitas 
e Despeses familinres.
Quadro 2 apresentam-se dedos relativos 9 estrutura des 

No
receitas. 
 Estes valores dao algumas indicaqaes sobre as principais componentes des receitas so 
nivel da smostra
Ura e cue daoimagem do Universo da Populaqbo urbane no ceso do 
Praia.
As receitas provenientes de Sal'rios representem 
no conjunto
64 % tendo einda um peso significativo

Alimentar 10 %, Ajude 
a Venda de Produqio

de Familiares 7,4 % e a Receites Diver
sas 10 %. 

4. RECOLHA DE DADOS SOBRE REITIMENTOS M' ALGTS CASOS POrTUAIS 
De acordo com 
a proposta metodol6gica feita no inicio vemos
apresentar dados de rendimentos respeitando a families e'.
ferentes programas habitacionais. di-


Estes dados permitem una
ideia, ainds que pouco precise, dos estratos populecionais
volvidos ene respectivos rendimentos familiares.
 

a) PROJECTO COOPAC-CV, COOPERATIVA DE AT T0-CONSTRUCIO
 
.DA CIDADEVU 

A cooperative agrupa 25 families jovenstendo sido feito uminquerito a 13 families que estao neste sue momento a construircase. A Cidade Velha e um a
localidade a poucos quil6metros da capital. 
 Os s6cios da cooperative
trabalham na s~o pessons que
agriculture, 
na pesca, em serviqos do Estedo e,
slguns sao empregaos na capital. 
 As idades dos s6cios sao
inferiores a 30 anos. 
Os renimentos des familia s-o,
os seguintes (ver Quadro 

em 1986,
 
5 : 
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Rerdimento mdio irensa] .... e2croco TCVYIeior rendimento .... 5oo~oomensal 16 FC"
 
Menor rendimento mense1 
... 4 16ofoo ECV 

b) PROJECTO IMAIU!TPjUD/HABTTAT DE LI-ITORA-ENTO DAS COYDICOFSDE VIDA DOS BAIRROS LAIS DESFAVCEECIDCS DA PRAIA 
Este projecto tern como grupo elvo 1700 familiestres que vivembairros: emBraco Tcheu, Eugenio Lima e Verzea. S.o bairros onde predomina a construggo espontanea e cujo desenvolvimento se processou em grande parte ap6s 
a independ ncis do
Estado de Cebo Verde,em Julho de 1975.
 

Segundo um 
inquerito desenvolvido em 1983 
pele equips do
Projecto, a situaggo do 
emprego era a seguinte:
 

Varzea Eugenio Lime 
 Braco Tcheu
( 0) ( 0) ( 

rabalha 2,9o2 , 16,58 21,62
o trabha 
 781o 83,42 
 78,38
 

100,00 
 10ioo 100,00 

Conclufndo-se portanto que apenes 16 a 22 % des pessoes destesbairros pertencem ao grupo dos empregados permanentese, poEssivelmente, emprego temporerio estruturedo.
Quanto a rendimentos a mesma equips epresenta os seguintes

dados (ver Quadro 4 ): 

Varzea Eugenio Lima Braco Tcheu
 

< 7000 73,92 69,69
7000-12 500 87,5
13,C4 3,03 12,5
 

C) PROJECTO PACIM - PRCJECTO DE APOIO140OS ODA; CA-IH A AUTT0-CONSTrE IHA"DA A'ADEIRA ( FALU/"
 
/COOPERAQAO SUECA ARO)
 

Este Projecto tem 
como grupo alvo 2230 pessoas de dois beirros
da cidade do Mindelo: 
 Campinho e Ilha da Madeira. 
Segundo dados da equipa do Projecto a situeao do emprego nos bairros 
e
a seguinte, dedos de 1984:
 

NQ cases ° 
N cases NQ 
casse
 corn empre- corn empre- ser em
go fixo 
 go eventual prego
(%) M (0 

Campinho 49 15 36llha da Madeira 41 
 14 
 42
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Qusnto a salarios 
a equipe do Projecto indice:
 

Salario global m~dio
 
por case (Esc. CV)
 

Campinho ...... 2 614,ooIlha da ,Madeira 3 o76,oo 

Estes tres casos 
envolvem as populag6es de menores recursos e,embora os 
dados n~o sejam homogeneos quer em dates quer ne
forma 
como foram calculedos, d~o uma ideis do nivel de rendimentos familiares que estgo presentes.
 

d) COOPERATIVAS DE HABITAC01 / RELATORIo DO IFSTITUTONACIONAL DE CO OPERATIVAS SOBRE A SUACA ,. : ABRIL DE 1986 
Este relat6rio do INC aponta que existem ectuelmente emVerde 14 cooperatives e grupos cooperstivos a 

Cabo 
quais (9) na aidade da Prais. 

maior parte dos
Estes processos envolvem sproximademente 300 s6cios cuja inserqio produtiva se situs fundsmentelmente a nivel dos Serviqos ds Administrecqo Pblics,quadros mndios e sup eriores. 

Quanto 
a nivel de rendimentos o mebiu re±at6rio sponts que
salarios dos s6cios os 
se situam entre os valores de 15 Oo0,00- 22 000,00 ECV/m s, correspondendo so intervulo que vei da
letra I a E de Fungao Pblica. 
Pare os rendimentos familieres
s~o epontados valores mdios pare o universo dos s6 cios de 38
a 42 000,00 ECV/me~s.
 

e) INQUtRITO DO INSTITUTO DE FOKENTO DE HAPITAC1O 
AS INQUILINOS DB ASAS DO ESTADO 

0 IFH desenvolve neste momento um inquarito sos 
inquilinos des
cases 
do Estedo pars actualizaqgo do 
seu banco de dados. Foram fecultedos dados relativos 
a alguns conjuntos habitcio
nais: 

- Bairro da Achadinha, 71 Fogos, 1986 (ver Quadro 5) 
63,3 % des familias 
com rendimento 
 <26 000,00/ms 
76,5 % das families corn rendimentos <30 oo00O/ms 

- 27 Fogos ne Terra Branca (Sec. Administrativo), 1985
(ver Quadro 6e 8) 

59,3 % des families com rendimento <30 000,00/mes
78,8 % des families com rendimentos < 40 OC0,Q0/mes 

- 12 Fogos ne Terra Branca, 1984 (ver Quadrcs7 e 9) 

41,7 % das families corn rendimento lO00C,O0/mas 
100,0 % des families corn rendimento<25 O0,CC/mes 
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Estes dois U1tinLos cFsc.- envolve populrc 6

dioE e superior da populgo. 

es dcs estratos mr

5. DESPESAS DAS F1.1ttiTAS COI.! A TRA.AITAC)0 

5.1. INTRODUCIO
 
As despeses con' 
 a halitaq~o,teressair do ponto de vistp do sector, ina dues importentes questbes: 
 a capecidede des femilies pars pagarem determinedos niveis de pr~steaqestes dos encargos finerceiros corn decorren
sue a compre da hebitnqgo e acapacidade, propenseo e disponibilidade 
para investir as
sues poupengas nesse 
squisiggo.
 
Os dedos relativamerite 
' primeire quest~o 
svo em ger1 meis fe
ceis de obter,pol.s recorre-se normalmente a inqueritos 6s despesas ereceitas familiarese foi justainente estepresente trabalho. o caso noOs dedos reletivoE so
bastente mais dificeis de obter. 

segundo 9specto sao
Relativamente
boverdeena apenas situaq8o case pade dispor de .algums informrgnes pontuais. 
t preciso no entanto ecentuar qua as desDesas corn 
a habiteq~o
estio muito ligades a estrategia particular des femilies e Dodem apresentar tendencias que diferem sensivelmente consoente
esta em 
cause a lute des families por um determinpdo
social - estetutoa case representando precisemente ume evidencia exterior desse estatuto 
- ou epenes a case como 
um elemento basico
de suporte da vivencia quotidiana.
 

Os dados quentificados que
portanto un se consigam npurar neo dispensam
an~lise qualitative, 
caso pot caso, dos diferentes tipos de procure em metbria de habitaqso.
 

5A AITAC.AONO CONJDTO DAS 

Em 1980 e 1983 foram realizados nagem, inqu~ritos A estrutura do 
Praia, atraves de smostraconsumo des families.
dos foram tratedos tendo em Os da

milies: conta diferentes situagoes des facondiggo des families perante o trabalho, dimens~o
do egregedo familiar, nuomero de activos empregedos por femlie e families segundo o seu estatuto social.
 
No Anexo 
 epresentam-se quadros resumo desses valores noque concerne as despeses corn a habitageo (Quadros 10 a 13). 
0 Inqu~rito de 1980 eponta,no conjunto des families,pare valores me'dios des despesas corn 
a habitaggo (rends, egue e combustiveis) valores no entervelo 14 a 17 1, embora percelarmente
alguns dos egrupamentos considerados apresentam vslores que
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v~o desde 15 % a 22 . -.o inquerito de :cracpc. as apresentam psra 0 cofunto cdFS fan.iles de aioctrcr up v:*cr meniomais baixo 12 % ms se retrarmos um valor al' c, isonnte(10 %) o intervalo manteki-se: 15-16 %. De notFr que a componente rends, considereda isoladamente, Pr se:'ta ern ndia umpeso de 5 cornapenas %, variageo entre 1,5 e 5 % pare os -grupamentos consideredos.
 

Estes valores proporciCnam-nos indicasies quentcda componente despeses @o PeFo actualcorn habitageo no universo dEs familias
urbanas.
 

5.3. PRCPE17SIC PARA 0 IITVESTILEI.TC DE A'C-, ' T
 
Como 
 Je foi dito apenes se podem fazer elgumas considera(6es

pontuais sobre este 
questBo.
 
0 sistema de cr~dito i habitaq9o preticado pelo Banco de Cabo
Verde preve erprestimoi no montante m~,dmo de 70 o,de evaliaq~o de 

3 

case ou do orqamento apresentado, o aua significa
exigida urns que 6
entrada pr6pria de 50 %.
considerado um valo'y-

Este valor 6 no entento
extremamente elevado por 
exemplo pelos s6cios de Cooperativas urbanasue repT.esentam estratos populscionsis urbanos situados no nivel mrdio e alto.
 
De acordo corn inqueritos replizados a inquiliros de habitaq6es
arrendadas pelo Estado sebe-se que 
existe da parte desses inquilinos Urea disposiq~o pare a compre desses enderes embore, 
do
ponto de vista deeventuais entredas finenceires, no existam
quaisquer dodos seguros. 
 S6 a efectiva vendp de algures dessas 
habitag6es poderia dar indicagoes sobre 
o comportamento fLinanceiro desses comDrP(rP-Th
 

Nos bairros da Praia onde 
se pretica 
a chamade habita£so espontanes 
e que constituem seguramente o grosso da promoqao hebitacional 
( 70 a 80 %) existem dedos que epontam, pars o custo
do 
 fcleo inicial dessas cases) valores entre 120 e 400 contos
(1o v). Como o volume do credito bancerio ou da Caixa Econ6mica que 6 aplicado nessas construqbes e diminuto infere-se
que grende parte des spliceqbes finenceires nessas construgSes
dar' precisamente ura imagem do investimento des famlieas no
sector habitacional. 
No entanto seria necess~rio desenvolver
alguma recolha de dedos sobre o terreno que confirmasse este
raciocinio. 
 Os estudos desenvolvidos pelo Projecto de Recuperaqao de Bairros Desfevorecidos da Cidade da Praia e justmenbe omisso sob este aspecto.
 

Na operaqgo de Auto-Construq~o da Cooperative da Cidade Velha
COOPAC-CV cite-se que os 
cooperadores, antes de receberem o
emprestimo para terminar a construggo da
despendido, em meddia 
sue case Ja tinhom
cada familia, cerce 
de 30 contos (10
iv)
Estes families tern um rendimento medio de 10 contos/mr 
 I (4-16).
 

Estes circunstancies mostram que existem poupenqas des families splicades no sector, 
e que existe um relative propensgo
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pare investir quando 
se trete de cases prbprias.
 

6. CONSIDERACOES FINAID 

0 conjunto de informagbes reunidas, pele 
sue grande heterogenel.dade, n~o autorize consideracbes de caricter globalseguranqa. com randePor este facto previamente 8 operecionelizaao dequalquer programa habitacionsl parece importante que
rem recolher dados se procusobre o rendimento des families envolvidasem cada situaggo e se procure sobretudo, cm seguids, ecompenhar o comportamento financeiro dessas familias com o decorrer
do tempo.
 

Pare o segmento da populaggo active corntr es emprego permanente fosgrardes sectores - Administraqgo -Fblic,cas Empreses PGblie Empresas Privadas -, pode estabelecer-se um
to simples agrupando os escalonmensalerios m~dios em 
escal6es estabelecidos em funq~o da letra inferior de Fungqo PGblice, 
embora eassesescales sejam escalbes saleriais e nao representem sengo parcialmente os rendimentos des families.agrupada no Pare a poPulag~o activesector do emprego temporario estruturedotor informal e no secn~o e possivel dispor .de imagens precises.
 
Quento aos 
 dados pontuais recolhidos a prop6sito dejectos e programas habitacionais alguns pro

pode concluir-se o seguinte:
 
a) As populagbes envolvides 
nos projectos-construqao que implicam autoapresentm os rendimentosde rendimentos mais baixos.individuals Em trrmoseles estar~o certamenteveis inferiores apontados nos doisbaixo nivel e nivel medio -. 

ni-

b) As populaq9es envolvidas ro programa de cooperativas de habiteseo apresentam rendimentos individuais superiores, 
ou seja
no nivel superior apontedo.
 

c) Os inquilinos des habitaq5es arrendadas pelo Estado estar~o
numa ou noutra des situagoes, conforme o bairro e o tipo de
 case.
 

Os dados relativos gs desvesss corn a habitaqBo des families urbanas indicam pesos eceitaveis dessas despesas na estrutura
dos gastos familiares - 14 a 17 %. 
As indicaq9es recollidas 
quanto A propenso pars o investimentono sector mostram que essa propens~o existe e 2ue 
sera
do significative no caso des habitag6es espontaneaes. 

sobretu
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QUADRO 1 
SALARIcS ATITAIS POR CATEGCRIA DO PESSOAI. E POR ESCAI.A0 DE RE!fDyE.TT0 FAS .PPESAS 

PtBLICAS, T7Th'?PRFSAS PI RYTADAS E ADMIYISTRACIC PIYBLICA
 
FONTE: DIRECqXO-GERAI. 
 DO PI,ANC 

DATA: 1084 
e 1980 

- ------------ -lPRESAS PTBLICAS -- - - -
 - - RIVADAS ='.... .. = P=TCr ..........L
CATEGORIAS 
 ... 1984 9-----..----1984 ---- c80 ------ 1984 -CAEGOAL 080 98 - - -Efectivos Efectivos £scaloes Efectivos
,(2) 
 (2) (2) (%) (2))e rend.
 

PESSOAL DIRIGINTE 
 I- -lO --- --- ---
QUADROS SUPERIORES -------------------------------------------------------344 2.4 loo.o 220 717 ----- ---7.2 510------- ------ ----oo.0 6.3 ---oo.o ---> 216 8.o loo.o
 

QUADROS MLDIOS .......... 285 97.6 193 227
1.6 
 12.5 92.8 169 3.4 93.7 
CONTRAYESTRE E
 
CHEFE DE EqUIPA ........... 213 
 1o9 506 2877.5 96.o O- 216 4'.0 n.0PESSOAL 7.8 80.3 6.o 9o.3


MITO1IT0
 
QUALIFICADC ............. 216 
 131 02o o 
 7o- 1 ] . 0PESSOAL QUALIFICADo ..... 172 
16.7 88.5 
 91 368 
 7.2 72. 224 21.5
PESSOAL ESPECIALIZADO ... 24.5
133 71.8 
 55229 29.1 65.3 1 6.o 62.9 %-]2c. )7. o .n 
PESSCAL INDIFERENCIADO 88 
 51 io676 o 7- . 

47.3 47.3APRENDIZES .............. 36.2 36.2 26.P 25.8
2o 6533 64 42- 72 2 ,.n 
2.oMLDIA GRAL .............. 133 loo.o 
 71 254 loo.o loo.c175
 

.--------------------------TOTAL: Di) ---- --- ---------------------
. 6o235 =--------.........


-05 
 E
 
TAS: Principais empresas, 
 os 

-
valores devergo estar influenciados pelos sal.SHELL superiores A media geral. r.os ..
da
 

(2) Salrio anual m dio 
(103 Esc CV)-


BE.ST AVAILABLE DOCUME.N'T 
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-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

QUADPO 2
 

EENDIMENOS MENSAIS DAS FAMILIAS - VALOR MLDIO POP FAI41LIA DOS 
FNDIMFNTN 

FONTE: I!'UEFITJ AS ECEITAS E DESPESAS FAMILIAPES-DGE DATA: 1980 

........ -========== 
- - - F:::::::::::::DATA::198 

Valor mzdi9 por famulia

Origem dos produtos dos rendimentos Percentagena
 

(Boy) % 

1. Venda da produgao alimentar 627 
 10.02
 

2. Pequeno comercio .......... 113 
 1.80
 

3. Serviqos .................. 
 1782.84
 

4. Sal~rios ............................ 4020 
 64.25
 

5. Abono de familia .......... 116 
 1.85
 

6. Ajuda de familiares ....... 
 463 7.40
 

7. Pensoes ................... 
 5 0.07
 

8, Subsidjos ................. 
 61 0.97
 

9. Receitas diversas ......... 
 673 10.75
 

TOTAL 
 6256 100.00
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- - - - - - - -
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COOPAC-CV
 

QUADRO 

JTQ

fiche 

12 

3 
4 
56 

,3 


7' 

9 
10 

11 

12 

13 
edis 


QcTADRO RESU":0 DE RENDTYErTC.S E IMSPESAS FAYTTIAR.S 
3 

Idde RenCimento Rendimento Cutross6cjo homem/ms mulher/ms Totalrendimenton rendimvnto 'pnto .PrAvpi-..- ..nto 1ensls it t 0AP n rperdDentene.ejs 


22 -- - -----------
mer
 

~sgregAo 
4 l6oqoo - - - - -------------------------23 4 16o~oo -------- -----4 16ofoo - - - - - - -  -
...4 o..... 3 1 - - - 024 5 ooofoo 4 ooooo 604 00 00000o

0 oo oo
27 lo ooo.too 0.o,
5 ooo~oo 
1526 8 ooo~oo •001'fo
29 3 o 5 ooof.o'o2OcO 13 0oo 

000 

8oo~oo I5 ~ooo'oo 6 444 ,o n'0004oo0oo ror
:oc."o0 
 ~pc 
23 co mu onum 7I 1 12 Ooo0OO 

',00*o0
28 3 ooo oo 1 5oofoo I., c:50o.oo24 n12 ooooo 

P26 5 5oofoo 5CCOoo 4 oooocI1 5oooo '7 oco~co26 9 5oo 4 1 "5°o ooo 7 ooopoo " 'nno(?16 5oo.oo2E lo oooO 4 I2='oon'3 ooooo lo =or.o,1 6 7oooo 11 Sto"co 625 6 83o~oo t 1414 C,03 8 6o*oo ocI'1 835.00 

- 9 2otoo 3:0 2 9oo oo 4 Ooc 
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QUADRO 4
 

DISTRIBUCION 

RAYGOS 


E- -
ESCUDOS 


0 - 500 


500 - 1000 
1000 - 2000 

2000 - 5000 
3000 - 4000 

4000 - 5000 
500C - 6000 

6C00 - 7000 


7000 - 8000 

8000 - 9000 


9000 - 10000 

100C0 - 12500 


12500 - 15000 


15000 y mas 
No sabe 


Total 


DE LOS INGRES0t DE LAS PERSONAS DE I-AS FAMTTIAS T7TV-TGcADAS (en 0/) 

ITARZE AJ ErItGIT0 I.WA BRACC TC1TU 
Fijo Variable Otros 
 Fijo Variable Otros
filtimo m'dia Fijo ,rariable Ctrocsmedia fItimo m~dia 
 medis fultimo m'dis 
 m1dim
_m_-s .....mensual mensual mes 
 mensusl mensua1 mros 
 mensual mensual
 

4,35
 

2,17 
 3,o3
 
8,70 
 9,09 
 2,3- 2o,oo
 
8,70 
 15,15 
 2,33 lo,oo 12, Co
 

17,39 
 3,o3 
 3,01 20,oo 12, o
10,87 
 1,15 6,24 lp,7
15,22 
 6,o6 
 4,60 lOoo 25,oo 
6,52 
 18,18 
 7,R 1,7r 
4,35 


2, 3
 
2,17 
 3,P3 
 2,33 6,p=
 
4,35 


1,55 
2,17 


3,a1 Io,oo 6,2 = 

0,76 
2,17
 

lo,87 
 27,27 
 61,,1 I_
 
Ioo,oo 
 0oo,oo 
 Ioo,oo Ioo,oo oo,oo
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--------------------- --------- ---- -------------------

AGREGADO FAMILIAP IOR CLASSE DF: RENDIMENTOS MENSAIS (ECV) 

BAIlRj ACHADINHA - 1986
 

QUADRO 5 

lasses de s/ron Total
 

Rendimentos dimem- de fa
0-5 6-1o 11-15 16-20 21-25 26-30 + 30 to 1 
.Ag ... ........ 
 as
 

1 1 3 5 
2 1 23 1 7 

3 1 2 1 4 
4 2 3 5 

5 1 1 2 4 

6 3 3 1 3 10 

7 1 2 1 4 1 9 
8 1 1 2 1 1 6 

.9 1 3 4 
10 3 1 4 

11 2 2 1 5 

12 2 2 

+12 1 1 1 3 

Total do agrogados 1 9 10 10 1s 9 7 9 68 

%1,5 13,2 14,7 14,7 19,2 13,2 10,3 13,2 100,0 
-


%-acumulada--- 1,5 -14,7-29,4 -44,1 63,3 76,5 86,8 i00~o0 100,0 

?3 "';7-I0OOT 
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-------------------------------------------------

27 FOGOS NA TERRA BRANCA 
qUADMO 6 CARACTERIZAQO GE$AL 

Composiqo agregada Rendimen- ==o Data=
Titular do ogo Taxailia-
 to mensal Capitaqgo Tip Data [d

Total Sal Filhos Ourosa 6o agrega mensal 
 gia pa- mensal es-

P /M -A FP -- q -- f do famil. Fogo -jao forqo1.4 

24. 0So8 
 4
5 2 15. 1 1 29 200300 5 840soo
4 2 1 1 JUN/83 5 000500 17.1
6. 54 000500 13 500500 
 JAN/83 5 000500
3 2 1 9.2
7. 45 500500 15 170800
9 2 2 4 1 ABR/83 5 000300 10.9
8. 25 250800 2-810500


5 2 1 
JAN/83 5 000100 19.8


8. 1 1 37 OOOSoo 7 4000oo
4 2 2 JUL/83 5 000800 13,5
10. 35 450SOO 8 86030o
6 2 1 1 DFZ/83 5 000OO0 14.111. 19 750800 3 290500
5 JUL/83 5 0008O0
2 1 2 25.3
12. 9 550500 1 910800
5 2 1 1 1 
JAN/81 2 500"00 26.1
13. 21 400500 4 28ooo
4 1 3 JUL/83 5 000$00 23.3
14. 9 550500 2 390800
3 1 2 JAN/81 4 500Soo 47.1
15. 6 500500 2 170500
3 1 2 DFZ/82 2 500300 38.516. 18 350800 6 120500
2 1 1 

T3 JAN/83 5 000300 27.2
17. i8 350300 9 170300
9 2 4 2 1 
NOV/81 4 500300 24.5
18. 22 000800 2 4405o
4 2 2 AGO/83 5 000800 22.7
3 2 1 22 350500 6 340800 DEZ/82 5 000800
24 250800 19.7
19. 8 080500 
 FEV/83 5 000800
4 2 20.6
1 1 
28 000300 7 000500 
 NOV/81 2 500800 
 8.9
21. 
 42
2 . 

4 2 1 2131 000500 7 750 500
23. 46 880oo 11 720800 DEZ/8 i 4 500800 14.5
DEZ/81 4 500500
3 2 9.5
24. 1 46 650800 15 550800
2 1 MAR/82 2 500500 (2)
25. 1 4i 800500 20 900300
4 2 2 AGO/83 5 000500 11.9
46 400oo 11 60030o 
 JAN/83 5 000800 

2 2 J 

10.726.
27. 

11 2 5 38 500500 19 250300
2 3 19 700%00 1 790500 JUN/83
AGO/81 2 500300 


NOV/ 250000 
12.6
 

o o 8.5
 
====-------------



12 FOGOS NA TERRA BPANCA 

S CAPACTERIZAgAO GERAL 

Composiggo do agregado 
 Pendimen- Rendimen.- Capita Tip_ Renda Taxa Data
 
Nome familiar to mensal to mensal qao lo- de es- de


T3,;:P -g
ta1P M F-

UU--agregado 
familiar 

Casal/Che 
f de fa-

mensal gia
Fogo 

meslfOr~o OCU 
paqao 

-- - -  ------------------------- R ------ -- -------------------- ----- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
1. 
2. 

10 1 4 31 1 1 6 720800 3 ooO 36osoo 280OoO 7.8 1/N)'1/73 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

13 
4 
7 

8 
7 

7 
10 

4 

9 
11 

1 
2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

i 
1 
3 

4 

2 
5 

1 
3 
3 
4 

1 
1 
2 

4 

2 
3 

1 
5 
4 
5 

4 6 V ooo5oo 13 5oo0oo 1 038800 
1*1 400500 11 4ooO 2 850300
16 68osoo 12 00000 1-714500 

2 24 650500 13 100300 1 637S50 
1 11 550500 11 500300 1 65000 

1 5 200800 5 200300 743500 
12 65000 11 550800 1 155500 

1 5 100800 5 100500 1 275300 
6 o0sco 6 ooosoo 667500 

12 000300 12 000300 1 333800 
7 550500 7 550500 686500 

T1 

280500 
280S00 
280500 

280S00 
280300 

280$00 
280500 
280SO 
280s00 
2$0500 
280500 

2.0 
2.4 
2.3 

2.1 
2.4 

5.3 
2.4 
5.4 
4.6 
2.3 
3.7 

1/mV/73 
1/11/73
1/MV/73 

1/M4AR/74
6/AGO/74 

1/NOV/73 
1/NOV/73 
1/NOV/73 
1/MAP/77 
1/NOV/73 
1/OV/73 

1. Total de familias 1 2 
 Fonte: Inqu~rito ISFi4P42. Total de individuos 
 9 9 Ficha de caracterizaqo do fogo
3. Mdia de individuos por moradia 8.2 (4-13) Ficha de ceracterizaqgo do agregado
4. Pendimento mensal medio 
 9 380500 (3600500-13 500500) familiar

5. Capitaqgo mensal media 
 1 260500 (360300-2850600) Elaborado 
em DEZ 84/JAN 85

6. Renda mensal 
 280500
 
7. Taxa de esfoypo mdia 3.6 (.0-7.8) 

I ]
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---------------------- ------ ------ ------ ------------ -------------

AGREJADJ FAMILIAR POP CLASSE DE 2ENDIMENOS MENSAIS (ECV) 

27 FOGOS NA TERRA BRANCA - 1985 

£UADEO 8 

Classes de rendiueato. 6-io 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 + 40 

N~mero de familias 3 4 5 4 5 6 

% ............. 11.2 14.8 18.5 14.8 18.5 22.2 

% acumulada ..... 11.2 26.0 44.5 59.3 77.8 100.0 

AGRPDADO FAMILIAR POR CLASSE DE RENDIMENMOS MENSAIS (ECV) 

12 FOGOS NA TERRA BRANCA - 1984 

QUADJO 9 
----------- = ==---------------------------------

Classes de rendimento 0-5 , 6-i0 11-15 16-20 21-25 26-30 + 30 

Nfimero de familias ......... 3 4 2 1 

% .............. 16.7 25.0 33.3 16.7 8.3 -. 

% acumulada .... 16.7 41.7 75.0 91.7 100.0 



-------------------------------------------------------------

QUADRO 10 

CONSUMO MtDIO DAS FAMtLIAS SmUNDO 0 NOMER) DE EMPPEJJADOS 
FONTE: INQUtRIMO AS REMEITAS E DESPESAS FAMILIARES-DGE DATA: 1980 

Designago 
 Familias c/ Familias c/ Familias c/ Familiar s/das despesas 1 em regado 2 _ey regados 3-5 empreg. empregados 
ECv % Ev % ECV % 

Total alimentaq;o ..... 4965 
64.57 6337 68.42 4538 
 67.31 4607 78.74 
Habitaqo ............. 1571 21.61 1266 13.67 116 
 17.22 _ 14.57
 

Total geral ........... 
 7271 100.00 9262 100.00 6741 100.00 5851 100.00 

NOTA: Inqu~rito realizado por amostragem, na cidade da Prala,nao incluindo 
a populaqo residente no Plat6.
 

QUADPO 11
 

DESPESAS MENSAIS FOR FAMfLIA, 
 FOR PRODUTOS E GRUOS DE PRODUMOS, SE-GUNDO 0 NfVEL DE VIDA DA OPULAQAO 
FONTE: DGE 

DATA: 1983 

Produto GrupoG . o..I .. Grupo II Grupo III ConJunto.
 das faml.has
 
------------~~~ .---- - E VF------------)  ixv % £cv % ByC _v % 

Total de alimentaqo 
 4133 66.6 10333 64.2 13470 51.4 8774 
 6o.8
 
Habitaggo: Renda de
 casa e combustiveis 913 14.7 1530 9.5 4197 16.o 1753 12.2 

Componente renda 
de casa ............... 330 5.3 235 .5 1304 5.0 439 3.1 

Total geral ........... 6270 100.0 16396 100.0 26592 100.0 14666 100.0 

NOTA: Grupo I - 0,1 bens duraveis 
Grupo II - 2, Z, 4 bens dur~veis 
Grupo III - ) 4 bens durAva4e 



DESPESAS COH RABITAcAO 

QUADIR 12 

CONSUM2 MkDIO DAS FJ&MLIAS SEGUNDO 0 ESTATUTO PYOFISSIONAL vOS CuEaE 
DE FAMILIA 

FONTE: INQUtRIO AS RDEEITAS E DESPESAS FAMILIARES - DGE DATA: 1980 

------------ N------------------ iBB-- .B- RRBB-- BRRB--- R------RBB-i--U--H-i
 

Designagao Asalariadoe Asnalariadem Co. uxto .da 
das despes eruamentem eventuaie fa ian 

ycv %6. ]Mv 6 LDV % 

Total alimeataqgo 5613 63.79 4576 73.45 5183 66.99
 

Despenaa de habi
tagio ....... 1670 18.98 830 13.34 1351 17.46
 

Mobiliirio e arti-

Loo domastices .... 675 7.67 245 3.93 490 6.34
 
Vestuirio 414 4.70 386 6.19 390 5.04
 

Higiene • euidados 
pensoais .......... 66 0.75 62 0.99 62 0.80 

Transporte. a co
mumicaqes. ....... 171 1.94 59 0.94 122 1.57
 

Educagio, cultura
 
* bemn diversos ... 191 2.1 72 1.16 140 1.81
 

Total geral ...... 8799 100.00 6230 100.00 7738 100.00
 

Transferacian ... 1649 - 572 - 604 -

Total dan deepesa. 9448 6802 83v2
 

QUADRO 13
 
------ m--------------------------------- m------ ------------

ESTRUTURA DO CONSUM0 DAS FAMILIAS SZI3UNDO 0 TAMANHO 

FONTE: INQUIRIMO AS RWfEITAS E DESPESAS FAMILIARES-DGE DATA: 1980 

con Fanilias com Familiam
Designago Familian com Familia 


das denpenas 2-__e 6-7 8._-:2_ es.. 10-14 -pena.
as esoa_ 
IDCV % Ev % v %M ]MV 

Total alirnta-
. 

............. 3882 65.36 4605 66.32 5712 64.8o 6785 72.13
 
Despesas do ha-

Uitaqio ....... 773 13.02 1153 16.6o 1980 22.46 1350 14.35
 
Total geral ... 5940 100,.00 6944 0oo.oo 8815 100-.00 9407 100.00 
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ANEXO I
 

PROPOSTA DE UI: LEQUYE DE PRC5RAF'AS HAEITACICr'AIS 
DIRIGIDOS AS POPULAqOES DE FRACOS RECURSOS ECCTCI'ICCS 

1. APRESF1-TACIO E JSTIFICACIO 

A presente recolha sistematizeds de dodos destine-se e fundsmentar o estebelecimento de estratej-iss finsnceires no sector
hebitacionel em Cabo Verde, dirigides As populeq6es de msisfracos recursos economicos. Destine-se tsmb~m a servir de besede diblogo corn as Autoridades Administretives Ceboverdeenes, no
ambito deste estudo, por forms a proporcionar s1gumes recomendaq6es em matbrie de Politics Finenceirs e Institucional pere o 
sector da Habitegao.
 

2. RECOLHA DE DADOS
 

Os dedos e informe9ges existentes, e que servirem de ponto de
partida, nao s~o muito abundantes e em alguns cesos nao 
se conseguiram mesmo obter. 
Em cede situsago procuraram-se os valores que pareceram merecer msior confienqa e msior adequeggo

realidade social.
 

2.1i. ESTATDARDES CONSTRUTIVOS
 

Existe alguma infozmaq9o t~cnics sobre os estanderdes
 
habitacionais praticedos nes chamedes "construq6es es
pontaness" que se desenvolvem no periferia dos centros
urbanos, sobretudo no que respeite 9s ress dos lotes
de terreno e des habitaq6es,e so desenvolvimento e ercadeamento funcional dos comprtimentos em sistema evo
lutivo. Contudo, os dados que se tomaram cono basedos celculos foram os padroes propostos,quer ne regu
lamentaqao oficial quer em diferentes Projectos de
 
Intervengso apoisdos a nivel oficial, 
e dirigidos Aspopulegoes de fracos recursos. Tel pareceu mis conveniente em face do carecter do presente estudo.
 

2.2. CUSTOS DE CONSTRUCiO (SO CASA)
 

Nao existe praticamente nenhums recolha sistematizada

destes custos, tendo epenas sldo consultedo um traba-

Iho oficial corn dsdos de 1984. No entento, no decorrer dos diferentes contactos que a missao teve coom 
en
tidedes construtoras, designedemente corn o Dir'ctor
-Geral da MAC, Empress de Materials de Constru;Bo,e
que se dedics tembe'm a execuggo de pequenes ob.7es,

obteve-se indicas 
 o sobre custos de construggo de 4i
ferentes padr6es e que ego coincidentes corn os velores propostos nos ceiculos que se apresentem. Julge
-se portanto que os dodos apresentedos merecem urna
 
relative confiengs.
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2.3. CITSTOS DE T..RET7O E UTFRAFSTRUTIMAS 

Embors se 
tenha constetedo oue
transacq~o de terreno nos 
existe um rnercpdcj debeirros perifricos, eob a
forms de construq6es iniciedas e parcialmente Pcebpdas designedemente, no foi possivel recolber dqcos
que possm fornecer indicegoes corn 
um milnio de segurange sobre este mer cado. 
 0 valor do solo oficiplmente fixedo por lei,

ticulares em 
pare cedencie pelo Yunicir-ic P perregime de eforemento,situe-se n Freip em2t50- 15VC0 por metro quadrado e por eno. Pra csrestentes centros Ulbepos o velor do solo 
E pare esteefeito tembem fixado oficielmente.
 

Relativemente sos custos de infreestrutureq~o do soloos valores existentes sBo dispersos e referem-se aou outra umesituagao de execuqo pontual,mes ser permitirem urna 
base de caiculo pare progremes do tipo 
- ced rcis de lotes de terreno infreestruturados.
 

3. APRESENTACaO GEtRICA DOS PROGRAMAS 
O leque de programes aqui epresentedos procure cobrir tode uragame de solug-es gue permitar 
 a melhorie des condiqges de habitaqeo des populagoes de menores recursos econ6micos.
-se Estendemdesde um, programs simples de Fornecimento de Equipementos
e Infraestruturas em Zones Degradades, que permite por si 
s6
sem intervir no melhoramento des cases, uma 
elevaggo des condi9oes gerais de vida nos bairros, passando por um Programs de
Fornecimento de Lotes com Infraestrutures que poder' permitir o
desenvolvimento des construg6es com garantias minimes de infraestrutures no momento de cedancis do solo, ete 
sos Programes de
Habitaq9o Evolutiva, Habitaq9o Econ6mice e Habiteaqo
-Acabementoque poder~o constituir resposte pare 

em Auto
gedo de families de am leque slerbeixo e medio rendimento,e finelmente umPrograms de Melhoremento de Hebitagoesum importante instrumento finenceiro 

que poderh constituir 
dos beirros perifericos,na pore epoio des populegSesmelhoria progressive des sues habitagSes. 

Rests ecentuer qua estes programas dever~o,uns serLe Administraceo, operados pecaso dos melhorementos em beirros degrededosD cedencia de solo infraestrutursdo e 0s restentes,tentoger desenvolvidos por entidedes pfiblices, podergo 
como cooperetive
)srticuleres. s o u 

) programs de melhoramento em brbitaqbes 'eurmprograms adecuedo)ere ser desenvolvido por ums instituieo deada,tendo como destinat'rios principeis as pr
credito especiali-

Ls periferia,agindo 6pries families
como urne multiplicidade de pecuenos construores em regime individual 
e entreejude familiar.
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INDICE DOS PROGRAYAS
 

1. EQUIPAMENTOS E IPT1RAESTRUTURAS
EM ZONAS DEGRAPADAS (SITES UPGRADING)
 

2. CEDtNCIA DE LOTES DE TERREITO COY IN-


FRAESTRUTURAS (SITES 
 ANTD SERVICES) 

3. CASA EVOLUTIVA (CORE HOUSING)
 

4. CASA EM AUTO-ACABAYEPTO (UNFINISHED UNIT) 

5. CASA ECONOI.ICA ACABADA (ECONOMIC HOUSE) 

6. M]tHORAMENTO DE HABITAQbES (HOYE IMTROVFE17jTS) 
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DESIGNACIO DO PROGRAIA: 
 EQUTIPAENTOS E IITFRAESTRUTITRAS 

E7 ZO.N'AS DEGRADADAS (SITES t'?GRADIT7G) 

CARACTERISTICAS GENtRICAS:
 

Este tipo de intervenqao pregsupoe 
a dotaqo dos beirros, onde se desenvolve a "construgao espontenea",com um minimo de equipementos 
colectivos e infraestrutures,de modo 
a doter oe beirros de ccndiqaes
mlnims de vivencie colectiva. 
 Nio preve quelquer ecq;o nes hebitaqoes propriamente dites. 
 Os dados
progrrmn em que se beseiv este proposte de
foram obtidos do Projecto de Recuperaqeo de tr~es 
beirros
da Praia, na 
sequencia de estudos detelhedos ja reelizados.
 

PADROES E ESTANDARDES:
 

Os velores referem-se a dotegio dos bairros con 
 arruenentos calcetedos, permitindo a drengem superficial des 6gues des cves,
9ao de gua aet a aduaos 
fontanArios e equipamentos colectivos 
(see distribuig;o domiciliarie2, a iluminaeeo pblica dos arruementos principais (sem distribuiqeo domiciliaria) e a construqgo de escolas
primaries, postos de safide, jardins infantis, mercedos, centros socisis e estagqes de correio.
 

MATERIAIS E TtCNICAS COSTRUTI'AS:
 

Materiais 
e tecnicas especificas de cede um dos tipos de infraestruturas: 
rede de Agua e rede electrica. 
 A execuggo dos equipamentos
pode ser 
feits em regime de participaggo popular ou strev~s de axecugao por empreses de construqeo.
 

INDICADORES DE CUSTO:
 

Dados os 
estudos bastante pormenorizados 
a que a equipa do Projecto
procedeu, os indicadores poder~o ser usados 
com alguma segurenge,
pare outros beirros corn 
as mesmas caracteristicas:
 

Investimento por ha, medio (10COECV) ....... 
 4000 c/ha
Investimento por habitante, medio 
(1000 ECV) 14 c/Heb
Investimento por case, medio (1000 ECV) .... 
 75 c/cass
 

ILTLICAQOES FINAYCEIRAS:
 

0 desenvolvimento de outras operegbes, con carecterfsticBs semelhentes as aqui descritas, e tomando como base uma 'rea media de 8 a
15 he por zone de interveng~o (Bairro), implicers portento, 
a custos
de 1986, investimento do 
ordem de 30 000-60 000 (1000 ECV) por cads
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----- ------------- 

------------- 

------------ 

Exemplo de: 
Equipamentos 
e infreestru_
tures em zones degrad a das Fonte: Projecto MALUPNMD/HABTTAT de melhormento des condiq6es de vidados beirros mais desfevorecidos Date: 186
 

da cidade da Pra------------------------------------------------------- 8 

Beirro sa -------- ---BaroBr Tcheu
aco Eug~nioLime
Area de intervenggo Varzea(ha) TotalArea ~~ ~ ~o 15,0~(a ~~~~~~ceN2 de habitantes no deLie~ ------------------------------ io,8
final (HNb) 1 ---------------------------------------8, 5 -,15,4 258 

Densidade final (Hab/ha) 
8950 

N2 de cases no final 
 35o
842 239
485 258
480 283
1816 
~~-----------------------------------------

INVESTIMENTOS PREVISTOS (Esc.CV) 
--------------------Arruamentos 7----- -----------e drenagem

Aduao 13 566 8oode 'ague e fontaerios 11 986 7oo 7 o16 4 6oElectricidade (iluminaqgo pfblica) 
7 494 000 25 204 32 560 Q6o000 6 181 000 563 2o8 8o0o 870 000Escolas primras 4 654 14o 2 o50 16o9 0 022 looPostos de sa6de 793 ooo 7 730 000 6 287 5ooardins infantis 1 813 ooo 1 813 000 

23 8 1o oo 
3 1 813 000Mercados 4 51 ooo 2 6 54 5 430 oooooo 2 654 ooo 8 

Centros sociais 1 465 68o 7 ooo983 76o 
 867 12o
Estaq6es de correjo 3 62o 5o0 3 62o 5oo 
3 :16 56o3 62o. 50o Io P61 5o0Total 1 492 ooo
por bairro 1 492 ooo 1 492 000 4 476 ooo45 9o4 78o 
 58 138 loo 31 q9o 74o 136 o33 62oIVSIqN


IMVSTIbMTO PRh(10 

Esc.CV) 

POR ha (1000 c.)3oo36-----------------------------------------------------
3o6o 


3 764
INVESTIMENTO POR Hab (1000 Esc. CV) 
5383 

--------------------------3966 

INVESTIMENTO POR CASA (1000 Esc. CV) 
,3 22,5

5 , 5 14,6 14,o119,9 65,4 741c 
NOTA: As areas, o nfimero de habitantes e ooperaqao,incluindo portanto 

nfimero de casas,sgo os valores previstos nos ocupaggo finnl dpdes zones de expanso com novas construg6es.
 

BEST AVAILABLE DOCUMENT 



DESCRICIO DO PROGRAA: CED NCIA DE LOTES DE TERRENO COM 

!NFRAESTRUTURAS (SITES ANJD SERVICES)
 
CARACTERI STI CAS 
 GENkRI CAS:
 

Treta-se de um 
 programa que procure inverter a situaqgo corrente
onde as 
cases sao construides 
em terrenos sem infreestrutures mlnimes. t um programs edaptado a situsa6es de vivende individual
ou em bends. 0 programs devers ser 
complementedo com 
outros programes dirigidos 8o financiarnento de construqco des cases.moqio des construq6es poder A proser individual, pare o pr6prio, colectiva atrav's de cooperatives, ou empreserisl para vends.
 

0 principio em que assents o programs e o de que o acesso so solo
pars construq 
o,e feito em simultaneo 

ras necesshriss de spolo as 

com o acesso es infreestrutu
suporter umea 

hebitsq6es, devendo os beneficibrios
parcels de encprgos relativa so terreno 
e outra rel8tive As infraestruturas. 

PADROES E ESTANDARDES
 

Um programs deste tipo necessite de um 
 pr~vis definiqgo de padrbes
quanto 
a diferentes psi-nmetros carecterizadores: 

Solo: definig o dos diferentPs tipos de lote e custo do solo 
Redes: definiqgo dos perfis-tipo e respectivo custo. 
 Definicqo de
souggo a adopter (individual ou colectivs) quanto so
de abestecimentohgua e evecuaggo de esgotopois nume mesma opersqeo poder terzonas com destinathrios soceias diferentes.
 

Politics de reprtiq~o de encargos 
e recuperaq o de investimentos:
Hayera que estebelecer uns base financeira pare recuperqeo dos investirantos 
e urna 
quanto 

politics de repartiqgo de encerpos diferencieds
sos diferentes tipos de populaqo destinstaria.
 

MATERIAIS E TCNICAS CONSTRUTIVAS: 

Materiais e tecnicas especificas de cads um dos tipos de infreestru
turas.
 

iNDICADORES DE CUSTO:
 

Rao existe actualmente em 

sa 

Cabo Verde nenhum estudo tecnico que posservlr de base, .com suficiente segurenqa, 
so
ces de custo. celculo de indicedo-
No 
Smbito dos estudos englobedos no Plano Director
Ia Praia esta previsa a elaboreqgo do Plano de Pormenor de 
zone de
9xpens~o do Palmerejo que, se envolver o detalhe tecnico des redes
Ie infraestruturas, poders permitir a obtenqao desses dedos. 
Apeass como referencia "grosseirs" indic&&-se valores obtidos de opera,go de recuperaqo de beirros degredados da Preis, que 
sao os se,uintes:
 

.nfreestruturas considerdas: rede vi~rie 
e ilumineq~o pfblica noe
4ixos principais e adu9so di agua 
a fontanerios.
 
investimento por he, 
mbdio (1000 Esc. CV) 
... 1600_18oo(l)Investimento por habitante, 
medio (1000 Esc.CV 5-?Investimento por case, medio (1000 Esc.CV) 
.. 30

1) N~o considerando o caso de Eugenio Lime onde 
o peso de adugBo de
gua eparece muito influenciado pels construg~o de um reservt6_
rio e estaqgo de bombgev.
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---------------------------------------------------------------------------------- 
-----------

------------------------------------------------------------------- 
--------------- -----------

Exemplo de: CedAncia de lotes de terreno 
 Fonte: Projecto MAI,U/P\TD/HAPTTAT
com infraestruturas (sites 
 de melhoramento das condi-
 Dnt: 10 qE
and services) 
 q6es de vida dos bairros
 
mnis desfavcrecidos dp ci
dade da Prais
 

Bairro 
 Braco Eugenio varzes Totpl
Tcheu Lima
 

Area de intervenqgo (ha) 
 15,o io,8 8,5 
 34,3
NQ de habitantes no final 
 (Hab) 494 
 2583 2195 
 9722
NQ de cases no final 
 842 485
Densidade final (Hab/ha) 480 1816 
33o 239- 258 28-


INVESTIMENTOS PREVISTOS 
 (Esc.CV)
 
Arruamentos e drenagem 
l) 13 566 8oo 11 986 7ooAduqao de aua e fontanarios (2) 7 494 000 

7 o16 46o 32 560 06o 
Electricidade (iluminaggo publica)(3) 

23 2o4 000 6 181 000 36 0003 2o8 8oo 4 654 14o 2 059 16oTotal por bairro 9 22 oo24 269 6oo 39 844 84o 15 256 62o 79 371 o6o 

INVESTIMENTO POR ha 
(1000 Esc.CV) 1618 
 3689 1795INVESTIMENTO POR HABITANTE 2314(1000$CV) 4,9 15,4 6,9INVESTIMENTO POR CASA (1000 Esc.CV) 8,228,8 82,2 31,2 43,7
 

NOTAS: (1) Arruamentos principals corn 
faixa calcetada, de 5,8 m, e passeios laterals
Arruamentos secundarios, calcetados e sam passeio,com 5,0 m e 3,0 m. 
corn 1,0 m csda,
 

Drenagem superficial

de Ague da chuve.
(2) Adugao de 'gua desde o reservat6rio de abastecimento e sistema de bombegem. Aduqgo spenssaos equipamentos colectivos previstos e aos fontenhrios.
(3) Iluminagqo pfblica nos arruamentos principals.
 

BEST AVAILABLE DOCUMENT 



DESIGNACAO DO PROGRAMA: CASA EOI.tUTIVA (CORE HCI TSING) 

CARACTERISTICAS GENR! 'AS: 
A designaq~o "casa evolutiva, splice-semoradiss, so regime de construqgo decorn 1 ou 2 Visos, feite por fases sucessivns, existindoum intervalo considersvel de tempo a separar a construgeo defase. 
 A cade fase corresponde ure 

cade 
case utiliz~vel e habithvel,com ums 
determinads compartimentagso, e portento com um determinpdo padr~o habitacional. 
 A designaro 
nficleo iniciel" splice-se
em geral A 19 fase de construqo e corresponde so requisito minimoque permite a ocupeqao e a vivencia da fLmilis no seu interior.
 

PADROES E ESTANDARDES: 

Dos exemplos observados, envolvendo todos eles a construqBo de
ses pare as cacamadas populacioneis de meis baixos recursos, podem
apontar-se os seguintes padroes:
 

Area do lote ................ 
 60 a 140 m2Area bruta coberts final ...... 55 a 140 m2res livre .................. 
 20 a 60 m2Area da IA fase 
(nfcleo iniciel) 15 a 45 m2 

MATERIAIS E TkCNICAS CONSTRUTIVAS: 

Nos exemplos observados existe subjecente
minimos e a utilizaq o de pedrbesemprego de materisis locais: 

a construggo de cozinhes, fosse 

De um modo gersl preve-se
 
sece e chuveiro (case de benho). A
cobertura corn 
telhado nem sempre ests previste, bern
qga de redes interiores de 6gua, esgotos 

como a instal s e electricidede. 
Os valores estimados, de custos mais elevedos, referem-se naturlmente
sos padroes que, 
embors minimos, incluem exectsmente a cobertura e
as redes interiores. 
As t~cnicas construtives previstas sao
correntes a bern conhecidas deste tipo de populsaBo. 
as
 

INDICADORES DE CUSTO:
 

Os custos retirados dos 
casos observados s~o custos estimados,
projecto. em
Apenas num exemplo "PACIM 1" existem custos observados
em obra. Sao os seguintes os padr6es estimados de custo 
(Esc.Cv):
 

Custo da 19 fase (nfcleo inicial) 125 000,00-430 000,00
Custo total de construqao 
....... 
 460 000,00 (1)Custo de construgao por m2 dearea brute coberts .............. 
 6 600,00- 10 500,00
 

(1) Apenas 1 valor
 

IMPLICACOES FINANCEIRAS:
 

De diferentes projectos estimam que
ferenciada e, nelguns cssos, 
os custos da mo-de-obra indi

os 
custos dos meios de trensporte,po_
iem ser deduzidos 
se a construqBo for feits em regime de entresjuds
 

T-n 
14: 



e
j~cte ~ c cuipameltcs). deduq s :t ~ c fei1&.c
a-, iE.ECentasens dc 25S-3C -c.drcr.lU-c:-i t tr.to indicer-se quees~ec~ zc~3s de financicmerito ficarpoete7 7 ~o
custos a.,orAi .cs. Para a constru ;o de IP fase (rflcleci- 'nicieJ.) 

Necccsi.edes firianceiras -are

cul*- truq9O do rit cleo inicia.O .. . 7C-CIC .1 %.
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----------------------------- ----------------------------------------------------------------

Fonte: COOPAC-CV, Cooperative de Auto-cons-
Exemplo de: CASA EVOLUTIVA 
 truggo da Cidede Velha (Projecto tipo) 
 Dats: 1OR 5
 

MdelcAreade casa Compar-timentos 

A~rea 6til Area 
por corn- cobertapartimento total 
(m2 Au) (m2 Ab) 

C s oC 

pnrcel ar 
(Esc.CV) 

~ t 
total 
(Esc.CV) 

u t 
m2/ Ab 
(Esc.Cir) 

Projecto 
tipo 

8,0x12,0.96,0 1A sale 
quarto 1 

14,72 (a) 
640 (b) 

52,0 185 ooo,oo 5 781,oo 

21,12 
(66%) 

2B quarto 2 
quarto 3 

6,76 (c) 
6,76 (d) 

24,o 14o ooo,oo - 5 834 ,oo 

39 chu-veiro 
lavabo 
cozinha 
latrins 

13,52 
(56%) 
1,92e e 
1,902 f)
5,4o (g) 
1,8o (h) 

13750 135 000,00 lo vnoo,oo 

1! fase+2n fase+ 3B fase 

11,,o4 
(82%) 

32,o+ 24,0+13,50 
 69.50 - 4 6o ooo,oo 6 62o,oo 
(a) 3,2x4,6 (b) 2,ox6,4 
 (c) 2,6x2,6 (d) 2,6x2,6 
 (e) 1,2xi,6 f) 1,2xl,6

(g) 1,8x3,o (h) 1,oxi,8
 
NOTAS: (1) Trata-se de umea case 
em meio rural. A cobertura 
e em lje de betgo armado sam telhado,
inclui-se reboco interior e exterior de parades e caiaqgo geral. Fao estio previstas
pintura e canalizaces. As paredes foram previstas em alvenaria de pedra 
com o,4o m.
(2) 0 projecto estima que 
as necessidades de financiamento serao ePenas de 57 % do custo 
estimado, pare compra de materiais importados e mao-de-obra especializeda. 0 restante custo 
sara suportado pela entreajuda, apoio de diversos organismos e poupanqas individuais.
 



-----------

------------------------------------------------------------------ 

Fonte:Exemplo de: 	 Projecto MAIU/PTUD/HABITATCASA EVOLUTIVA 	 de melhoramentodas COndig6es de vida dos bairros mais des-
Mod elo Ir s 	 Data: 19.85omCus_ 
de casa 
 FaecbraCsoCusto
 

tmno 	 atmnottlm2/ 

................. 
 n 2 Au m2 b) 7-c C'') (Esc.CV ) (Esc.

Ab
C-r)

Tipo 3 8.5x16. 136 1t 	 quarto 1 l5,5o (a) 
32,oo (k) 
379 ooo,oo Io C29oo 
cozinha 
 8,5o 	(b) 3,oo (1)
latrina 
 2,oo 	(c) 1,oo (m)
banho 
 o,9o (d)
 

(740/)
 

24 	 quarto 2 14
 ,oo (e) 67,2o (n)
sala 14 So (f) 32,oo (o)
 

(82%)

3 -	 quarto 3 13,32 (g)

quarto 4 lo,o8 (h) 6712o (p) 
quarto 5 15,54 (i)
quarto 6 11,76 (J) 

(75%)
 
1! fase + 2! fase _36+ 3!oo+_55, 2o+67,2ofase	 _138,4o 

(a) 4 ,5x3,4(g) 3,6x3,7 
 (h) 	3,6x2,8
(b) 	2,5x5,4 .2±L0fjo-----(c) 2,oxl,o :_184
(i) 4 ,2x3,7 
 (d) o,9xlo 4(J) 4 ,2x2,8 
 (k) (+)8,oXLo 
(1) (+)1 .11,o
(e) 	,ox3,5 (f) 5,7xL,o. .i_) 	 1, 0xl. 1 	 (.. ) _2, ox8 , (o, (,o1o
NOTAS: 
(1) Na 1s fase est~o incluldos reservatbrios de Agua, subterreneo e elevado de 200 1/cd;,
latrins e chuveiro, fosse 
s ptica e filtro. Estso incluidps ceixilharips, loiqas spni.t~rias e as redes interiores de
(2) 0 projecto estima que gua, esgoto e electricidade.
possivel Uma reduq o de custo de 30 0 corresDondente A eyecuc~o
em 
sisteme de entreajuda.
(3) Pregos de custo de 1 latrina =46 ooo,oo, 1 filtro= 4 loo,oo, 1 case de benho=10 000,00.
 

BEST AVAILABLE DOCUMENT
 



Fonte: PACIM-Projecto de auto-construgo nos
 
Exemplo de: CASA EVOLUTIVA bairros do Cempinho e llha da Madeira, Data: 1986
 

Modelo 
de case 

Ireaa 
do lote Fase 

Compar-
timentos 

krea fitil Areset 
por corn- coberta 
pertimento total 
P2 Au) (m2 Ab) 

parcelar 
(Esc.CV) 

lit 
totpl 
(Esc.CV) 

ut 
ia2/ Ab 
(Esc.Clr) 

PACIM 1 7,oxll,o= 77 1L& quarto 1 
Bala 
latrine 
ease benho 

9,00 (8) 

lo,2o(b 
2,72 
2,o8 

29,41 2435 759,oo 8 288,00 

24 quarto 2 
cozinha 

(82%) 
8,4o (e) 
8 96 (f) 

21,oo 

3! quarto 3
(22 piso) " 4 

quarto 5 

(83%) 

9,oo (g)
lo,2o (h) 
6 .16 (1) 

37,21 

1 fase+21 fase+3 afase 

PACIM 2 56 1L% 

29 1 +21oo+37(81 -

L9.L ~ 71.2i1__Z 
quarto 1 lo,2o a) 
sale 9,oo (R)
cozinha 3,52 (c)
latrine 2,72 (d) 
case banho 2 o8 (e) 

87,62 

87,62 
34, 1 

23 quarto 2 
e2 piso) quarto 3 

(80%) 
6,96 (f)
9,36 

20,72 

1 fase+29 fase 
(79%) 

34,41+ 20,72 55,13 

. .e/ 



--------------------- ------- --------------------------------------------------------------------------

PACIM 1 

)3,ox 3,o (b) 3,4x3,0 (c) 1,6x1,7 (d) 1,6 x 1,3 (e) 3,ox2,83,2x2,8 g) 3,ox3,o (h) 3,4x5,o (1) 2,2 x 2,8 

PACIM 2 
(a) 3,4 x3,o 
(f) 2,4x2,9 

(b) 3,ox5,o 
(g) 3,4 x2,4; 

(c) 2,2xi,6 (d) 1,6 x 1,7 (e) 1,6xi,3 

o,5x2,4 



Fonte: PACIM 	- Projecto de auto-construqeo
Exemplo de: 	CASA EVOLUTIVA 
 nos beirros 	do Campinho e Ilha da 
 ]Dsta*: '"086
 
Moeirloindea 

Area iitil IArea u tModelo 	 u t
IdOlOtea Fase Compar- por com-	 u tcoberta
timentos 	 partimento total percelar Total mr2/ Ab
(m2 Au) (m2 Ab) (Esc.CV) (Esc-CV) (Eec.mV)
 
PACIM 3 6,oXlo,o. 6o 1 quarto 1 6,72 (a) 
 15,44 125 ooo,oo 8 o6,oo
 

letrina 2,72 (b)
 
case banho 2 o8 (c)
 

(75%) 
29 sale 9,28 (d)

cozinha 6,72 (e) 	 2o,64
 

(78%)

39 quarto 2 6,72 

SQpiso)quarto 3Ln 	 9 28 21,12Tboo
 
(76%)
 

-
1- fese+2 fase+3- fase 15,44+2o,64+21,12 57,12
 

(a) 2,4x2,8 (b) 1,6xi,7 
 (c) 1,6xl,3 (1)2,9x3,2
(g) 2,9x3,2----	 (e) 2,4 x2,8 (f) 2,4 xp,8
 

NOTAS: 
(1) A 1- fase do Modelo PACIM 1 foi executada como caso-piloto. Os 
custos avaliedos em
obra podem decompor-se,segundo o projecto,em: Total 
(212 000,00) 	 = Meterisis(137 ooo,oo) 	+ 1Aio-de-obra especializada (2 ooo,oo) + 11 
o-de-obra n~o especializadn
(5o 000,00). 0 projecto indica que a reduqeo devida A entreajuda corresponde A pArcela de mio-de-obra n~o especielizads, portanto equivele a = 
24 %.
(2) Os tres modelos de case incluem um sistema de latrine/fosse seca e case de banho ns

lO fase.
 

(3) A cobertu-. prevista 6 em laje de bet~o, sem 
telhado.
 

Pbs'
 



DESCRICAC DO PROGRAI'A: CASA fl. A T0-ACAfAVlBFTO (UrFINISHED tT1IT) 
Este prcEgrama consiste ne 
produq io, em regime de produqgo empreseriel, de cesas nao completamente scabadas. 
Prossegue diferentes
 
cbjectivos:

" maior flexibilidade em re1aq.o s necessidades financeires do
 
construq o
 

" maior'fJexibilidade no adaptaq~o do case As necessidedes e gostos

dos utilizadores 

.A flexibilidsde financeirs trsduz-se 
em merores volumes de investimento inicisl, logo men-ores 
custos, e na possibilidede do ecabamen.to ser feito so ritmo da 
capecidpde finenceire do utilizedor. A flexibilid de do auto-ecebamento permite que 
as families moldem os espaos interiores, os acabamentos e os equipamentos,aos seus gostos. 

PADR6ES E ESTANDARDES:
 

Quanto a padr~es de areas podem tomar-se os mesmos que foram usedos
pare 
a cese econ6mica acabada podendo, inclusivemente, uspr-se os
valores superiores. 
Serb de esperar que os utilizadores se sintem
mats motivados a opter por este sistema se a troco de 
case incebeds
puderem dispor, potencialmente, de folbreas comparativamente mis 

gadas.

Este tipo de situeaqo construtiva constitui 
um pedr~o corrente em Cabo Verde. A grande maioris das cases produzidas em regime particular individual processa-se desta forma, cu 
seje, ocupeqao des cases
 com posterior acabamento conforme as 
possibilidedes financeires.
 

IZATERIAIS E TCNICAS COI'TSTRUTIVAS:
 

A situaq9o 
e identica 9 do case econ6micodiferindo spenes no 
seguinte: 
 nests modalidade a primeirs fase e desenvolvids em regime
de produqao empresarial,para o conjunto dos fogos,e a segunde fase
sara desenvolvida em 
regime de produggo individual. A 6nica quest~o
qua se ccloca e saber quais os trabalhos que ser~o deixados pareauto-acabamento e quais 
os 
que sergo executados prgviamente. Pare
auto-acabamento podem ficer, por exeniplo, grande parte de compartimentaqo interior (excluLndo bloco de sguas),as caixilhnries interiores, 
a rede elctrica interiore os ecabamentos em peredes, pavimen
tos e tectos.
 

INDICADCRES DE CUSTO: 

0 programs de auto-acabamento e especialmente indicado pare edificios multifemilieres, situaqo em que 6 mats fecil tirar partidoorganizaggo empresarial do trabalho no execuq 
da 

o da estruturs, caixede escada e paredes exteriores. Como indicadores de custo 
e em geral aceite ume reduqBo, em relagio ' case ecabsde,de 25 %. Tere
mos, portento: 

EDIFICIO MI,.LTIFAMILIAR T2-84 m2, T3-100 m2 
CUSTO GLOBAL (1000 ECV) 1000-1350 

IMPLICACOES FINANCEIRAS:
 

Num programs deste tipo a intervenqgo de poupanqa individual veiincidir sobretudo na segunda fese, fese individual de construqo.Pode admitir-se uma 
exigencis reduzida,ne s uisiggo iniciel, de 5a 10 % de poupanqe individual. Teremos entso pare necessidedes Linanceiras,valores que se situam entre: 
NECESSIDADES FINANCEIRAS POR FOGO (10009 CV): 900 - 1300 
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DESIGNACIO DO PRCGRAMA: C4SA ECOrOTCA ACABADA (ECONC'i'C OCTTSr) 

CARACTERISTICAS GEAtRICAS: 

0 presente programs refere-se 9 produqo de cases,de esterdeErbs ecustos que embora reduzidos sos mirimos aconselhveis, deveraogarantir ainda a sun habitebilidade e aceitaq o socia2] Ump cpse
deste tipo pode ser construlda por diferentes 
tipos de promotores- estatais, cooperativos e particulares - e poder6 ainda, consoante as prescrigoes urbanisticas, ser construide como moradiF individual, em bands ou isoleda, ou como 
bloco de apartamento multifami
liar.
 

PADROES E ESTAYDARDES:
 

Como padroes tomaram-se as prescriqbes legals existentes 
em Csbo
Verde,no que respeita 9 habitagqo subsidiada pelo Estedo - Decreto 
164/85 de 30/12 -, a saber:
 

Edificios multifamilieres (m2): 
 T2 (44-84) T5(56-100)Edificios unifamiliares (m2): T2 (56-90) T3(76-120) 

MATERIAIS E TECNICAS CONSTRUTIVAS:
 

Os materials e tecnicas construtivas serao os correntemente utilizados em Cabo Verde. 
 As economiEs de custo sergo provenientes em
malor grau de projectos elaborados de forma criterioss, tendo em
vista a reduq o dos custos, e de uma execuqo dirigida e organizeds
tambm de forma cuidada e criteriosa.
 

INDICADORES DE CUSTO:
 

Como custo de construggo foi utilizeda a gama de 16-18 contos/m2 Absegundo dados de ura publicaq;o do GEP/DGU HSB/IFH (1). Assim, tomando esta base de custo e os pedroes de Brea referidos,teremos 
pars valores finals do custo por fogo: 

TIPO DE EDIFICIO AREAS (m22 CUSTO DE CONSTRUCIO CUSTO GIOBAI 
(1000 ECV/m2 Ab) (OO0 ECV) 

Multifamiliar T2 44-84 
 700 - 1500 
T3 56-100 
 16-18 900
Unifamiliar - 1800
T2 56-90 
 900 - 1600T3 76-120 
 1200 - 2200
 

IMPLICACOES FINANCEIRAS: 

As implicagbes financeiras dependem do factor de auto-investimentodos adquirentes ou construtores das habitaqoes. 
Esse factor poders
variar entre 10 a 30 % dependendo dos diferentes esquemas promocionais e regimes de financiamento. Uspndo 
0 factor mximo de O,30.pode afirmar-se que as implicaq6es finnceirs por casapera urn progreta deste tipo,n~o dever~o ser inferiores a 500 a 700 contos 

NOTAS: (1) Recolha 
de dados sobre custos do construq o no 86bito dos
trabalhos de preparaqBo do II PND. GEP/DGUSB/IFR, Praie,Setembro de 1984.
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DrscRincc DC PRCGpiJ,:A: 	 IT-rHORAM7rTO DE HAFITAr'F
 
('ToYE IITIROVE1FI:ErTS)
 

CARACTERISTICAS GEIRI CAS:
 

Este programa destine-se a proporcioner pequenos emprestimossos moredoresyde modo e permitir-lhes executar pequenos melboramentos nes sues cpsss: 
 2ptrine, chuveiro, cozinhp, um novo
quarto, nova coberture, ruro do quintal, etc. Dsdo que estes
 pequenas obras exigem .nvcstimertos rouco elevedoso seu reeibolso esta so acance d quzse generelidede dps fealies, Tresmo dequelss que detim rer-dimentos baixos. Desde que ume familia posse dispor, regularmen'. de uns pequene qupntis em dinheiro, essn femlip pode contrair um 	pequeno emprestimo. 1este o principio base deste programs. 
As inform a5 6es recolhides permitem concluir que um programs deste tipo e vieveldoponto de vista econ6rmico,e tern urns grande aceitaq~o social.
maior problems reside np 	escolhe de urmn instituiqo edecuede pare P operaqvo destes pequenos empr~stimos. Em Cabo Verde a
instituiao cuja pratica mnior se eproxima deste perfil ' aCaixa Econ6rmica Postal, agora Caixa Econ6mica de Cebo Verde.
 

PADROES E ESTA.DARDES:
 

Os padroes a utilizer nestas pequenas obras sergo os padr~es J's
conhecidos da populasqo. Serb no entanto poselvel divulger,
atraves de um epoio t~cnico adequado, novos modelos-
 por exemplo projectos-tipo de latrine 
ou zone de chuveiro. 0 programs
deRecuperaso de Beirros Degradados de Prals, financiado pelaAgencia HABITAT, dispoe de interessantes solugbes t~cnicas nes
tes dominios. 

MATIIAIS E TtCYICAS CONSTRUTIVAS:
 

Sergo tanto os materisis 	como as tecnices tradicioneis que devergo ser usados, tendo 
em vista o tipo de populaq6es a que o
programs se destine: populpq6es de bairros de fracos recursosfinanceiros. Um apoio tecnico adequado poder' permiitr que
estas pequenas obras se enquadrem num 
esforqo de racionlizeqo
do espaqo habitbvel ao mesno tempo que constituem, em si mes
mas, melhories nas habitaqges.
 

INDICADORES DE CUSTO:
 

Des informag6es recolhides 
em variss fontes podem estebelecer-se, corn 
a1guma segurangs, parametros pars a operaqo de um pro
grams deste tipo. Assir, teremos: 

Valores das prestaqes menseis a pager pelos bene
icixrios (Esc.CV) ............................... 
 500-20O
Valores do custo de pequenes obras (I0C,ECV) .... 25- 150 

Os velores de reembolso s-o compativeis corn as disponibilidpdes

financeiras menseais wobilizaveis pele populaeqo en) causemontantes permitem efectivamente, em sistema de entrerjude, 

e os 
a
realizagao des pequenes obras em cause.
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I1 LI CACCIES F!IqAT'CE-iRAS: 

A cperaqo 	financeirs de urr programa deste tipo pode ser feite 
de diferentes formes. Indicsm-se duss, que perecem ajustedas:
 

a) constituiqio de um "Fundc Rotativo", P pertir de um montente

inicipl constitutivo que irA sendo emprestedo e reDosto pelos
bereficiarios. Periodos de utilizeqeo curtos,4-6 arose texa 
de juro calculpdp por forme a menter, tpnto qupnto possivel, o 
valor do fundo em termos reais. 

b) Emprestimos a prszos mais diletedos 10-15 snos, con texasde 
juro bonificadas pelo Estado, situades ao nivel do Escp]ko I do
 
Decreto 164/85 (1: 4 a 6 %. 

ROTA (1): 	 Decreto 164/85 de 30/12, Regime de Bonificeaco de
 
Juros em Emprestimos pere Habitaq o.
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RECOLHA DE DADOS PAPA EST ABf.ECT LF7T,.A hLHcEAC DO PROGRA-7BTO DE HARITACOES (YOeE T?'PROVEI-EFTS) 

1. 
 AiH)7MJ..IfH/PROPOSTA DE TERMOS DE 1RFFERt7,NCTA PARA
ADE
 
UT SAJ IRr ElIEI~ h R & ~ ~ 
~ CASAS p R B T B T D DDE ft IF''Rs APEEER URBAN DAPRAI Er'- ST. =IDj"O0RIA 

Esta proposts preve a criaq~o de um programs dirigido a morsdores des periferias urbanas, programs operado etraves dos Secretariados corn 
o apoio 
o controle 

do Instituto de Fomento da Fabitaq~o,sendolocal assumido pelas comissoes de moradorespectivos beirros. dos res0 financiame)to, preve-se ne
assegurado em proposta, serti
sistema de empr~stimo corn beixe texa de Juro.
 

2. IFH~/ RECOLHA DE DADOs NO CAYlp(111:.- IjDA,.t BADE PARA 0 PRJECTODE CASAS E ARRCS 

Este recolha indics que a populaqsosecas, no que esta a construirembito de fossesum programe epoido pele NIS, esteris disposts a reembolser 
de 500OO 

pequenos emprestimos, dispondo P psgr.a 1000$00 ECV por rues,
melhoramentos pare construcao de pequerosns sues cases: mais quartos pare filhos, chuveiro e lavat6rio, 
etc.
 

3. INIC - COOPERATIVA DE AUTO- CONSTRUCIO DA CIDADEC-CEZAS 
 C CDE 1 ASOCIDOS A S 
RTTP 

MARGARID'UA 
 DAISCIDE
 

Este estudo mostra que 
os s6cios da cooperative investirem, previamente 9 obtenqgo de um 
emprestimo,s6cio ns construqao des sues cases. 
cerce deO O000o0 por

entre 4000$00 Os s6cios tem rendimentose 16 00000 (m~disquenos emprestimos ete 75 
10 O00$/mes) e v~o receber pe

gem mensalmente ums 
0005OC ECV pare ecabar es ceses; paprestaco de 126000Este prestago ECV durante 5 enos.' indexada so 
valor de vende de 1 raco de cimento.
 

4. PACI:/PROJECTO DE AUTO-COp,TSTRTTCX ASSSTIDA 
CAL L A 1068 

Este trabalho indica que, 
no Ambito de um
mico realizedo As populag6es inquerito s6 cio-ecor6_ 
operaqio, famailies 

dos dois bairros.onde decorre eas 
 de baixos recursos se disp6em a reembolsar emprestimos pars 
a construqgo de cases melhores.
seguintes Seo osos valores: 

Podem pager 4001CC 
ECV/ms ............ 
 7C %Podem pager 1000?co ECV/mes ..........
Podem ppger 2CO'VOC ECV/mes .......... 
 6 O
Os salfrios mndios mensais globais,rito, situam-se entre os 

por fogo, segundo o irqu&220CCO0 e 3IcCTco ECV.
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ANEXO J: EXEMPLO DE COOPERATIVA DE HABITACAO PARA
 
POPULACAO DE BAIXO RENDIMENTO
 

Um exemplo de projecto habitacional apoiado pelo INC* digno de
menq~o 6 o projecto levado a cabo por uma cooperativa na Cidade Velha (Santiago). As violentas cheias na Cidade Velha em 1984
originaram um esforgo comunit~rio de recuperag~o que, com o
apoio do INC, levou A criagao da cooperativa de habitago.
 

Existem 25 membros na cooperativa, todos de idade compreendida
entre os 20 
e os 30 anos. A maior parte dos membros, incluindo
 os mais velhos, moram actualmente com os seus pais. Muitos membros jA compraram terreno, outros obtiveram lotes do governo
municipal da Praia (que tamb6m inclui Cidade Velha) numa zona

designada de expans~o.
 

O INC seleccionou o primeiro grupo de treze membros para participar num programa de empr6stimos para construQao. Esses
membros iniciaram j as construg~es com o seu pr6prio trabalho e financiamento de cerca de trinta mil escudos cada um
(384 U.S. d6lares). Fazem as escavag6es, constroem os alicerces
e levantam as paredes at6 ao nivel do tecto. Nesse ponto cada
um deles poder& candidatar-se a um empr6stimo que lhes permitirA construir o tecto e terminar a casa. Um membro pode pedir
emprestado, em gdneros ou em dinheiro, um montante equivalente
a cinco anos de prestag6es mensais calculadas como valor equivalente de um a cinco sacos de cimento. As amortizag5es mensais
 vao acompanhando a subida do prego do saco de cimento no mercado. Logo que o primeiro grupo de 13 inicie a amortizagdo dos
seus empr6stimos para rep6r o fundo permanente, os outros membros poderao comegar a receber os seus empr6stimos.
 

A mdia de rendimento por familia do primeiro grupo de membros
6 cerca de 10 000 escudos (128 U.S. d6lares) por m8s. Muitos
escolheram emprdstimos que requerem uma amortizagQo mensal
equivalente ao prego de tr~s sacos de cimento por m~s. 0 valor
de tr~s sacos de cimento 6 presentemente de 1 260 escudos
(16 U.S. d6lares) e para os beneficiArios representa cerca de
12-1/2% do seu rendimento mensal. Se a prego de mercado do cimento mudar, a quantia de pagamento mudar& em concordancia. Nao
hA taxas de juros directas no empr6stimo. 0 mAximo que se pode
pedir em empr6stimo 6 cerca de 75 contos (962 U.S. d6lares).
 

Muitos membros estdo agora a completar as suas construg6es iniciais e recebendo o seu primeiro empr6stimo. Este projecto 6 um
exemplo excelente de um esforgo em pequena escala concebido para
acomodar a capacidade dos beneficiArios de contribuir com o seu
pr6prio trabalho para repagar a divida. Na medida em que o INC
vai ganhando experidncia com esse tipo de projectos, deverh
desenvolver outros projectos similares noutros pontos do pais.
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*0 Instituto Nacional de Cooperativas foi criado em 1984 com o

objectivo de promover e organizar cooperativas e tambdm assistilas na gestao, financiamento e na melhoria da sua capacidade
tdcnica. 0 INC est& representado em quatro ilhas e tem um orgamento anual para operagbes e apoio de 49 000 contos 
(628,000 U.S.
d6lares) conseguido atrav6s de donativos e empr6stimos de fontes
externas. 0 II Plano dA uma importancia particular A promogao
do sector cooperativo. Existem em Cabo Verde cerca de 75 cooperativas das quais 10 sao cooperativas de habitavao. Esses grupos
foram formados com o (nico prop6sito de assegurar habitagao para

os seus membros.
 

J-2
 


