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1. INTRODUI;AO 

1.1 ACRONIMOS 

USAID - United States Agency for International Development
 
IPC - Implementing Policy Change
 
DGC - Direcqdo Geral do Com6rcio
 
MCI - Minist6rio do Com6rcio e Indtistria
 
MSI - Management Systems International
 
C&I - Com6rcio e Investimento
 
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
 
CEDEAO - Communaut6 Ec6n6mique des Etats de 'Afrique de l'Ouest 
CCIA - Crnara do Com6rcio, Indfistria e Agricultura 
DCI - Direcqdo Geral da Indistria 
ISO - International Standard Organization 
CCI - Centro de Com6rcio Internacional 

1.2 EQUIPA DE TRABALHO 

O trabalho foi realizado pelo grupo de quadros do Minist6rio do Com6rcio e Indtistria, 
constitufdo por: 

.Dr" Munira Jauad Ribeiro, Directora Geral do Comercio Externo, 

.Dr2Abdu Man6,Assessor Jurfdico do Minist6rio do Com6rcio e Indtistria, 

.Dr2 Mamado Embal6, Director do Gabinete de Estudos e Planeamento 

e pelo consultor do MSI, eng.Carlos Atafde Garcia. 

Na primeira semana o trabalho foi acompanhado pelo chefe do projecto, Embaixador John 
Blacken. 

1.3 SUMARIO EXECUTIVO 

O trabalho realizado incidiu fundamentalmente em apoiar o grupo de trabalho do MCI no 
processo de revisdo da legislagdo que regula a actividade do Minist6rio. 

Para tal, para al6m das reunites didrias com o grupo de trabalho, foram realizados contactos corn 
o sector formal e informal, nomeadamente reuni6es corn a Cdmara do Com6rcio e corn as suas 
delegag6es de Gabu e Bafata, com o sector informal, corn o Delegado Provincial do Com6rcio 
de Gabu, o que no seu conjunto permitiu identificar algumas areas comuns de preocupaqdo das 
entidades contactadas. 

Fez-se uma andlise pormenorizada do decreto 29/88 (regulamenta o licenciamento comercial para 
a concessdo de alvardis e a regulamentagao do acesso Aactividade comercial) uma vez que 6 por
ele que o pdiblico faz o primeiro contacto corn o Minist6rio do Com6rcio e Inddstria, e hd um 
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grande sector informal em crescimento que terA de encontrar condiqes ficeis para o seu 
licenciamento formal. 

Outro ponto de contacto importante sdo as autorizag6es de importagao e exportag~o atrav6s dos 
Boletins de Registo Pr6vio, cuja regulamentagdo embora reduzida, tamb6m foi analisada. 

Outra legislaqdo que se discrimina no par-grafo 9 foi igualmente analisada. 

Importante que toda legislagdo depois de completada a revisdo do seu contedido seja entrega a 
uma equipa de juristas que a revejam sob o ponto legislativo. 

Embora esta missdo fosse dirigida Direcqao do Com6rcio, mas uma vez que o Minist6rio 
integra igualmente a Direcqdo Geral da Indtistria e para que no caso do licenciamento e alvarAs 
pudesse desenvolver-se algum trabalho conjunto, fizeram-se reunites corn o Director e Quadros 
da Direcq~o Geral da Indtstria. 

Para al6m da andlise da documentaqao e uma vez que estd em revis~o a Lei Organica do 
Minist6rio, fez-se uma andlise sumiria da Lei Orgdnica no que respeita ADirecq:o Geral do 
Com6rcio e apresentou-se um organograma alternativo baseado na andlise funcional da DGC. 

Os dados estatfsticos apresentados devem apenas ser entendidos como indicativos e formn 
inclufdos para melhor se compreender a actual situag~o do sector comercial na Guin6-Bissau. 
Estes dados foram fornecidos por entidades entrevistadas mas nao foram alvo duma anilise 
aprofundada pelo consultor. No entanto, e corn excepqao das informaq6es sobre o mercado de 
Bandim fornecidas por quem conhece bern este sector, o sr.Bemba Djau, todas as outras 
foram avaliadas em visitas locais e 6 opinido do consultor que as mesmas nao devem diferir 
muito da realidade. 

Alguns dados diferem consoante a fonte de informaqdo e sdo apresentados tal e qual, por no se 
contradizerem e reflectirem na mesma a situao actual na Guin6-Bissau. 

Para al6m das recomendaq6es que se apresentam no capitulo 10 e que se inserern nos objectivos 
deste estudo listam-se outras recomendaqfes que foram sugeridas ao longo do trabalho e que 
consideramos igualmente pertinentes. 

1. HA falta de formag~o. A maioria dos quadros do MCI devia receber formago nas Areas 
do com6rcio externo e intemo. Tamb6m os operadores privados necessitam de formago. Por 
ex. os exportadores nem sempre compreendem as condiq&es impostas pelos contratos de 
exportagdo. 

2. Corn o fim de acelerar a revisdo legislativa sobre o com6rcio, convidar a Crnara do 
Com6rcio a formar uma Comissdo Consultiva para institucionalizar um didlogo prAtico e eficaz 
corn o Minist6rio do Com6rcio e indtistria. 

3. Promover ou realizar estudos sectoriais sobre os principais produtos exportados que 
permitam a definigdo de polfticas A sua comercializaqao internacional. 

f: xaa '?p"s\ 611O2 -0O14.w1 2 
(11/93) 2 



4. E importante que as leis sejam difundidas e que as mesmas possarn ser revistas quando 
necessrio. 

5. t importante regular o direito do sector formal e do sector informal, de modo a ambos 
poderem exercer a sua actividade sem prejufzos recfprocos. 

6. Necess rio simplificar o processo de emiss~o dos Boletins de Registo Pr6vio de 
Importaqo e de Exportaqdo. 

7. Necess fio um projecto que estude a melhoria das condiq6es favoriveis A criaqo e 
desenvolvimento de empresas industriais. 

8. Necess~rio realizar um estudo exaustivo sobre o mercado informal que leve Aformulaqao 
duma proposta concreta de como ou o que fazer corn o mercado informal, tendo em atengdo o 
importante papel socio-econ6mico que desempenha. Este estudo devia abranger quer as regi6es 
quer a capital. 

Existe jd um estudo muito interessante feito por Rui Ribeiro, INEP, sobre o com6rcio nas zonas 
fronteiriqas. 

2. ANTECEDENTES 

No .mbito do projecto IPC (Implementing Policy Change) da USA ID, deu-se recentemente infcio 
a uma colaborago directa ao Minist6rio do Com6rcio e Inddstria. Corn um grupo de trabalho 
deste Minist6rio estAi em curso o desenvolvimento dum piano de acqo para o com6rcio e 
investimento, C&I, corn o fir de reforqar o suporte do Minist6rio do Com6rcio e da Indfistria 
Aexpansdo do com6rcio e investimento do sector privado. 

Ura das componentes do Piano de Acqdo para o C&I, 6 a identificaqdo de possfveis 
constrangimnentos/obstdiculos ao com6rcio e investimento do sector privado que possarn ser 
criados por leis, regulamentos e procedimentos do Minist6rio do Com6rcio e Inddistria. 
0 imbito do trabalho desta miss~o 6 reallzar esta componente do Plano de Acqio. Ele centra-se 
sobre a interacqdo do Minist6rio corn o sector privado. 

Para a preparaqdo e orientag~o do mesmo teve-se em conta as conclus6es e recomendaqfes do 
relat6rio da USAID/CECCHI. 

3. OBJECTIVOS 

Este trabalho tern tr~s objectivos gerais: 

1. Identificar as leis / regulamentos /procedimentos do Minist6rio do Com6rcio e Inddistria 
corn maior impacto, positivo ou negativo, no C&I do sector privado. 
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2. Fazer recomendaq6es relativas A revico das leis /regulamentos/ procedimentos do 
Minist6rio do Com6rcio e Indtistria e de outros Minist6rios que possarn melhorar o clima em que 
se desenvolve o com6rcio e investimento do sector privado. 

3. Assistir o grupo de trabalho do Minist6rio do Com6rcio e Indtstria a desenvolver a sua 
auto-capacidade de pesquisa e andlise. 

4. PLANO DE TRABALHO 

O Minist6rio do Com6rcio e Indtstria integra duas Direcq6es Gerais, Direcgdo Geral doa 

Com6rcio e a Direcqao Geral da Indfistria.
 

Este trabalho incide principalmente na Direcq~o Geral Comercial, tendo-se no entanto 
desenvolvido alguns contactos com a Direcqao Geral da Inddistria. 

Foi intenqdo do grupo de trabalhc solicitar a participaqdo da Carmara do Com6rcio, a titulo 
consultivo, sobre a legislaqdo a rever. Contactada a Direcqdo da Carnara de Com6rcio nesse 
sentido manifestou o seu interesse em participar e reuniu vdrias vezes com o consultor. 

O grupo de trabalho facultou ao consultor a legislaqao e demais documentaqdo que regula a 
actividade da Direcqdo do Com6rcio. Com o fim de assegurar o mdiximo de informaqdo sobre a 
mesma foi consultado o banco de dados da Imprensa Nacional que a reconfirmou. 

Das reuni6es com o grupo de trabalho, com a Direcqdo da Cdmara e de acordo com as 
recomendaq6es do relat6rio da USAID/CECCHI, conclufu-se que a legislaqdo mais urgente a 
rever 6: 

* Decreto 29/88, que regula o acesso Aactividade comercial 
* Decreto 22/86, que regula as operaq6es de importaqo e exportaqo
* Decreto 23/86, que regulamenta o regime de preqos e a comercializaqdo de produtos. 

Esta legislaqdo e outras foram analisadas pela equipa de trabalho. 

Para permitir uma anilise mais alargada do consultor sobre a actividade comercial foram ainda 
realizadas reunifes corn a Delegaqdo Provincial do Com6rcio da Provfncia do LESTE e corn as 
Delegaq6es Regionais da Camara do Com6rcio em Bafatd e em Gabi e ainda com representantes 
do sectores formal e informal. 

Foi analisada tamb6m corn o grupo de trabalho a proposta de lei orgdnica do MCI, na parte 
referente ADirecqdo Geral do Com6rcio 
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5. LOCAL E DATA
 

o trabalho foi executado em Bissau, tendo-se realizado reuni6es na regifo do Leste, 
nomeadamente em Bafata e em Gabu. 

A misso decorreu de 7 de Junho a 3 de Julho de 1993. 

6. ENTIDADES CONTACTADAS 

Minist6rio do Comdrcio e Indtistria 

" Dr. Assumane Man6, Ministro 
" Eng' Anasticio Furtado, Director Geral da Indtistria
 
" Dra. Teresa Ant6nio Veiga ,DGI
 
" EngQ Vitor Bald8, DGI,Director do Planeamento e Legislago Industrial
 
[ Eng - Carlos Nhat8,DGI,Director de Serviqos de Coordenag:o
 

Administrativa e Financeira 

Delegacdo Provincial do Com6rcio para a
 
Provfncia Leste
 

[ Ant6nio Alaje Bamba 

Cd.mara do Com6rcio, Indtistria e Agricultura 

" Dr. Mirio Vaz, Presidente da Cdrmara do Comdrcio 
* Henrique Rosa, Vice-Presidente, 
• Dr. Jodo Sequeira, Secretdrio-Geral da Cdmara do Com~rcio 
* Carlos Gomes Jnior, Respons~ivel pelo Conselho do Com6rcio 
• Daniel Vaz, da Direcqdo da Camara do Com6rcio 
" Lino Duarte, Coordenador da Comissao de Serviqos 
* Fernando Flamengo, Coordenador da Comissdo Civil 

Delegacdo Regional da Cdmara do Com6rcio em Gabu: 

" Josd Adramane Jalo, Secretdrio
 
" Francisco Garcia
 
• Salime 

Delegagao da CAmara do Com6rcio de Bafata 

*] Sr. Marcelino, Presidente 
* I I s6cios 
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Faculdade de Direito de Bissau 

N Professor Paulo Mendes, Assessor Cientffico 

INEP 

n Dr. Rui Ribeiro 

Sector informal 

u Sr. Bemba Djau, comerciante e agricultor 
Presidente dos Mercados da Guin6-Bissau 
ex-sector informal 

Sector Formal 

* 	 EngQ. Manuel dos Santos, ex-Ministro 
do Com6rcio e Turismo 

Associacdo dos Industriais de Produtos Forestais 

Dr. Faustino Silva, Presidente 

Imprensa Nacional 

E Augusto C6sar Tolentino, Director 

USAID 

" Michael Lukomski, Director 
• Robert Mitchell, Project Officer 
" Rufino Mendes 
" Carmen 

(USAID, Labat & Erson): 

" 	 Neil Curry 
* 	 Badji 

7. 	 DOCUMENTAIVAO CONSULTADA 

* USAID/CHECCHI Report 

" IPC Assistance for Judicial Reform - Report of IPC visit do Guin6-Bissau 
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" 	 Guin6-Bissau - Legal Sector Assessment
 
USAID LABAT & ERSON, INC.
 

* 	 Estatfsticas e Listagens dos Estabelecimentos comerciais licenciados ao abngo do 

Dec.29/88, MCI
 

" Estudo de pr6-viabilidade da promoqo e fomento da microempresa em Bissau,INEP
 

* 	 Estudo sobre o com6rcio nas zonas da fronteira, INEP 

8. 	 ANALISE DA ACTIVIDADE COMERCIAL 

Nesta 	andlise, apresenta-se a informagdo obtida e resumo da actividade desenvolvida junto de: 

I-Minist6rio do Com6rcio e Ind6stria,
 
2-Sector comercial e
 
3-Clrnara do Com6rcio, da Indtistria e da Agricultura
 

Esta informaqdo de tipo geral inclui tamb6m a indicaqdo de algumas dificulades e 
constrangimentos que se poem A dinamizaqAo e normalizaqdo da actividade comercial. e 
eventualmente algumas pistas para a sua correcqo. 

8.1 	 MINISTtRIO DO COMERCIO E IND(USTRIA 

Corn a finalidade de se analisar a legislaqdo em vigor, listaram-se os decretos, leis, despachos 
e ordens de serviqo em vigo,, e referentes As atribuiqoes do MCI, e consultou-se a Imprensa
Nacional, a qual tern uma base de dados sobre todas as leis, decretos e despachos desde 1900, 
inclufndo as que aguardam pub.icagdo. 

Em 1986 houve a mudanga de uma economia planificada para uma economia do mercado e 
embora haja legislagdo posterior a essa data, e dirigida a uma economia de mercado, ela 6 
insuficiente, e pare dela jd foi revogada ou cafu em desuso. 

A legislaqdo portuguesa Adata da independencia, 1973, desde que nao seja especificamente
 
contriria AConstituiqdo ou legislagdo da Guin6-Bissau, estA em vigor no Pafs.
 
Inclui a legislaqdo Comercial Portuguesa Colonial, no entanto inadequada e insuficiente para a
 
actividade comercial em economia de mercado, em vigor na Guin6-Bissau.
 

A Guin6-Bissau 6 membro da CEDEAO, que visa integrar-se numa comunidade econ6mica
 
africana, corn livre circulaqao de bens, pessoas e capitais. Ainda recentemente foi recebida a nova
 
revisdo do projecto do tratado da CEDEAO que visa criar no ano 2000 uma comunidade
 
econ6mica africana baseada nas comunidades econ6micas regionais existentes de acordo corn 
o 
Acto Final de Lagos de Abril de 1980 e onde se integrard a CEDEAO. 

Este processo de integraq~o ter importantes reflexes na legislag~o do Pais. 
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Na fase actual a Legislagdo Comercial tern tido reflexos na polftica de preos, no com6rcio 
extemo, no licenciamento de comerciantes, na privatizaqdo de empresas pfiblicas e no c6digo de 
investimentos (nacionais e estrangeiros). 

t necessdrio uma Legislaqao Comercial que normalize o com6rcio nacional e intemacional, e 
simultaneamente permita ao MCI criar condiq6es de desenvolver e prestar apoio ao comerciante 
nacional e ao comerciante local. 

Nota: Na Guin6-Eissau a qualidade e quantidade 6 verificada pela Lloyds que tern urn 
representante na Guin6-Bissau. Normalmente a exig~ncia do controle da qualidade 6 aplicada aos 
casos da utilizag:o de fundos oferecidos pela Comunidade estrangeira mas utilizados pelos 
operaclores privados. 

As normas geralmente utilizadas sao as Normas ISO - International Standard Organization, tendo 
a Direcq~o do Com6rcio Extemo tido o apoio do Centro de Com6rcio Internacional - CCI, 
sediado em Genebra. 

A falta de fiscalizagdo e de coordenaqao corn outros Minist6rios, nomeadamente corn os seviqos
de fisco e serviqos alfandegarios, levarn a que mais de 50% do total das importag5es e 
exportagoes do Pafs sejam feitas A margem MCI, limitando o seu deda campo acq.o e 
permitindo injustigas entre os que cumprern a lei e os que n5o a cumprem.Poderia perguntar-se 
para onde caminha a acqao do MCI? Hdi necessidade de rnaior coordenagdo das actividades do 
Ministerio do Comercio e de outros Minist6rios, nomeadamente com o Minist6rio das Finanqas. 

A legislaqdo actual e a falta de fiscalizagdo permite uma s6rie de situac/es, que se pretende evitar 
de futuro. Corn a liberalizaqao da economia, foram praticamente extintas as acq6es de 
fiscalizagdo do Minist6rio do Com6rcio por alturanessa serem vistas mais como uma 
continuagdo duma fiscalizaqdo pr6pria duma "economia planificada". No entanto, hoje verifica-se 
que a sua omissdo 6 grave e sdo necessdrios mecanismos para impor as Leis e penalizar as 
infracq6es. 

Para al6m da legislagdo que foi analisada pela equipa de trabalho, apresentam-se alguns casos 
(casufsticos) de situag6es que aconselhan a uma revisdo tamb6m da legislaqdo a firn de poderem 
ser evitadas no futuro: 

(i) comerciantes que importam dos parses vizinhos, nomeadamente do Senegal, mas como est~o 
inscritos como industriais pagam menos taxa alfandegiria, o que constitui -,naconcorr~ncia 
desleal para corn o restante com6rcio. 

(ii) grandes partes dos produtos importados vZm corn r6tulos em lIfnguas estrangeiras, tornando 
diffcil a sua leitura por parte dos consumidores. 

(iii) Faltam leis de controle de sanidade dos estabelecimentos comerciais, nao s6 para atribuiq~o
de alvards mas para cortrolo peri6dico, principalmente os que comercializarn produtos 
alimentare-, de Satide e Higiene. 
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O MCI tern tr~s Delegag6es Provincials : Leste (Gabu), Norte (Bissourd) e Sul (Buba). 

Nota: Foi sugerido que se revisse o caso da Delegaqdo em Bissourt, que poderia ser transferida 
para as zonas de fionteira de Farim ou S. Domingos, onde hdi mais com6rcio e mais entradas e 
safdas de mercadorias. 

As Delegag6es Provinciais estdo na depend~ncia directa do Ministro. 

Os Delegados Provinciais nao possuem mais do que a 61 classe. e mostram ter falta de 
conhecimentos sobre a legislagdo, regulamentos, despachos, etc. para melhor desempenharem as 
suas funqes. 

Nota: 	 Em 1992, os Delegados assistiram a um semindrio de uma semana dado pelo ICEP. Este 
seminalio, foi urn semin.rio de mat6ria geral do Com6rcio Internacional e ndo foi adaptado As 
necessidades concretas dos Delegados. Nesse sernin6rio, para al6m dos Delgados do Com6rcio, 
participaram elementos do Ministdrio das Finanqas, do Piano, do Banco Central e da Alfandega. 
A documentaqdo enategue que me foi facultada mostra bern o desajustamento entre a preparagao 
btsica 	dos Delegados e a mat6ria dos seminirios. 

Estdo em revisilo fung6es de Delegado Provincial. Prev~m-se as seguintes: 

" 	 Acompanhar e registar a evoluqdo dos preqos do mercado na regido, dos produtos de 
primeira necessidade, enviando trimestralmente um Mapa dos pregos para o Gabinete de 
Estudos e Assunto T6cnicos do Minist6rio do Com6rcio e Indfistria. 

* Emitir Boletins de Registo Pr6vio de Importaq~o e Exportaqdo at6 um determinado valor, 
quer por via terrestre, quer por via marftima, sendo o despacho feito na Regido, com 
excepqdo para o arroz, combustfvel, farinha, aqicar e produtos qufmicos. 

" 	 Ajudar nos processos de Licenciamento e Alvardis que depois remete A Direcq.o do 
Com6rcio Interno. 

" 	 Fazer as vistorias necessirias dos estabelecimentos dos comerciantes para o fim de 
obtenqdo de alvari 

* 	 Acompanhar a evolug~o dos preqos da campanha do arroz, da castanha de caju, da 
mancarra e coconut. Nota: actualmente s6 da campanha do cajti. 

Nota: 	 A Delegagdo de Gabu que cobre tamb6m Bafati, tem apenas o Delegado e um condutor, 
o que 	limita bastante a acqao da Delegaqao face As fung6es que lhe estdo atribufdas. 

Foi analisada ura proposta para actuaqdo jurfdica de fiscalizaqdo por parte do Minist6rio do 
Com6rcio, existente no Gabinete de Estudos. Consultada a Faculdade de Direito de Bissau, esta 
informou tratar-se duma proposta mais de fiscalizaqdo econ6mica e de inspecqao econ6mica e 
portanto do foro do Processo Penal Econ6mico, pelo que ndo poderia ser implementado pelo 
Minist6rio do Com~rcio e Inddistria. 
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Mais informou que os Minist6rios Administrativos, como por exemplo o Minist6rio do Com6rcio 
e Iiiddistria, apenas podem aplicar coimas e contra-ordenag6es. Cabe aos Tribunals e Minist6rio 
da Justiga aplicar as penas e multas. 

Nota: As multas podem transformar-se em penas de pris~o, ao passo que as coimas n~o podem. 

Actualmente a Direccdo Geral da Indidstria segue o Regulamento de Licenciamento Comercial, 
P.m)rtaria n" 2401, publicada no B.O. 52, de 30/12/71. 

A Direcvo Geral da Indistria esti no entanto a elaborar uma proposta de lei para licenciamento 
de empresas industriais com base no decreto 29/88. 

Tendo este decreto sido analisado pela equipa de trabalho Dara aplica-do ao sector comercial,
seria conveniente que ambos os regulamentos de licenciamento diferenciassem apenas no que 6 
especffico ao com6rcio do que 6 especffico Ainduistria, e fossem iguais no restante, pelo que se 
propos que os t6cnicos da DGI viessem a colaborar na futura revisdo do Dec.29/88. 

Existe urna proposta de lei orgafnica para o Minist6rio do Com6rcio e Indfistria que foi alvo duma 
anilise por parte da equipa de trabalho. Nesta proposta tinha participado activamente o grupo de 
trabalho, pelo que agora estavam mais interessados numa perspectiva diferente da deles, e nao 
rever o seu proprio trabalho. A alternativa final que se apresentou foi feita apenas pelo consultor, 
mas na base da andlise feita com o grupo. 

8.2 SECTOR COMERCIAL 

O estudo sobre o sector informal na zona de fronteiras indica que 40% das importag6es e 
exportag6es do Pafs sdo feitas pelo sector informal ndo sdo registadas e fogern ao controle do 
Estado. 

Por ex.: Em Gabu desenvolve-se um mercado triangular, nomeadamente com a Gimbia, Senegal 
e Guin6-Conacry. Neste triAngulo a mercadoria comprada num pais limftrofe passa em transito 
pela Guin6-Bissau e 6 destinada a um terceiro pas. Este mercado de trAnsito ado entra nas 
estatfsticas comerciais. Muitas vezes, embora a mercadoria se destine a um terceiro pafs ela acaba 
por ficar e ser comercializada na Guin6-Bissau. 

Nos mercados fronteirigos os "lumus" (feiras tradicionais) transaccionam livremente de um lado 
para o outro da fronteira os produtos dos vfirios parses. 

O sector informal em Gabu representa jd 80% (valor indicativo) da actividade comercial e 
apresenta-se duma forma andrquica, chegando os vendedores ambulantes a venderem nas 
varandas das casas e Afrene dos estabelecimentos licenciados. 

O sector informal em Bafata representa 70% (valor indicativo) da actividade comercial. 
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O sector informal 6 colectado pelas Finangas e paga uma taxa di"-ia ou mensal A Camara 
Municipal ou ao Comit6 de Estado, o que representa para estas um recurso importante e legaliza 
a actividade do sector informal. 

Uma das razes do desenvolviniento do sector informal 6 a fuga As taxas aduaneiras que sdo 
muito mais elevadas quando as mercadorias sdo desalfandegadas em Bissau. 0 sector informal 
utiliza as fronteiras terrestres onde o processo de importago e exportagdo 6 feito em grande parte
Amargern do MCI, e corn taxas alfandegirias mais reduzidas, embora com grandes flutuag~es, 
como nos foi dito. 

Mais de 50% das importaq6es sdo por via marftima, porto de Bissau, nomeadarnente arroz, 
combustfvel, sabdo, 6leo alimentar, vinho e cerveja. Por via terrestre sao importados, tabaco, 
farinha, aticar, batatas, cebolas, margarina. A importag.o por via terrestre, da Gambia, de Guin6-
Conacry e do Senegal 6 feita na sua maioria pelo sector informal, ou via sector informal, e foge 
a todo o controle do MCI. 

A actividade do sector informal actua ndo s6 na Guin6 mas tamb6m nos parses limftrofes, 
procurando os mercados mais atraentes e desviando dum pafs para outro alguns produtos, 
podendo causar faltas a nivel nacional. 

Igualmente hd as exporta6es de manga, mel, ab6bora, castanha de caju e outras que salem pelas
fronteiras terrestres sem controle do Minist6,rio do Com6rcio. 

Os custos do porto de Bissau sao muito elevados e tem havido alguma utilizagdo do porto de 
Banjul, na Gambia, e de Dakar para importag6es via marftima que entrain na Guin6- Bissau por
via terrestre. Tamb6rn as exportag6es utilizam esta via, incluindo as exportag6es de madeira para 
o Senegal. Este com6rcio foge igualmente aos impostos e taxas alfandegdrias. 

Hd dificuldades de passagern do sector informal para o formal. 0 sector informal consegue 
abastecer-se de igua, electricidade e mesmo de telefone, sem pagamento ,Isempresas, causando 
As empresas corn contratos de igua, electricidade e telefone, verem os custos unitdrios agravados
pois sobre eles recai o custo total. Igualmente nas Alfdndegas o sector formal paga as taxas, e 
o informal, fugindo ao controle alfandegdiria, nao as paga. De acordo com informa 6es obtidas 
em entrevistas, 80% do neg6cio de importaqdo 6 feito corn dinheiro obtido no mercado de 
Bandim. Apenas 20% 6 feito atrav6s da Banca, sendo esta uina das razes pela qual a Banca viu 
reduzida a sua liquidez ji que grande parte do dinheiro ndo passa por ela. 

o volume diirio de transacgdo de mercadorias no mercado de Bandim, Bissau 6 cerca de 8 
bili~es de pesos, representando cerca de 800 000 USD, segundo informaqao colhida, n~omas 
confirmada. Neste mercado desenvolve-se uma actividade cambial de cerca de 3 a 4 vezes do 
efectuado nos Bancos Cornerciais. Como resultado desta actividade informal e tamb6m da falta 
de confianga nos Bancos, estes encontram-se normalmente sem liquidez (pesos), o que mais 
agrava a desconfianga em relaqao aos mesmos. 
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A actividade comercial do sector formal estd tamb6m dificultada pelo custo do dinheiro. 0 juro
de finaciamento banci'-io 6 muito alto e outros encargos com o financiamento tomam este 
praticamente inacessfvel. Assim o 3anco nas operaqces activas de empr6stimo exige: 
(caso que foi relatado, mas ndo confirmado junto da Banca). 

" Garantias rais, por exemplo: a casa 
" Escritura do empr6stimo - custo 20% 
" Registo do empr6stimo - custo 10% 
" Letra - custo 8% 
" Percentagem para levantar o dinheiro - 2 a 5% 
" Juros - 68% 
* Prazo - 90 dias 

As garantias exigidas pela Banca sdo tamb6m uma das raz6es que levam o sector informal a nao 
se interessar a passar a formal, pois ndo possuern bens que sirvan para garantias reals, como por 
e:.emplo uma casa. 

A polftica bancL,'ia 6 restritiva, uma vez que apenas aceita operaqfes normalmente at6 90 dias, 
corn taxas activas superiores a 67%. 

E discutfvel a base de determinaqgo da inflaqao existente, tudo fazendo supor que esta taxa 6 
muitas vezs superior Ainflaqdo real e tern mais a ver corn uma polftica de restriqdo de massa 
.nonetdria em circulagdo, que cresceu fortemente nos tiltimos anos, do que corn a inflagdo do 
Pafs. 

Os comerciantes estdo descapitalizados por falta de condiq6es de empr6stimos bancl-ios 
aceitiveis. Antigamente os comerciantes recorriam a 50% de empr6stimos bancios, mas agora
ndo podem. A crise do sector comercial formal ndo se deve portanto s6 Atacqdo do sector 
informal, mas tamb6m A limita-do que lhes 6 imposta pelas actuais condig6es de empr~stimos 
banc~rios. 

A descapitalizaqdo dos comerciantes dificulta tamb6m a compra de produtos agricolas. Por 
-xcmnplo, hdi arroz no Sul, mas n~o hdi dinheiro para o comprar. 

Segundo opinido geral, o sector informal estdi a crescer e eventualmente o sector formal poder 
estar a diminuir, podendo-se perguntar qual serA no futuro o papel do MCI, se esta tend~ncia 
continua? 

De uma forma geral, o com6rcio legalizado estAi quase parado devido Aacq~o do sector informal. 
Esta situaqdo 6 sentida por mais de 95% dos comerciantes de Bafata e de Gabu. t ideia geral que
ndo vale a pena pedir alvards pois o sector informal vende mesmo Aporta do sector formal, 
autorizados pelo pagamento da taxa ACdmara (Comit6 de Estado) e As Finanqas, em concorr~ncia 
desleal corn o sector formal. 
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A tinica campanha comercial nacional 6 a da castanha do caju. At6 1984 havia tamb6m as 
campanhas da mancarra e do coconut, que foram abandonadas por as respectivas produg6es terem 
diminuido, por falta de pessoal e por falta de prego convidativo. 

Actualmente hd necessidacie de exportar produtos industriais devido Ainsufici~ncia do mercado 
interno, como por exemplo tintas e produtos de pldstico, mas o major mercado o do Senegal 6 
protegido dentro da CEAO de que a Guin6-Bissau nao faz parte. Este agrupamento de pafses faz 
parte da CEDEAO (Comunidade Econ6mica dos Estados de Africa. do Oeste) de que fazem parte 
na totalidade 18 pafses, mas a circulaqao de produtos ainda ndo 6 livre, o que s6 se espera venha 
a suceder depois do ano 2000, e cujo projecto de tratado estd em revisao. 

Duma forma geral, detectou-se ainda que a maioria dos nossos interlocutores tinha falta de 
informaq~o sobre a legislaqdo em vigor, sendo importante promover a sua divulgagdo 
junto das entidades que a devem conhecer. 

8.3 CAMARA DO COMERCIO, INDUISTRIA E AGRICULTURA 

A Cf.mara de Com6rcio debate-se com o problema da concorr~ncia do sector informal que 
noutros parses atinge um valor m6dio de 20 a 30% da actividade econ6mica e representa na 
Guin-Bissau mais de 50%, corn tend~ncia a aumentar esta percentagern. 

Interessa A Cd.mara de Com6rcio participar nos estudos das implicag6es das leis e na sua 
regulamentago, na legalizago de pane do sector informal (atrav6s do seu registo e 
licenciamento), isto 6 que haja condigbes favordveis para que o sector informal reconhega 
vantagens e ndo encontre dificuldades para se legalizar. 

Esta acqo 6 estendida igualmente as provfncias onde jd foram criadas depend~ncias da Cfmiara 
do Com6rcio. 

E opinido da Cdmara que a transacgo do sector informal para o sector formal passa 
fundamentalmente pela via do didlogo. 

A C&.nara tern 4 anos de existncia, mas as primeiras eleig6es realizaram-se em Fevereiro de 
1993 e a Direcgdo tomou posse em Margo de 1993. 

As preocupag6es imediatas da Cdmara sao ajudar os associados a prosperar e a crescer, manter 
os associados informados sobre assuntos do seu interesse, nomeadamente a existencia de fundos 
financeiros, como por exemplo os Fundos da CEE. 

Intervir junto do Govemo para major facilidade no pagamento da dfvida do sector privado ao 
Estado. Re-conhecem estar o sector privado descapitalizado. Procuram apoios para os projectos 
de investimento e recursos financeiros para a explorago das empresas. 

A CAmara ainda ndo dispZ-. de um arquivo corn legislago, mas referiu ser importante: 
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(i) a revisfo da legislagao sobre a emisso de Boletins de Registo Prvio de Importagdo e 
de Exportago 

Nota: para simplificaqgo dos procedimentos de autorizaqdo das o operag6es de importagdo e 

exportaqdo 

(ii) rever a legislagdo sobre o licenciamento comercial 

Nota: para tornar mais ficil e acessfvel o processo de licenciamento e Alvaris para a actividade 
comercial. 

(iii) existir uma acq~o fiscalizadora eficaz por parte do MIC. 

Nota: 0 pessoal afecto A fiscalizago ou inspecgao devern ter um salrio compatfvel corn as 
responsabilidades podendo mesmo vir a usufruir duma percentagem sobre as coimas. 

Esta acqo fiscalizadora poderia evitar situagfes como as seguintes: 

-ndo respeito pelos alvaris, por exemplo, no comdrcio da castanha de caju 

-os operadores de Bissau operarn tamb6m noutras zonas sern alvards ou licengas para tal 

-os transportes nao tem zonas definidas, cobrindo todo o Pais, corn reflexos negativos para uma 
induistria de transportes organizada. 

-Existe muita exportag~o Amargem do MCI 

-Nas zonas de fronteira n~o deviam ser permitidas importag6es feitas pelo sector informal e 
deviam as mesmas ser feitas pelos comerciante legalizados corn licengas de importadores, que 
s~o os tinicos que oficialmente podem solicitar os Boletins de Registo Pr6vio. Na prdtica, os 
Servigos de Alf-andega ndo exigem o Boletim de Registo Pr6vio e a mercadoria passa fora do 
controle do Ministdrio do Com6rcio. 

Nota: Falta legislago que permita um melhor conrole desta situago. Para um melhor controle 
nas fronteiras, devia haver um representante do Minist6rio com a miss~o de infornar o que se 
deve fazer. Os Servigos Alfandegdrios s6 deveriam fazer despachos de mercadorias com base em 
Boletins de Registo Prdvio emitidos pelo Minist~rio do Com6rcio e Ind6stria. 

Hi muita mercadoria importada em trdnsito, mas que se destina a abastecer o mercado nacional. 

Serd necessdirio que o Governo defina o que se pode vender no mercado do sector informal. Por 
exemplo, os medicamentos tem que estar selados e as garrafas de bebidas alco6licas, como por 
exemplo o whisky, devem ter o selo do Imposto pago. 

Pretende a Carmara ser a entidade emissora de certificados de origem e pretende analisar com o 
MCI esta transfer~ncia de atribuigfes. 
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Nota: E not6rio que este serviqo poderd representar urma fonte importante de receitas para a 
C~mara. No entanto, hi que ver se tal facto ndo iri complicar o processo de despacho da 
exportagdo das mercadorias uma vez que elas dependem do Boletim de Registo Pr6vio de 
Exportago emitido pelo Minist6rio do Com6rcioe que simultaneamente, como 6 feito hoje, emite 
a pedido do interessado o Certificado de Origem. 

Hd portanto que ponderar se a emisso de um Certificado de Origem por outra entidade que ndo 
o MCJ, n5o irA complicar os processos de exportaqdo. 

As licenqas de comerciante devem ser mais selectivas, como por exemplo, exigir que os 

comerciantes de import-export tenham armaz6ns e portanto as respectivas licengas. 

Nota: HA quem faqa importaqdo e exportaqdo e venda no cais os docu,-nentos. 

De acordo corn o Decreto 29/88, artigo 99, a inscriq~o de importadores e exportadores obriga a 
uma caugdo no montante de 10.000.000 PG. Alguns elementos da Direcq:o consideram este 
valor muito reduzido, uma vez que ele se mant6m desde 1988, devendo actualmente ser 
aumentado para um mfnimo de 50 000 000 PG (5 200 USD). 

Tamb6m se dever, levar em conta quc as caug6es a exigir aos comerciantes estejarn de acordo 
corn a naturcza da actividade que qi,eiram exercer. 

Consideram insuficiente o pessoal das Delegaq6es Provinciais do MCI, como por exemplo a 
Delegagdo Provincial do LESTE do Com6rcio tem apenas um Delegado. Quando ele sai, ndo 
hd ningu6rn para dar continuidade ao servigo. Por vezes hi produtos que se estragam por 
aguardarem o Boletim do Registo de Exportaqdo e n~o haver ningu6m que o passe, uma vez que 
o Delegado se ausentou para Bafata ou para Bissau, ou mesmo por estar de f6rias ou doente. 

Queixam-se tamb6m da acqdo dos agentes do Minist6rio das Finanqas. No s6 a sua atitude para 
corn os comerciantes ndo 6 a mais correcta, como a sua acqao 6 por vezes arbitrd"ia, como por 
exemplo, exigem o pagamento de contribuiq6es mesmo no primeiro ano de estabelecimento. 

Referiram tamb6m que sendo Gabu ura zona de muito com6rcio e ndo existindo uma Deleaqao 
bancdria, obriga os comerciantes a andarem com grande quantidade de dinheiro, o que 6 uma 
situaqo perigosa. 

Indagada a experi~ncia de licenciamento da actividade comercial dum dos s6cios de C~mara de 
Com6rcio em Gabti que transitou do sector informal para o sector formal e que obteve o Alvari 
nQ 1966 de Bafata, informou ter iniciado o processo em 1990 e s6 em 1992 conseguiu a licenga, 
tendo de se deslocar a Bissau diversas vezes onde o mandaram aguardar virios dias. Esta demora 
ndo 6 s6 devida ao licenciamento de comerciante, mas tamb6rn ao registo comercial. 

A Delegaq~o da C "nara de Bafata, uma vez que ndo hdl delegado provincial resid, nte, vai 
constituir os processos para obtengdo de licenqas e alvardis, que depois canaliza para a Delegaqo 
Provincial do Minist6rio do Com6rcio em Gabu. 

V wpdw cpcx41611 Y0S025-014.w l 
(11/93) 15 



Para al6m das dificuldades na obtenqdo de licenqas e alvar~s, hi tamb6m o problema do 
cancelamento de alvards. De facto a lei nao 6 muito clara e nao hdi a obrigatoriedade de as 
empresas declararem o inicio de actividade e suspensao ou cessaqdo de actividade as Finangas.
Assim, muitos comerciantes Co sector formal, face As dificuldades para continuarem, fecham as 
portas e nao o comunicam nem ao Minist6rio do Com6rcio, nem as Finanqas. 

Nestas 	situag~es o Minist6rio das Firanqas continua a cobrar impostos e ndio permite a cessagao 
de actividade nquanto ndo forem liquidadas as dividas corn as Finangas, as quais vencem juros.
Nesta situaqdo, as dfvidas as Finanas agravam-se fortemente, ndo s6 pelas pr6prias dfvidas 
vencidas, mas tamb6m pelos novos impostos que continuam a ser aplicados aos comerciantes. 

9. 	 IDENTIFICACAO DE LEIS / REGULAMENTOS /PROCEDIMENTOS DO 
MINISTERIO DO COMERCIO E INDIUSTRIA COM MAIOR IMPACTO, 
POSITIVO OU NEGATIVO, NO C&I DO SECTOR PRIVADO. 

Entendeu-se, le acordo corn o grupo de trabalho do Minist6rio e com o chefe do projecto,
incidir o trabaiho sobre Areas identificadas como prioritrias para revisdo quer pelo grupo de 
trabalho do Minist6rio, quer pela direcqdo da Crnara de Com6rcio. 

Foi solicitada a contribuiqo da Cimara do Com6rcio, a tftulo consultivo, que imediatamente para 
tal se prontificou e activumente correspondeu. 

Foi a seguinte legislaqdo principal a identificada para andilise, pelo grupo de trabalho, ouvida a 
Cinara de Com6rcio: 

a. 	 Decreto 29/88 

Regulamentaq~o de Alvards para abertura de estabelecimentos comeriais e a 
regulamentagao de acesso A actividade comercial subordinada a inscriqdo pr6via no 
Registo Comercial de Comerciantes. 

b. Decreto 22/86 -


Regula 
as condiq6es para concessdo de Boletins de Registo Pr6vio de Importagdo e de 
Exportag.o 

c. Ordem de Servigo 2/87 -


Organizdo interna de autorizagdo de Boictins de Registo Pr~vio
 

d. Despacho 26/87 -


Liquidago das operaq6es de importaqdo e de exportago
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e. 	 Decreto 23/86 -

Regime de pregos e comercializagdo 

f. Proposta de Lei-Orgfnica do MCI
 

(Apenas a estrutura orgdnica da DGC)
 

10. 	 RECOMENDACOES RELATIVAS A REVJSAO DAS LEIS /REGULAMENTOS/ 
PROCEDIMENTOS DO MINISTtRIO DO COMERCIO E INDUJSTRIA E DE 
OUTROS MINISTtRIOS QUE POSSAM MELHORAR 0 CLIMA EM QUE SE 
DESENVOLVE 0 COMERCIO E INVESTIMENTO DO SECTOR PRIVADO 

(s6 se referenciam os artigos e alfneas sobre os quais se prop6e a sua revisdo.) 

a. 	 Decreto 29/88 -

REGULAMENTA(CAO DE ALVARAS PARA ABERTURA DE 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E A REGULAMENTACAO DE ACESSO A 
ACTIVIDADE COMERCIAL SUBORDINADA A INSCRI(AO PRE-VIA NO REGISTO 
COMERCIAL DE COMERCIANTES. 

Este diploma revogou os decretos nr.23/77, de 14 de Maio e nr.40/77, de 21 de Dezembro e 
quase na sua actualidade o diploma legislativo nr.1995-A de 30 de Dezembro de 1971, do qual
continuam em vigor as disposic6es referentes Avenda ambulante, sem prejufzo no entanto do que 
se dispfe no pr6prio Decreto nr.29/88 relativamente a esta actividade 

Nota: em relaqdo ao disposto no decreto nr.29/88, deverd regulamentar-se a fiscalizagdo das 
infracq6es contidadas no diploma, e o processo de elaboraqdo de autos de notfcia e seus trdmites 
legais. 

Este 6 um dos principals documemos legislativos promulgado ap6s 1986 que regula a actividade 
e a relagdo do Minist6rio do Com6rcio e Ind6stria, MCI, mais especificamente a Direcqdo de 
Com6rcio Interno, corn o sector comercial privado. 

Desde 	1986, ano em que se deu a liberalizaqdo da actividade econ6mica corn passagem duma 
economia planificada para ura economia de mercado, at6 data pouca tern sido a legislaqdo
produzida que regula a actividade privada numa economia de mercado e aberta Aparticipaqdo 
estrangeira. 

Tamb6m desde 1986 em que o Minist6rio do Com6rcio estava integrado no Minist6rio da 
Coordenag~o Econ6mica e Com6rcio, que cessou qualquer actividade de fiscalizag~o por parte
do Minist6rio do Com6rcio, o que tem contribufdo para uma situaqdo de concorr~ncia um pouco
anrquica do sector informal ao sector formal. 0 sector informal, segundo dados estimativos de 
entidades ligadas ao com6rcio e ao Minst6rio do Com6rcio, assegura grande pane da distribuiqao 
retalhista no Pafs ente 50 a 80%, 60% das importaq6es e 60% das exportaq6es. A situago de 
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concorr~ncia que se verifica poderd a breve trecho incentivar a transferancia do sector formal, 
ou de algumas das suas actividades, para o sector informal. 

Nota: Quando nos referimos ao sector informal, englobamos desde o vendedor ambulante ao 
com6rcio organizado mas feito Arr.,argem da lei. 

Hd que referir que parte do sector informal, os vendedores ambulantes, estA legalizado pois 
paga o imposto camaririo e 6 taxado pelo fisco. Exceptuam-se os que, por forqa do decreto 
29/88, artigo 2, paragrafo 5, que diz; 

Sem prejufzo da aplica .do da legislaqfo em vigor sobre venda ambulante, os vendedores 
ambulantes ficar~o sujeitos ao regime de inscriq~o prdvia previsto neste diploma quando 
na sua actividade vendam produtos importados. 

Pela importdncia do dmbito deste decreto, e ap6s reuni6es com o Grupo do MCI e da Direcq~o 
da CCIA, foi por ambos considerado prioritdrio para anilise, pelo que se procedeu Aisua anilise 
pelo grupo e solicitou-se um parecer consultivo ACCIA sobre o mesmo. Em relaq~o Amesma 
foi manifestada a importancia da criaqdo duma fiscalizaqdo eficiente por parte do MCI, que tenha 
bem definidos os seus objectivos, ',reas prioritirias de intervenqao, tipos de sanq6es e meios de 
actuaq~o.
 

Artigo 1 

3. Os produtores estAo sujeitos ao regime fixado neste diploma desde que sejam 
exportadores, possuam estabelecimentos ou loja de venda ao puiblico ou associem Avenda dos 
seus pr6prios produtos o com6rcio de outras proveni~ncias. 

Materia para revisdo: As associaqfes de produtores t~m base legal para, ao abrigo deste 
diploma, poderem cumprir todos os requisitos necessdrios Aobtenqao da licenca de exportadores 
/importadores ou deverdo constituir uma sociedade ou outra forma de entidade jurfdica especffica 
para o efeito? 

Nota: jd existem associaq5es de produtores licenciados como exportadores/importadores. 
Nestes casos, as associaq6es com licenqa de exportaqdo no foram sujeitas a todo o processo de 
registo e licenciamento requerido, o que Jhes confere um tratamento privilegiado e pode significar 
uma concorr~ncia desleal corn as sociedades ou indivfduos legalmente registados e licenciados. 

Artigo 2 

2.b) Importadores - os que, dispondo de instalaqfes adequadas, adquirem directamente nos 
mercados externos os produtos destinados a serem comercializados no territ6rio nacional ou para 
ulterior reexportaq~o, excluindo-se portanto os que importando directamente produtos os destinam 
A laboraqdo das suas fibricas, oficinas ou estabelecimentos, bem como a incorporagao nos 
produtos da sua produqdo, transformaqdo ou fabrico. 
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Mat~ria para revisio: embora a licenqa de exportador/importador seja uma tinica, no caso do 
importador esta licenca deveria estar sempre associada ao licenciamento de qualquer das outras 
actividades de com6rcio referidas neste mesmo panigrafo. 

Nota: parece diffcil que o importador possa escoar a sua mercadoria sem ser por via de 
armazenista, retalhista ou agente comercial, ou mesmo vendedor ambulante. Casos hA onde a 
mercadoria 6 transacionada no cais de chegada. Ser, que a lei permite estas transac6es s6 corn 
a licenqa de importagdo? E tal facto ndo se traduz em prtica de concorr~ncia desleal aos que 
possuem a licenqa de exportador/importador e licenga duma outra activade comercial 
discriminadas nesta alfnea? 

Nota: Entre 25% a 30% das licenqas de exportaqo/importago emitidas pelo MCI, ndo estao 
associadas a outras actividades de comerciante. 

d) Retalhistas - os que vendem directamente os produtos do seu ramo de actividade aos 
consumidores em estabelecimentos ou lojas apropriadas ou em lugares fixos e permanentes de 
mercados. 

Segundo o parfgrafo 4 deste artigo: Considera-se tamb6m equiparada Aactividade de retalhista 
a explorao de unidades comerciais que, para consumo no estabelecimento, vendam alimentos 
preparados, e ou cozinhados, bebidas preparadas ou servidas, tais como caf6s, botequins, bares, 
tabernas, leitarias, restaurantes, casas de pasto e semelhantes, incluindo a explorago de cantinas 
a titulo privado. 

Materia para revis5o: A inclusdo de actividades de hotelaria na definiqdo de retalhista n~o se 
considera adequada, uma vez que esta 6 diferente da de comerciante, e, al6m disso, ao ser 
inclufda, obriga a que o processo geral de alvarfis considere os requisitos para estes 
estabelecimentos inclufdos nas vistorias gerais, como a vistoria de satide piblica, menos 
importante no com6rcio do que nas a,.tividades de hotelaria ou afins. 

Nota: Nos decretos 23[77 e 40/77, revogados pelo presente decreto, parece-nos mais correcta 
a decisfo de separar a actividade de retalhista da de hotelaria ou afim. 

A lei nao obriga a indicar os tipos de produtos que vdo comercializar como retalhistas e no fundo 
o que passa 6 uma licenqa de com6rcio geral. 

Esta situagdo, por questdo de defesa do consumidor, deverdi ser revista, pelos menos para 
produtos alimentares, firmacos e de higiene que deverdo ter urn licenciamento especffico o que 
permitirn urna fiscalizagdo mais eficiente. 

e) vendedores ambulantes - os que, transportando os produtos do seu rarno de actividade, por si 
ou por qualquer outro meio adequado, os vendern aos consumidores pelos lugares do seu transito, 
em zonas que sejam especialmente destinadas ou em feiras ou mercados sem que af possuam 
estabelecimento fixo e permanente. 
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Segundo o parlgrafo 5 deste decreto: sem prejufzo da aplicago da legislago em vigor sobre 
venda ambulante, os vendedores ambulantes ficarao sujeitos ao regime de inscrido pr6via 
previsto neste diploma, quando na sua actividade vendam produtos importados. 

Matria para Revisfo: 0 decreto ndo discrimina os procedimentos na obtenqdo de licengaas 
para as diferentes actividades comerciais indicadas no artigo 2. No total de 2096 licengas 
passadas pelo Direcqdo do Com6rcio Interno at6 final de Dezermbro 92, s6 78 foram passadas 
para vendedores ambulantes e destas 72 em Bissau e 6 na provfncia Leste. Na pritica a DCI 
tem feito licenciamento de vendedores ambulantes apenas na base duma requerimento simples 
nesse sentido feito pelo interessado, e sem exigir qualquer outro documento. 

(i) Seria dtil incluir na lei este procedimento simplificado para os vendedores ambulantes, 
ou 

(ii) face Aabertura de economia, a dificuldade de identificar e fiscalizar todos os produtos
importados por via marftima, a6rea mas tamb6m por via terrestre por eles comercializados e para 
n.o discriminar os vendedores ambulantes, actividade fundamental na actividade de retalho no 
Pafs, e ndo prejudicar por iltimo os consumidores finais que neles se abastecem (mais de 80% 
da populagdo), revogar o pardgrafo 5 do artigo 2, deixando qualquer vendedor ambulante de 
estar sujeito a licenciamento pelo MCI, sujeitando-se apenas As licencas camaririas para o 
exercfcio da actividade. 

Artigo 3
 
(Gestores, Mandat~irios e Outros)
 

1. Os Gestores das entidades indicadas no nhimero 1 do Artigo 1, os Mandatdirios das 
empresas e todos os que legalmente os representem nessas fung6es e ainda os s6cios de 
sociedades de responsabilidade ilimitada, devem reunir os requisitos exigidos por este Diploma 
para inscrigdo pr6via das pessoas singulares sujeitas ao seu regime, com excepgo de prestagdo 
de cauq.o prevista no artigo 91. 

2. Consideram-se gestores, nos termos do ndimero anterior, os Gerentes, os S6cios-Gerentes 
e os Directores ou Administradores das sociedades comerciais, bern com os membros de 6rgdos 
de gestdo das empresas ptiblicas e direcqdo das cooperativas. 

3. Para efeitos no disposto nos ntimeros anteriores, as pessoas af indicadas deverao requerer 
a sua inscrigdo no Minist6rio do Com6rcio e Turismo, apresentando o documento comprovativo 
da qualidade em que actuam e dar cumprimento aos requisitos mencionados na aifnea a) do n9 
1 e alfneas b) e c) do n9 2 do artigo 7 deste Diploma (inscrigdo de comerciante em nome 
individual). 

Mat~ria para revisio: As pessoas colectivas sdo entidades jurfdicas, pelo que o ponto 1 deste 
artigo deverd ser revisto ou parcialmente revogado, sendo apenas aplic~ivel As pessoas singulares. 
0 artigo nQ 3 deverdi ser revisto no sentido do requerimento da licenga ser pedida pelos gestores 
com poderes para o acto, os quais normalmente sdo comprovados pelos estatutos e por 
deliberaqgo da assembleia de s6cios. 
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Nota: na prltica tem sido suficiente a apresentaqdo dos documentos comprovativos conforme 
disposto no ng 3 apenas ao gestor que requer o licenciamento. 

4. Ao pedido de inscriqdo referido no niimero anterior sdo aplicadas com as necessrias 
adaptaq6es as normas e processos estabelecidos neste diploma para a inscriqdo pr6via de pessoas 
singulares. 

Matria para revisho: Este ponto deverg ser revisto de acordo corn os pontos anteriores do 
mesmo artigo e se possfvel deverA ser mais descritivo de modo a eliminar quaisquer dfividas 
como quando refere "corn as necesslrias adaptaq6es". 

CAPITULO II 

(Registo Comercial de Comerciantes) 

Artigo 49 
(Inscrigio Prrvia) 

2. A inscrigdo serd efectuada para cada uma das actividades a que se refere o artigo 2, sendo 
emitido pela DCI um cartdo de comerciante correspondente i respectiva inscriq:o, bem como 
para as entidades referidas no nimero 1 do artigo 3. 

Matrria para revis~o: Deveri ser revisto de acordo corn a revisdo do artigo 3, n~o havendo 
necessidade da emiss~o de cart6es pera os gestores e s6cios de sociedades comerciais, empresas 
piblicas e cooperativas. 

Nota: Ndo hA reconhecida utilidade para a emissdo de cart6es de comerciante nominais para os 
gestores, mandat~rios e s6cios de entidades colectivas. Tal poderia ter sido 6itil no passado em 
que as empresas recorriam directamente ao Ministdrio do Comrrcio para obtenq~o de Boletins 
de Registo Prvio de Importaqo ou de Exportaqdo, o que jd ndo se verifica hoje, em que todo 
o processo de preparaqdo e de contacto corn o Minist6rio do Comdrcio se faz habitualmente 
atrav6s de Despachantes, ndo por forqa de lei mas por acordo do MCI corn a Crnara de 
Com6rcio e Inddistria. 

Artigo 52
 
(Renovaqfo da Inscrigdo)
 

A inscriqdo prdvia referida no n' 1 do artigo anterior deve ser renovada a requerimento do 
interessado todos os anos civis correspondentes aos quinqu6nios seguintes Adata da entrada em 
vigor do presente diploma, sendo aplicdiveis ao pedido de renovaqo as normas do processo 
estabelecidas neste diploma para a inscriqdo corn as necessdrias adaptaqres. 

Materia para revisio: 0 articulado deste artigo deverd ser revisto uma vez que pela sua leitura 
ndo 6 muito claro se a renovaqdo deverd ser feita no final de cada quinqu6nio a partir da data do 
infcio do licenciamento ou a partir da data da * ntrada em vigor do presente diploma. Pensa-se 
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que se deverd entender pela primeira opdo, isto 6, no final de cada quinqu6nio ap6s o 
licenciamento. Esta medida que deverd ser no futuro Justifica-se nasrevogada presentes
condig6es. No entanto, para o pedido de renovagdo ndo deverdo ser exigidas as normas do 
processo estabelecidas para uma nova inscrigdo, mas talvez apenas urn requerimento da empresa
solicitando a renovagdo e indicando os elernentos de actualizaqAo requeridos pelo Minist6rio que
devero fazer parte dum formullrio a entregar ao requerente. 

Artigo 62 

(Requisitos Gerais para a Inscriio) 

Sao requisitos gerais para a inscriqdo pr6via a que alude o artigo anterior: 

a) Ter capacidade comercial nos termos da legislagdo em vigor. 

Mat~ria para revisho: Este conceito de capacidade 6 urn conceito de medida de direitos e 
vinculag6es que a pessoa pode exercer ou ser titular. Ora este artigo ndo refere condig6es de 
incapacidade, como por exemplo, a incompatibilidade da actividade comercial corn outras fung6es
desempenhadas pelo requerente pelo que esta alfnea deverd ser revista. 

c) Quando se tratar de pessoa colectiva, a sua matrfcula definitiva na Conservat6ria do 
Registo Cornercial. 

Mat~ria para revisqo: Esta alfnea deveri ser revista de modo a conternplar outras entidades 
jurfdicas de pessoas singulares, nomeadamente empresas em norne individual, que igualmente 
deverdo ser abrangidas por esta alfnea. 

Artigo 72
 
(Inscrigdo de Comerciantes em Nome Individual)
 

1. 0 requerimento para inscrigo pr6via de cornerciante ern norne individual que serd 
dirigido ao Minist6rio do Corn6rcio e Turismo e apresentado na DCI deveri conter os seguintes 
elementos: 

c) Localizagdo e caracterfsticas da unidade cornercial (estabelecimento, loja, arrnaz6m ou 
escrit6rio), nos casos ern que o exercfcio da actividade pressuponha a sua existancia, corn 
indicaqdo do norne do proprietdrio do respectivo ediffcio, e ainda se a unidade comercial se 
encontra ou ndo licenciada por Alvari, devendo no primeiro caso mencionar-se o ng do Alvard 
e no segundo caso explicar-se a razfo por que nao se encontra licenciada. 

Mat~ria para revisio: 0 articulado nesta alfnea diz mais respeito ao AlvarA de 
Estabelecimentos, que faz parte do Capftulo III deste mesrno Decreto, pelo que deveri ser revisto 
e simplificado, solicitando apenas a indicaq~o da localizaqdo da unidade cornercial nos casos ern 
que o exercfcio da actividade pressuponha a sua exist~ncia. 

2. 0 requerimento seri acompanhado dos seguintes docurnentos: 
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d) Alvard das instalaq6es onde vai ser exercida a actividade, quando ndo seja de venda 

ambulante e se trate de instalaq6es licenciadas. 

Mat~ria para revisdo: Rever de acordo corn a alfnea c) do ponto 1 

3. Os documentos nas alfneas a), b) e c) do ntimero anterior n~o devem ter sido emitidos hd 
mais de tres meses da data da sua apresentagdo, podendo a DCI solicitar a sua actualizagdo 
quando entender necessdrio. 

Mat6ria para ravisho: Embora os processos de licenciamento possam ser relativamente r'ipidos 
com prazos inferiores a tr~s meses, casos hAi onde o prazo 6 de quase um ano, por demora n~o 
imputivel ao requerente, pelo que a solitagdo da sua actualizaqdo por parte da DCI s6 deverA 
fazer-se em casos de forqa maior e superiormente aprovada pela DCI. 

Artigo 89 
(Inscrioo de Pessoas Colectivas) 

1. 0 requerimento para inscriqo pr6via de pessoas colectivas serA dirigido ao Ministro do 
Comdrcio e Turismo e apresentado na DCI, e deverd conter os seguintes elementos: 

b) Identificagdo das pessoas referidas no nimero 1 do artigo 3Q deste Diploma, pelos 
respectivos nomes, residEncias, ndimeros, data e local de emissdo dos documentos de 
identificaqdo. 

Materia para revisdo: Tratando-se de pessoas colectivas, e portanto corn entidade jurfdica, 
apenas deveria ser necessrio a identificagdo dos gestores ou mandatdrios corn poderes para o 
acto que requererem inscriqdo pr6via. 

d) (Articulado igual ao artigo 71 do ponto 1, alfnea c). 

Mat~ria para revisfo: Semelhante Aindicada para o artigo 7Q. 

2. 0 requerimento serAi acompanhado dos seguintes documentos: 

b) Documento comprovativo das obrigac6es fiscais. 

Mat~ria para revisfo: Sendo esta mat6ria da compet~ncia do Minist6rio das Finangas talvez 
pudesse ser omitida no caso de inscriqdo de pessoas colectivas, uma vez que estdo registadas no 
Registo Comercial e portanto mais facilmente controladas pelo Minist6rio das Finanqas. 

Artigo 92 

(Inscriqio de Importadores e Exportadores) 

2. A cauqo no montante de 10 000 000 Pesos Guinenses seri prestada 6 ordem do 
Minist6rio do Com6rcio e Turismo, podendo s8-lo por seguro, garantia ou dep6sito bancdrio ou 
outra forma que seja admitida por aquela entidade. 
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Mat~ria para revisio: Este valor 6 reconhecido ser muito baixo, pelo que deverd ser revisto 
o seu montante. Igualmente deverd ser considerado o interesse e a forma que deve revestir para 
ser igualmente aplicada a outras actividades de com6rcio como por exemplo a de Agente 
Comercial. 

6. Para efeitos do disposto no nimero anterior s6 6 vdlida a cessaqdo da actividade que seja 
comunicada ADCI por carta registada corn Aviso de Recepqfo e por ela verificada mediante 
vistoria. 

Mat~ria para revisdo: Para que seja vdlida a cessago de actividade, deveri ser suficiente o 
envio da carta registada com aviso de recepo ADCI, segundo os termos por ela definida, 
omitindo-se a necessidade pr6via da vistoria. Tal facto ndo impedirA a DCI de posteriormente e 
quando o entender proceder a uma vistoria. 

7. Sempre que a cauqdo deixe de obedecer ao disposto nos ndimeros anteriores, o seu reforqo 
ou substituiqAo deve ser concretizado pelo importador e/ou exportador, no prazo mdximo de 15 
dias a contar da data em que o mesmo for notificado da decisfo do Minist6rio do Com6rcio e 
Turismo e a determinar esse reforqo ou substituig~o 

Mat6ria para revisho: Para os casos ndo imputados aos comerciante, como por exemplo o 
reforgo da caugdo determinada pelo Minist6rio de acordo com a proposta de revis~o que se faz 
neste relat6rio para o ponto 2 deste artigo, 6 de considerar o alargamento do prazo dado ao 
comerciante para a sua realizaqao deverA ser no mfnimo de 30 dias e n~o de 15 como referido 
neste ponto. 

-Artigo 10

(Diligncias complementares)
 

1. A DCI sempre que tal se mostre necessario para apreciaqo de inscrigao pr6via deverd 
proceder As averiguag6es e dilig~ncias que entender convenientes e exigir ao interessado a 
apresentagdo de quaisquer elementos para al6m dos referidos nos artigos 7Q e 8Q deste Diploma. 

Mat6ria para revisho: Deveri discriminar-se que tipo de elementos complementares 6 que 
poderdo ser exigidos aos interessados ou revogar tal exig~ncia. 

2. Para efeitos do disposto na parte final do nimero anterior a DCI solicitard aos 
interessados para o enderego postal indicado no requerimento os elementos ou documentos 
necessdrios. 

Mat6ria a rever: 0 processo deverd ser recebido na DCI que dever contar com t6cnicos 
habilitados que, no caso de falta de qualquer documentago a indicar~o de imediato ao 
requerente. 

Nota: De acordo com ura estimativa interna da DCI, 35% dos interessados a requerer uma 
licenga acabam por desistir. 
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3. Decorridos que sejam 60 dias sobre a solicitagdo referida no ntimero anterior sem que se 
mostrem supridas as defici~ncias, ou quando essa solicitaqdo ndo possa ser efectuada por falta 
de indicaq~o de endereqo postal, os pedidos sdo considerados nulos e consequentemente 
arquivados. 

Matkria para revisdo: Rever de acordo com o ponto 2.
 
Nota: Ndo hi no DCI processos anulados e arquivados por forqa do ponto 3.
 

CAPITULO HI 

Licenciamento 

Artigo 152 
(Informagio da DCI) 

1. A autorizago serA concedida pelo Ministro do Comdrcio e Turismo face Ainformago 
fundamentada quanto ao enquadramento urbanistico da unidade comercial e ao cumprimento das 
condig6es sanitirias. 

Mat~ria para revisio: A autorizaqdo a conceder pelo Ministro poderi igualmente ser concedida 
por outr6m a quem tenham sido delegados poderes para tal como, por exemplo, o pr6prio 
Director do Comdrcio Interno. 

2. A informaqdo referida no niimero anterior sera prestada pela DCI ap6s consulta: 

a) No sector aut6nomo de Bissau, ACdmara Municipal de Bissau, a qual para o efeito obterd 
parecer do Minist6rio da Satide Pdiblica, do Minist6rio do Equipamento Social, da Polfcia 
Judici ria e tamb6m da Secretaria de Estado do Turismo, quando se trate de unidades comerciais 

-a que se refere o n9 4 do artigo 2 deste Diploma.
 

b) Nas restantes regibes do Pafs, ao Comit6 de Estado e do Partido da respectiva Regido, o
 
qual para o efeito obterA parecer do Ministdrio da Satide Piblica, da Polfcia Judicidria, nas
 
localidades em que existir,ou, na falta desta, da Polfcia de Ordem Pfiblica e tamb6m da Secretaria
 
de Estado do Turismo quando se tratem de unidades comerciais a que se refere o n) 4 do artigo
 
2Q deste Diploma.
 

Materia para revisio: Deverdo ser dispensadas da consuita referida no ponto 2 as unidades com
 
registo predial com indicaqdo do tipo de actividade que nela podem exercer.
 
Nos casos cujo registo predial seja omisso, deveri a Camara Municipal de Bissau pronunciar-se
 
sobre a licenga a conceder.
 

Em todos os casos de empresas que comercializem produtos alimentares, de sadide e de higiene
 
deverdo ter uma vistoria mais rigorosa, devendo obter-se parecer do Minist6rio da Sadide Pdiblica.
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Igualmente a alfnea b) deverd ser revista tendo em conta a revisAo da alfnea a) e o processo 
democrdtico em curso. 

Artigo 162 
(Previa Vistoria) 

2. A vistoria que deverd estar conclufda no prazo mdximo de 15 dias serA realizada por uma 
Comisso constituida por um representante da DCI que presidird, um representante do Minist6rio 
de Equipamento Social, um representante do Minist6rio da Safide Pfiblica e um representante da 
Secretaria de Estado do Turismo, quando se trate de unidades comerciais a que se refere o nQ4 
do Artigo 21 deste Diploma. 

Materia para revisdo: Deverd ser revisto em conformidade com o artigo 15Q, ponto 2. Ap6s 
a informago indicada no artigo 159, e em casos devidamente justificados, o Minist6rio deverd 
por ele pr6prio e com uma equipa de duas pessoas realizar a vistoria As instalag6es da unidade 
para a qual foi requerida a autorizaqao. 

Artigo 172 
(Alvara de Licenciamento) 

3. 0 AlvarA de Licenciamento ndo pode ser transmitido onerosa ou gratuitamente 
independentemente da unidade comercial a que respeita. 

Mat6ria para revisfo: Este ponto deverd ser revisto e completado de modo a que o inverso, 
ou seja a transmissdo do Alvard de Licenciamento, possa ser feito apenas para pessoas registadas 
como comerciantes na Direcq~o do Com6rcio Interno. 

Artigo 182
 
(Renovagdo da Autoriza 5o)
 

1. (Em termos sernelhantes h renovago da inscriqo, artigo 5 1). 

.Mat~ria para revisfo: Aplicdvel o que foi dito para o artigo 59

CAPiTULO IV 
(Cancelamentos) 

Artigo 21 

(Cancelamento da Inscrigfo) 

1. As inscrigfes pr6vias no Registo Nacional de Comerciantes sero canceladas: 

a) Quando o exercfcio da actividade se ndo inicie no prazo de 90 dias a a contar da inscrigdo 
ou, ap6s iniciada, a actividade deixe de ser exercida por mais de 60 dias seguidos ou 90 
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intercalados, durante urn ano civil, salvo em qualquer dos casos de impedimento devidamente 
comprovados. 

Mat6ria para revisho: Dentro de uma polftica de economia de mercado deverA o comerciante 
ter a liberdade de exercer ou suspender a sua actividade comercial e reinicii-la quando assim 
o desejar sem ser alvo de um cancelamento de licenqa de comerciante, pelo que se prop6e a 
anulaqdo desta alfnea. 

-d) As pessoas referidas no n9 1 do artigo 3 quando percam essa qualidade.
 

Materia para revisho: Dever- ser revogado este artigo no que se refere aos gestores 
e aos 
s6cios de pessoas colectivas uma vez que 6 normal a ced~ncia de quotas com a entrada de novos 
s6cios e a mudanqa de gestores e mandatrios sem que com isso se alterem as obrigaq6es e 
deveres da pessoa colectiva como entidade jurfdica. 

e) Pelo efectivo exercfcio da actividade comercial por entidade diversa da inscrita no 
respectivo registo. 

Mat6ria de revisdo: Esta alfnea ou outra a criar deverd igualmente prever o cancelamento de 
uma inscriqdo comercial no caso do exercfcio de actividade diferente da que para a qual foi 
concedida a inscriqdo. Deveri igualmente prever-se o cancelamento volunt~rio e automdtico por 
requerimento do pr6prio ao Ministdrio do Com6rcio. 

Artigo 222
 
(Cancelamento do AlvarA)
 

1. Os Alvar~s de Licenciamento serao cancelados: 

a) Pelo encerramento voiuntdrio da respectiva unidade comercial por mais de 30 dias 
seguidos ou interpolados durante um ano civil, salvo impedimento devidamente comprovado. 

Mat6ria de revisdo: Paralelamente ao indicado para o artigo 21Q, ponto 1, alfnea a), esta alfnea 
deveri ser revista e possivelmente revogada, de modo a deixar ao comerciante a total liberdade 
da sua gestdo, desde que ndo viole os interesses do Estado. 

c) Nos demais casos previstos na Lei. 

Mat~ria de revisdo: Sendo este articulado muito gen6rico, deverdo listar-se os casos previstos 
na Lei com indicaqdo da respectiva legislaqdo. 

Artigo 2 3 2 
(Comunicaq6es 4 DCI) 

2. Nos casos dos artigos 21 e 22 deste Diploma a DCI procederd Aapreens~o do Cartfo de 
Comerciante e ao Alvard de Licenciamento os quais serdo arquivados nos respectivos processos. 
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Mat~ria de revisfio: Tomar este articulado mais objectivo indicando que a apreensdo do Cart~o 
de Comerciante s6 se fari ap6s processo fundamentado e verificado por entidade responsdvel do 
Minist6rio do Comdrcio. 

Artigo 242 
(Actualizaoo de Dados) 

1. Sempre que o entenda necessirio a DCI poderdi inquirir as entidades abrangidas pelo nQ 
1 do artigo 1Q quanto Aactualizagdo dos dados constantes, quer das inscriq~es prdvias no registo 
nacional de comerciantes, quer dos Alvards de Licenciamento. 

Materia para revis 5o: Sendo obrigat6ria a actualizagdo de dados em cada quinqu6nio e sem 
prejufzo de actualizagdo de dados necessdria para processos levantados de infracg.o a DCI poderi 
sempre que justificado requerer a actualizaqdo de dados no prazo nunca inferior a dois anos da 
6ltima actualizaqdo ou inscriqdo. 

2. A remessa dos elementos pedidos serd obrigatoriamente feita ADCI no prazo mdximo de 
15 dias, contados da data em que os elementos forem solicitados. 

Mat~ria para revisdo: Este perfodo parece muito reduzido face As dificuldades normais de 
comunicagdo e de obtenqdo de documentos, pelo que se propfe o aumento deste prazo mdximo 
para um valor nunca inferior a 30 dias. 

CAPiTULO V 

Sang6es
 

Artigo 252 
(Penalidades) 

As infracqes ao presente Diploma serfo punidas nos termos seguintes: 

a) 0 exercicio de qualquer das actividades referidas no n9 1 do artigo 229 por parte de 
entidades mencionadas no Q 1 do artigo 1V, n~o inscritas no Registo Nacional de Comerciantes, 
ou cuja inscriqo tenha sido cancelada, constitui crime de desobedi~ncia punido nos termos da 
legislaqdo em vigor, corn perda das mercadorias. 

Mat~ria para revisdo: A rever de acordo corn o proposto para o nQ 1 do artigo 22Q. 

Artigo 262
 
(Penalidades Gen~ricas)
 

As infracq6es ao presente Diploma para as quais ndo esteja prevista uma pena especffica serdo 
punidas com multa nos termos e montantes a definir por despacho do Ministro do Com6rcio e 
Turismo. 
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Mat~ria para revis~o: 0 Minist6rio do Comdrcio, como Minist6rio administrativo, ndo poderii 
passar multas mas sim coimas. A distinqo reside em que a multa pode ser transformada em 
pris~o ao passo que a coima n~o. Actualmente o valor mximo da multa ou coima 6 de 
2.000.000 de pesos Guineenses, o que parece insuficiente face a algumas possfveis infracq6es. 

Artigo 30 

(Regulamentos Especificos)
 

Por Diploma legal podero ser estabelecidos Regulamentos pr6prios com os requisitos especfficos 
para o acesso e exercfcio de actividades definidas no artigo 2Q deste diploma, bern como de 
qualquer ramo ou tipo das mesmas ou de certos produtos. 

Materia de revisdo: Criar regulamentos pr6prios e diferenciados para as diversas actividades 
de retalhista, diferenciando a actividade de retalhista descrita no ponto 4 do artigo 29. Igualmente
regulamentar as licengas de importaqdo e de exportaqdo que dever~o ser sempie associadas a uma 
licenqa de armazenista, retalhista ou agente comercial. Regulamentar igualmente a actividade de 
vendedor ambulante frequentemente praticada por armazenistas e retalhistas sem licenqa para tal. 

Artigo 31
(Comunicaqio As Finangas)
 

At6 ao dia 25 de cada ms a DCI enviari ao Minist6rio das Finanqas uma relaqdo discriminada 
das inscriq6es efectuadas e canceladas no Registo Nacional de Comerciantes durante o ms 
anterior, bern como dos Alvards de Licenciamento emitidos e cancelados no mesmo perfodo. 

Mat~ria para revisio: Estd em desuso este artigo ndo sendo esta comunicado feita Ais Finangas 
pelo que deverd ser revisto. 

Nota: A sua continuaqdo pode originar problemas uma vez que uma empresa solicite o 
cancelamento no Registo Nacional de Comerciantes e ndo havendo informaqdo ao Ministdrio das 
Finanqas este continuarA a cobrar contribuiqo ao comerciante. Para maior facilidade e rigor
deviam as empresas licenciadas informar as Finanqas do infcio da sua actividade e tamb6m a 
suspensao ou cessessdo de actividade, evitando assim multas ou contribuiqbes ndo devidas. 

b. Decreto 22/86 -

REGULA A CONCESSAO DE BOLETINS DE REGISTO PRItVIO DE IMPORTA ,O 
E DE EXPORTA(,AO 

Artigo 12 

Toda a pessoa singular ou colectiva devidamente licenciada e inscrita no Registo Nacional de 
Comerciantes como importador e/ou exportador pode realizar qualquer operaqdo de importaqo 
e exportaq~o com excepqdo daquelas operaq6es que por forqa de lei sejam exclusivas de 
determinados agentes econ6micos. 
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Matria para revisdo: Ndo existe actualmente qualquer exclusividade dada a agentes
econ6micos quer para operaqbes de importagdo quer de exportagdo, pelo que esta parte deverd 
ser revogada. 

Artigo 62 

Os armaz~ns do Povo det~m a exclusividade da importago de cereais. 

Nota: Este artigo foi revogado por despacho nQ 6/89. 

Ai'ligo 72 

E revogada toda a legislago em contririo. 

Nota: A legislagdo de suporte emissdo de Boletins de Registo pr6vio de importago e 
de exportagdo teve origem no Decreto-Lei 44 260, B.O. nQ 24/62, I Suplemento. 

c. Ordem de Servi~o 2/87 -

ORGANIZAO INTERNA DE AUTORIZAAO DE BOLETINS DE REGISTO PRI VIO 

Estabelece regras para o processo de emissdo dos Boletins de Registo Pr6vio. 

Primeiro 

A entrega aos interessados dos Boletins de Registo Pr6vio de Importagdo ou Exportaqao terA 
lugar todos os dias titeis das 08H00 As 11H30. 

Mat~ria para revisdo: Por acordo feito corn a Cimara de Comdrcio e os Despachantes no inicio 
osde 1993, processos dos Boletins de Registo Pr6vio sdo canalizados para o Minist6rio do 

Comdrcio atrav6s dos Despachantes, pelo que se deveri rever este ponto. 

Segundo 

A autorizagdo da operagdo de importagdo ou exportagao a que o Boletim diz respeito seri 
concedida pelo Camarada Secretl'io-Geral ou Minist6rio do Com6rcio e Turismo, devendo a 
Repartiqao de Importagdo ou de Exportago, conforme o caso, proceder de imediato ao seu 
langamento no respectivo mapa mensal do modelo jA aprovado. 

Mat~ria para revisfo: Havendo que responsabilizar a Direcqdo do Com6rcio pelas autorizag6es
das operag6es de importagdo ou de exportagdo seria mais eficaz que a mesma fosse feita pela
Direcqdo do Com6rcio cabendo ao Ministro a realizagdo de auditorias intemas peri6dicas o que
Ihe permitiria controlar a boa execugdo dos servigos relativos a estas operag6es. 
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Terceiro 

At6 ao dia 8 do ms seguinte Aquele a que respeita serd enviada urna c6pia dos mapas referidos 
no ntimero anterior ao Banco Nacional da Guin6-Bissau e aos Serviqos das Alffindegas. 

Mat6ria para revisfio: Rever este procedimente e a sua utilidade uma vez que as operaq6es 
s~o feitas atrav6s de Bancos Comerciais e os Servigos das Alfandegas nem sempre exigem os 
Boletins Pr6vios principalmente nas zonas de frolteira. 

Quarto 

Os Boletins de Registo Pr6vio s6 podem ser apresentados ao Camarada Secretdrio-Geral para
autorizaqdo ap6s estarem assinados pelo Camarada Dr? Munira Jauad responsdvel do 
Departamento de Importaqdo, ou pelo Camarada Dr. Mamadou Embalo, responsdvel do 
Departamento de Exportaqdo, conforme se trate respectivanente de Boletins de Registo Pr6vio 
de Importaq6es ou de Boletins de Registo Pr6dio de Exportaq6es. 

Mat6ria para revisfio: Tendo havido restruturaqdo destes serviqos deveri ser revisto este ponto. 

d. Despacho 26/87 -

LIQUIDAVAO DAS OPERA(;OES DE IMPORTA(;AO E DE EXPORTAIAO 

Este Despacho estabelece algumas regras de procedimento relativas As operag6es de importaqdo 
e exportaqdo por parte do Banco Nacional da Guin6-Bissau, dos Serviqos das Alfindegas e do 
Minist6rio do Com6rcio e Turismo. 

Este Despacho 6 considerado transit6rio enquanto n~o se publicar legislagdo global sobre esta 
mat6ria. Havendo mais do que urn Minist6rio envolvido nesta mat6ria, deverd a legislaqdo ser do 
tipo de Decreto que obrigue os vdrios Minist6rios envolvidos. 

Mat6ria para revisdo: Deverd ser preparada legislaqdo global sobre as operaq6es de importaqdo 

e exportaqdo. Seguidamente fazem-se alguns comentdrios a este Despacho. 

Primeiro 

A liquidaqdo das operaqfes de importaqao e exportaqdo de mercadorias que estejam sujeitas a 
registo pr6vio s6 pode ser efectuada por interrn6dio do Banco Nacional da Guin6-Bissau. 

M16ria para revisho: Com a implantago de dois Bancos Comerciais deverd ser substitufdo 
Banco Nacional da Guin6-Bissau por Bancos Comerciais sediados na Guin6-Bissau. 

Segundo
 

a) Todos os Boletins de Registo Pr6vio de Importaqdo e/ou exportag~o devem ser 
apresentados ao Banco Nacional da Guin6-Bissau e por ele visados antes do cumprimento das 
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formalidades aduaneiras relativas Arespectiva operagdo dentro do prazo de 30 dias a contar da 
data da sua emissdo sob pena da autorizagdo caducar automaticamente. Excepcionalmente poderi 
o Ministdrio do Comrcio e Turismo prorrogar aquele prazo des-de que o interessado haja
requerido essa prorrogagdo antes do fim do prazo inicial. 

b) Ndo se poderd dar cumprimento As formalidades aduaneiras relativamente a qualquer 
operago de importaqdo ou exportago sem que do respectivo Boletim conste a observf.ncia do 
disposto na alfnea anterior. 

Materia para revisio: Este articulado e respectivos prazos deverao ser revisto corn o Minist6rio 
das Finanqas, Crnara de Com6rcio e Minist6rio do Com6rcio. Para ter forqa de Lei deverA ser 
integrada em Decreto a publicar que obrigue ndo s6 o Minist6rio do Com6rcio mas tamb6m o 
Minist6rio das Finangas. 

e. Decreto 23/86 -

REGIME DE PREI OS E COMERCIALIZA(IAO 

Artigo 12 

1. Os bens e serviqos vendidos no mercado intemo podem ser submetidos aos seguintes 
regimes de pregos: 

a) De pregos miximos
 
b) De preqos livres
 
c) De preqos mfnimos
 

Nota: Actualmente ndo 6 aplicivel o regime de pregos mdximos e o regime de pregos 
mfnimos estA apenas aplicado a um artigo - o arroz. 

Este facto pode desincentivar a produgdo interna do arroz uma vez que o prego mfnimo 
6 utilizado como prego de refer~ncia e 6 normalmente o preqo aplicado. 0 MCI poderA aplicar 
o regime de preqos mfnimos a outros produtos agrfcolas tradicionais de exportaqdo sempre que 
as circunstancias o aconselhem. 

Artigo 22
 
(Pre~os MAximos)
 

Artigo 42
 
(Sujeigo ao Regime de Preos)
 

Estes dois artigos est~o revogados. 
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6Artigo 2 

(Comunicagio Pr~via) 

Para efeitos meramente estatisticos os agentes econ6micos que produzam, importem ou 
comercializem bens ou serviqos sujeitos ao regime de preqos livres ficam obrigados a comunicar 
previamente ao Ministdrio do Com6rcio e Turismo os preqos de venda que vAo praticar e 
posteriores alteraq6es. 

Materia para revisio: EstA em desuso este artigo pelo que deve ser revogado. 

Nota: o Ministdrio do Com6rcio elabora trimescramen'te l,,la lista de preqos de 
produtos bdsicos vendidos nas diversas Provfncias e em Bissau. 

Artigo 72
 
(Margens de Comercializagfio)
 

Em casos excepcionais que derivem dos interesses superiores do Pais, para certos bens de 
consumo poder-o ser fixadas margens de comercializaqdo por despacho do Ministro do Com6rcio 
e Turismo. 

Matria para revisfo: Baseia-se neste artigo a fixaqdo de margem de comercializaq~o do arroz. 
Havendo interesse em incentivar a produqdo interna de arroz e sendo este urn produto bdsico da 
alimentaqdo serA de analisar a continuaq~o ou n~o da sua aplicaqdo ao arroz, deixando o mercado 
da oferta e da procura definir o preqo de venda. Uma vez que hdi grandes importaq6es de arroz, 
estas mesmo poderdo servir para uma estabilizaqdo de preqos. 

f. Proposta de Lei-Orgfnica do MCI 

(APENAS A ESTRUTURA ORGANICA DA DGC) 

A solicitaqdo do Grupo de Trabalho foi analisada a proposta de lei orgdnica para o Minist6rio 
do Comrcio e Indtistria, na parte referente ADirecqao Geral do Com6rcio (DGC). 

Coin base na Ordem nQ 1/92, que regulamenta o processo de criaqdo, organizaq~o e controlo dos 
serviqos civis do Estado, o Ministdrio do Com6rcio e Indtistria elaborou uma proposta de Lei 
OrgAnica para o seu Ministdrio, cujo organograma se apresenta para a DGC (anexo I). 

Nota: 0 grupo de trabalho que participou na elaboraqdo desta proposta de lei-orgdnica referiu 
a necessidade que houve de atender-se i Ordem n' 1/92 e Aintegraqao sub-regional da Guin6-
Bissau na CEDEAO, havendo vantagem de haver estruturas homog6neas govemamentais entre 
os vdrios membros da sub-regido de modo a facilitar o contacto entre elas. 

A Ordern n' 1/92 ird provavelmente ser revista. No seu actual articulado obriga a demasiados 
nfveis hierdrquicos, quando se sabe a dificuldade de preencher esses lugares com pessoal
qualificado e na dificuldade de comunicaqdo entre as chefias. Por exemplo, de acordo com a 
Ordem, uma Direcqdo de Serviqos deverA ter no minimo 15 elementos, sendo 8 com cargos de 

f:"wpdaa pwt\l 6, -025=-01 4.w5I 
(11/93) 33 



chefia. Parece uma estrutura mais de natureza militar e menos dirigida hs necessidades 
funcionais de serviqos pdblicos, onde 6 necess'rio por vezes que a execuqao seja supervisionada 
directamente por chefes de repartiqdo ou mesmo directores e n~o por chefes de secq.o. 

Procedeu-se a uma breve anilise funcional e na sua base apresentou-se urn organograma 
alternativo (anexo II). Ndo houve a oportunidade de aprofundar esta anilise, pelo que este 
organograma alternativo deve ser considerado mais um exercfcio do que uma proposta
alternativa. Este exercfcio teve a intenqao de iniciar uma metodologia de andlise e de 
organizaqdo, com base nas funq6es a desempenhar, na racionalizaqdo de recursos humanos e na 
responsabilizaq~o das chefias. 

Para a elaboraqdo do organograma alternativo teve-se em conta o artigo 79 da Proposta da Lei 
Organica do Minist6rio, que define a funqdo da Direcoo Geral do Com6rcio como 6rgao de 
concepqdo operacional do Minist6rio do Com6rcio e da Indtistria, mas a quem compete tamb6m 
apresentar propostas de estrat6gia indicativa do desenvolvimento comercial, bern como da 
respectiva polftica para o sector. 

Sendo assim e considerando-se a grande depend~ncia do com6rcio interno ao com6rcio externo, 
considerou-se apenas uma Direcqdo Geral do Com6rcio eliminando-se a Direcg~o de Serviqos de 
Com6rcio Externo e a Direcgdo de Servigos do Com6rcio Interno. 

As funq6es principais a assegurar pela Direcgio Geral do Com6rcio do Minist6rio do Com6rcio 
e Indtistria, identificadas corn o GT foram: 

0 Estudos e Estatistica 
* Licenciamento e Alvaris 
* Autoriza6es de Operaqbes de Importao e de Exportaio atraves dos Boletins de 

Registo Previo
 
0 Fiscalizaqdo e vistorias
 
* Coordenaqio da actividade na Area do Com~rcio das Delegaq6es Regionais
 
0 Coordenaqdo e implementaio de Progranas de Ajuda Externa
 

Tendo entao em atenqdo o objectivo de racionalizaqdo dos Serviqos por forma a adequd-los A 
realidade e aos meios existentes e de acordo com o estatuto das estruturas definido na Ordern n
1/92, de 30 de Junho, e a tftulo de exercicio, elaborou-se um novo Organograrna baseado nos 
seguintes parametros: 

a) Concentraq~o das funq6es que envolvem a prestaqho directa de serviqos ao piblico, 
que nho t~m necessidade de pessoal de exterior. 

Para tal propfs-se uma Direcqio de Servigo de Licenqas que integre a Repartiq~o de 
Autorizaqdo de Boletins de Registo Pr6vio e a Repartiqdo de Licengas e Alvards. 

Esta concentraqdo permitiria constituir no Minist6rio uma drea vocacionada para o contacto com 
o ptiblico, e formar pessoal especificamente para atendimento pfiblico. 
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A Concentragdo dos servigos destas duas repartiqes, permitiria ainda o desenvolvimento duma 
polival~ncia do seu pessoal e a sua mobilidade dentro da Direcqdo, que aumentaria a eficdcia no 
serviqo prestado ao ptiblico pelo Ministdrio. 

b) Concentraqfio das fun 6es que envolvem a fiscalizagfo e a vistoria e as func6es de 
estudos, que t~m necessidade de pessoal de exterior 

Para al6m duma legislagdo actualizada que regulamente a actividade do Minist6rio do 
Com6rcio e dos operadores do com6rcio, 6 necessdrio criar um servigo de fiscalizagdo que
garanta a aplicag o universal das leis e favorega um clima de concorrencia legal e leal entre os 
vrios operadores econ6micos. 

Por outro lado, a Direcqdo Geral do Com6rcio teri que ter um servigo de estudos sobre 
os sectores mais importantes do Com6rcio Intemo e do Com6rcio Externo (Importag~o e 
Exportaqdo) que lhe permita definir e propor as polfticas mais adequadas para a regulaqdo e 
desenvolvimento desses sectores tendo em vista aspectos conjunturais e estruturais de natureza 
econ6mica e social. Para tal torna-se necessirio obter e tratar a informaqdo disponivel no 
Minist6rio e obter infonnaqdo do terreno ou de outras fontes nacionais e intemacionais, e realizar 
estudos sectoriais ou participar em estudos com outros Minist6rios. 

Prop6e-se assim uma Direcgio de Servigos de Estudos e Fiscalizagdo que integre uma 
Repartiqdo de Estudos e Estatfstica e por outro lado uma Repartiqdo de Fiscalizaqdo e Vistoria 
que concentre todo o pessoal de serviqo externo do Ministdrio. A integrago destas duas 
repartiq6es sob a mesma direcqdo, aumentaria a operacionalidade da fiscalizaqdo, pelo suporte 
jurfdico de andlise de situag6es que poderAi obter da Repartiqdo de Estudos e aumentaria a 
operacionalidade do Serviqo de Estudos que passaria a ter uma mais directa informagdo do 
terreno. 
Por outro lado a separaqdo da Direcqdo de Liqenqas, da Direcq~o de Estudos e Fiscalizago 
garantird maior imparcialidade Aactuaqdo da fiscalizag~o. 

c) 	 criaoo dum servigo de acompanhamento e ou de implementagio de programas de 
ajuda externa 

Sendo imputada ADGC o serviqo de acompanhamento e ou de implementaqao de grande 
parte dos projectos de ajuda externa ao Pais para apoio Abalanqa de pagamento, considerou-se 
a criaqdo dum serviqo especializado para o efeito, que, sem perturbar o normal serviqo da DGC, 
assegure a boa coordenaqo e implementago dos projectos de ajuda extema. 
Para o efeito prop~s-se a criagdo durna Direco de Programas Internacionais. 

d) 	 Cria Ao dum servigo de apoio As Delegac6es Regionais 

Prev8 a proposta de lei orgdnica a descentralizaqo de algumas fung6es dos serviqos centrais 
para as 3 Delegaq6es Regionais do Minist6rio, nomeadamente das regi6es Norte, Sul e Leste. 

Corn o fim de garantir uma efectiva coordenaqdo dos serviqos a prestar aos operadores comerciais 
em todo o territ6rio da Guin6-Bissau, de acordo corn polfticas previamente definidas, serd 
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necessLio garantir uma eficiente ligaqdo, nos dois sentidos, entre os vrios servigos da DGC e 
as Delegaq6es Regionais. Para o efeito prop6e-se a criaqdo duma unidade de apoio, designada 
por exemplo de Repartiqo Regional da DGC. Esta unidade ficar, na depend~ncia directa do 
Director Geral do Com6rcio. 

As Direcqes Regionais integram serviqos de com6rcio e serviqos de indtistria, pelo que 
eventualmente justificar-se-A ura Repartiqao Regional na Direcqao Geral da Indtistria. 

11. ASSISTENCIA AO GRUPO DE TRABALHO DO MINISTItRIO DO COMERCIO 
E IND(USTRIA A DESENVOLVER A SUA AUTO-CAPACIDADE DE PESQUISA 
E ANALISE 

Sendo um dos objectivos principais o de desenvolvimento da capacidade de pesquisa e andilise 
do grupo de trabalho do Minist6rio foi Ihe dado prioridade, tendo o grupo analisado os decretos 
e despachos identificados e a pPDposta de reorganizagdo do Minist6rio do Com6rcio e da 
Indistria. 
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