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INTRODUCTION

The National Conference on "THE IMPACT OF LAWS AND REGULATIONS ON TRADE
AND INVESTMENT IN THE PRIVATE SECTOR" took place on March 1-3, 1994 at the Hotti
Bissau Hotel, as a joint effort by:

The Ministry of Commerce and Industry
Chamber of Commerce, Industry and Agriculture
TIPS Project -Trade and Investment Promotion Support Project, (USAID)

More than 200 people attended this Conference that had the participation of the Ministry of
Commerce and Industry, Mr. Assumane Mane, the Ministry of Rural Development and
Agriculture, Engineer Mario Cabral, the president of the Chamber of Commerce, Industry and
Agriculture, Mr. Mario Vaz, the National Coordinator of TIPS Project, Ambassador John
Blacken, representatives of political parties, diplomats, international cooperation organizations,
ministries' upper staff members, (formal and informal) private sector entrepreneurs and
representatives of business associations and unions.

THE CONFERENCE HAD THREE MAIN OBJECTIVES:

1. Identify laws, Ministry of Commerce and Industry (MCI) regulations and procedures that
carry greatest positive or negative impact on trade and investment.

2. Recommend necessary revisions of the MCI legislation seeking to improve the environment
in which trade and investment develops in the private sector.

3. Contribute for the development of the national ability to formulate policies.

The need to revise the commercial legislation was stressed by the Ministry of Commerce and
Industry, Mr. Assuname Mane, in the conference's opening speech: "With the development of
the economic liberalization process initiated in 1986-87, both the government and the private
commercial sector have felt the need to revise and complement the legislation regulating the
activities in the commercial sector."

The preliminary work FOR THE FIRST OBJECTIVE began in June 1993 and counted on the
active participation of some MCl staff members, the CClA direction, representatives from
Bafata, Bolama, Cachungo, Farim, Gabu and Tombali/Quinara Chamber delegations and a TIPS
consultant. During the conference it was possible to confirm the importance of proposed areas by
the conference speakers and to identify additional areas for future analysis.



The conference's SECOND OBJECTIVE was to present concrete recommendations for the three
proposed areas and analyzed the function of the Ministry of Commerce and Industry in a market
economy. With this objective, participants organized in four workgroups to discuss the following
areas of intervention:

1. Commercial Permits: commercial business permits, a merchants/peddler statute.

2. Foreign trade operation policy: license and documents for foreign trade. Issuing of origin
certificates.

3. Inspection of Economic Activities: inspection procedures; economIC cnmes and crimes
against Public Health regulation; counter ordinances.

4. Commercial legislation in a market economy: the function of the Ministry of Commerce a
market economy.

THE THIRD OBJECTIVE was fully reached with the effective participation of many qualified
upper-staff members responsible for legislation definition and application and a large number of
commercial businesspeople and representatives of business associations. They analyzed and
agreed on areas that need to be revised and made recommendations for the commercial
legislation. In this way, the conference also served to bring public and private sectors closer and,
through their joint participation, show the importance of collaboration and exchange between
them for the economic development of the country in this stage of economic liberalization.

This position was equally taken by Minister Assumane Mane, in his opening speech: "This
conference is an unequivocal sign of government willingness to foster frank and open debate
with its partners in the private sector. This exchange will allow the government to be better
suited to fulfill its roles in a market economy, which are to guide and support, and to enforce the
law."

The importance of this conference was also stressed by the CCIA president, Mr. Mario Vaz, in
his opening speech: "The coordinated action between State and private sector will contribute for
the strengthening of the country's commercial structure. To continue to operate with vitality, the
private sector requires a dynamic State and modem laws to break from the chain of bureaucracy
and liberate economic activity to the maximum, letting it be guided by market forces as it
happens in economically developed nations."

It is also important to reflect upon the words by TIPS National Coordinator, Ambassador
John Blacken: "The current economic perspective says that governmental agencies must manage
less and manage better, transferring greater responsibility for the management of its own interests
to the private sector and reinforcing Governmental action in vital areas."
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WORKGROUP I

COMMERCIAL PERMITS

Group I assembled in one of the Hotti-Hotel/Bissau Conference Rooms with the objective of
making a critical analysis of the current situation concerning "Commercial Permits."

After the selection of the president and secretary, the table continued with the enrollment of
individuals interested in presenting suggestions, amendments, corrections and additions to the
current legislation.

After a long and intensive debate the participants agreed and recommended that:

1. To obtain COMMERCIAL PERMITS it will be necessary to present:

A) Identity Card for Guinean National and the Resident Card for foreign citizens;
B) Registration at the Conservatory for Commercial Businesses and Entrepreneurs;
C) Registration Required by the Ministry of Finance, Tax Payer Card (Tax Payer

Number)
D) Registration at the Ministry of Commerce and Industry at the headquarters or the

regional Branches for Commercial official register.
E) Presentation of bond or bank guarantee, for export and import businesses;
F) The Ministry of Commerce and Industry will require, in cases of the

commercialization of specific products (pharmaceutical, food, weapons and other
products that can be a risk to the health or safety of people) the fulfillment of
previous requirements as defined by product-specif legislation).

2. ESTABLISHMENT PERMITS

Considering that an establishment permit depends upon a set of requirements that can be
more efficiently defined and verified by local authorities, it is recommended that these permits
are issued by the local jurisdiction.

3. PEDDLERS AND MERCHANTS

It is recommended that a statute for this business group be prepared in to order to include it
as a distinct group from other economic operators in the sector.
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4. INCOMPATIBILITIES

The group recommends:

A legal definition of the degrees of incompatibility of activity by any citizen, in particular
those who operate in private commercial activities and work in the public administration or hold
any other public job.

5. COMMERCIAL ACTIVITY LIMITATIONS

Finally, the group understands that there must not be limitations on Commercial activities,
i.e., any licenced entrepreneur is not inhibited from exercising other activities if she or he has a
license for said activity.
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WORK GROUP II

FOREIGN TRADE POLICY

After a president and secretary were elected, the participants debated the issues related to:

The participants decided to inventory the questionnaire according to the Basic Document, as
determined by:

Decree 22/86 of August 13, which regulates the requirements for the BRPIIE,
Service Order 2/87 that regulates BRPIIE's internal organization,
Official Order 26/87 that regulates the liquidation of Import/Export operations.

Thus, about Article I of the Decree 22/86:

"Every individual or group duly licensed and registered at the "Registro Nacional do
Commerciante" as an importer or exporter may make any import or export operation,
except those exclusive to economic agents, as determined by the law. "

The group agreed with the text, except "the concession of exclusivity to certain export/import
operations" and "certain import/export economic operators."

Concerning Article 2 of the same Decree:

"1. Any import and export operation depends on the previous authorization by the
Ministry of Commerce and Tourism, which will be granted though the issuing of a
'Boletim de Registro Previo de Importac;iio' (BRPI) and the 'Boletim de Registro
Previo de Exportac;iio (BRPE). "

"2. The authorization referred in the preceding article will only be granted when the
amounts declared on the respective 'Boletins' are accompanied ofthe exchange rate
in the international market. "

The group agreed with the text, and recommended the following:

• Expedite the issuing (to a maximum of 48 hours), safeguarding timely fulfillment of
procedures concerning customs official order;

• Also, in certain cases substitute the BRPI/E for a simple Import/Export declaration.

Concerning Amount Declared on the Invoice, there must be a certain flexibility from the
Ministry of Commerce and Industry's part, taking into account the average value.
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Concerning Article 3:

"The Ministry of Commerce and Tourism will determine, by official order, the mInImUm
quantities for the exportation of cashew nuts, wood, peanuts, 'coconote'."

The group proposes:

• To set the minimum limit for cashew export at 1,000 tons.
• Wood must receive special attention, taking into account the international and subregional

environmental agreements signed.

Article 4 is safeguarded in Article 3:

"Every entrepreneur who meets the minimum quantity requirements for export products
referred to in the preceding article will immediately be issued an export authorization
through the preparation ofthe respective process. "

The Group fully agrees with Article 5:

"Every entrepreneur who does not meet the minimum quantity requirements for export
products, as defined on Article 3 will be required to sell the quantities in his or her
possession to an entrepreneur capable ofexporting, according to the terms established by
the Ministry ofCommerce and Tourism order. "

Substitute the content of Article 6. '''Os Armazens do Povo' detain exclusive rights to grain
importation" by the establishment of a Foreign Trade Consulting Office responsible for:

Maintaining a database on prices and average margin variation in the International
Market, Promotion of Traditional and Non-Traditional Guinean Products, Market
Assessment and Other Foreign Trade-related Activities.

On Decree 23/86 of August 13, (price policy on goods considered having greater impact on the
National Economy), the group recommends that the legislation is profoundly reviewed regarding
determining the maximum prices permitted by law on the following food items:

Rice
Sugar
Flour
Oil (comestible)
Soap
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Concerning Order 26/87 (foreign trade operation policy) the group recommends:

• Taking into account current reality, continue with banking transactions based on the
relationship between the economic operator and his or her bank;

• That the same treatment is given to import/export operations by air, land or sea, although
special attention is given to fragile or perishable merchandise such as fruit, for instance;

• the global legislation on foreign trade operations must follow the current requirements of the
National and International Market, defining the functions of the participants in the process, in
other words:

- Economic Agents
- Dispatchers
- Foreign Trade Office
- Customs
- Ministry of Finance
- Central Bank
- Commercial Banks

• As for bonds required for importers and exporters, the Group recommends that the bond be
adjusted to the level of current economic activity.

• Operation of the Consumer Affairs Department and Property Registration, taking into account
the opinion of related associations. Sanitation Certificate for food products; national structure
for control of food products; support or establishment of laboratories for this duty and it is
recommended that the Ministry of Commerce and Industry request better-equipped agencies
to carry out the inspection and issue the respective certificates.

To guarantee the most efficient activity operation by the economic operators, the group
recommends:

• Issuing ofthree types of permits by the MCI

1. IMPORTIEXPORT
2. RETAIL
3. PEDDLERS (to be specified), based on the following specific criteria:

a) The Economic Operator in Group I (lMPIEXP) must meet the following minimum
requirements to carry out the respective operations:

- Basic Infrastructure (warehouse)
- Writing
- Financial Capability



The Group recommends:

• that during this phase the government must promote Export, by considerably reducing the
current level of taxes,

The Group recommends:

• Legislation on the incompatibility of the operation of commercial activity and positions in the
public sector, particularly those who coincide in the same area of activity.

Due to the favorable position of port activities for competition on a subregional level, the group
recommends:

• The reduction of Port dues at a competitive level,
• reduction of Customs dues, and
• more active roles by the INSPS concerning Foreign Trade.

The group further recommends:

• Legislation to guarantee the same form of treatment for an economic operator in the
same group to offer the same rights and conditions (financing, credit lines, etc.) to
operators in the entire national territory.

• Establishment of a Commercial Bank for mid and long-term Development Credit; they
also recommend the establishment of Commercial Banks with the objective to finance
ventures by economic operators/retailers and the informal sector.

• Responsible and fair actions by the Judicial Branch, concerning Commercial
Contentions resulting from credit disputes, fraud, etc.

• Establishment of Regional delegations on every level to respond to the needs of
entrepreneurs operating throughout the country.

• Universalize the use of Certificate of Origin for Imported and exported merchandize.

• The ImportationlExportation Permit to foreigners will be issued in strict accordance
with the requirements established in the Investment Code, i.e., that the Investment
benefit the State through technology transfer and not only the competitor to Guinean
retailers.

• Regulate foreign competition concerning Merchandize Transportation in Foreign
Vchicles through the interior of the country, illegally buying, selling and transporting.
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• Legislation to regulate Pharmaceutical Products and Petroleum Products with the
issuing of authorization depending upon the presentation of infrastructures that
guarantee basic hygiene, safety and protection principles to workers.
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WORK GROUP III

ECONOMIC ACTIVITY INSPECTION

After the exchange between the participants the president and the secretary of the group were elected.

The participants noted that the most important issue was the evaluation of product and drug quality in
the market, with special attention to food and pharmaceutical products. They remarked that the most
disturbing problem is that products are sold after the expiration date printed on their packages. They called
attention to the need to control and inspect marketed products, specially pharmaceutical drugs and
concluded that all economic agents who sell products past their consumption date or that are spoiled must
be punished.

After a long and intensive debate the participants came to the following conclusions:

1) Create an Economic Inspection Service;
2) Inspection of all food and pharmaceutical products in the market as to their

consumption date and storage conditions.
3) Coordinate the activities between the future MCI inspection service and related State

institutions.
4) Products must have their prices imprinted on them when displayed to consumers.
5) Merchandising must be inspected by Customs before their entry into the Guinean

market with an extensive and through inspection of storage and sale conditions;
6) Inspection of industrial products;
7) Inspection and punish deviation of products destined to Guinea-Bissau to neighboring

countries.

Additionally, the following conclusions were agreed upon by the participants:

• The sale of fuel and lubricants in the country must be inspected; currently there is chaos in this
area, creating insecurity for the population. Therefore, the groups recommend the establishment
of a Fuel and Lubricants Quality Control Laboratory within the MRN sphere.

• Concerning fraud for weight or measure below the declared amount, the group recommends
rigorous inspection and punishment.

• The group recommends the adoption of sanctions for economic crimes, counter-ordinances, and
crimes against health.

Finally, taking into account past experience, the group recommends the endowment of the
economy inspection service with adequate human and material resources necessary for its
operation, that must be guided by efficacy, strictness and transparency.
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GROUP IV

COMMERCIAL LEGISLATION IN A MARKET ECONOMY

After the group was constituted, and the president and secretary were elected, the participants
discussed the themes under this component.

During the first phase of discussions, the following subjects were selected:

1) The role of the State in the market economy;
2) Identification and characterization of current constraints to commercial

activity;
3) The establishment of exclusive areas of commercial activity for the State;
4) Need of instituting the principle of free circulation of products within the

national territory;
5) Base references for the preparation of Commercial Legislation in Guinea

Bissau;
6) Discuss the issues related to foreign exchange bank accounts (beneficiaries);
7) Boundaries between the Formal and Informal Sectors.

During the second phase of the work, the conference speakers reflected, debated, and intervened
expressing their considerations on the selected subjects:

1) On the role of the State in the market economy:

• The role of the Ministry of Commerce and Industry - with no intention to downplay the
importance of the State in a democratic society - must be limited to licensing, promotion,
incentives, inspection, control of commercial activity.

2) identification and characterization of current constraints to commercial activity:

• The following subjects were considered constraints to commercial activity:

- "Boletim de Registro Previo"
- Required deposit (10,OOO,OOO$GP) for permit
- Centralization of services in Bissau .
- Conflicting Competencies
- High Customs dues
- High banking interest rates

11



.... ,

3) Establishment of exclusive areas of commercial activity for the State;

• They recommend that no exclusive areas of activity are set for private enterprises, as
for example EAGB, GUIPORT, TRANSTER, etc.

4) Institution of product free-circulation principle within the national territory;

There is a situation of repeated tariff payment for the same merchandise within the national
territory. The group reaffirmed the need to establish the principle of free merchandise
circulation within the national territory as long as it is accompanied by official documentation
issued by the related State agency.

5) Basic references for the preparation of Commercial Legislation in Guinea-Bissau;

• The group recommends the following points of reference for the preparation of the Guinean
Commercial legislation.

- the colonial legislation (current legislation);
- legislation "avulsa" (post-independece legislation);
- geographic agreement with neighboring African States;
- International Commercial legislation;
- inter regional agreements;
- the Guinean Commercial reality.

6) Discuss the issues related to foreign exchange bank accounts (beneficiaries):
The participants recommend:

• That all economic operators and citizens may open a foreign currency bank account,
within the conditions established by the institutions.

• Printing of 100,000.00 $GP bills, or greater value to ease large Commercial transactions.

• Concerning bank account balance (in foreign or Guinean currency): Commercial banks
must have the deposits and interests available to clients.

7) Clear and precise definition of "merchant":

• The participants suggest and recommend the Ministry of Commerce and Industry to
contribute to the conceptualization and establishment of a legal policy to set limits of
incompatibility for public sector functions and commercial activities.
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8) Boundaries between the formal and informal sector:

The issue was intensely debated and carried to extreme positions at times. The group opted for
identifying the advantages in inconveniences to maintain the informal sector operating parallel
to the formal sector.

• They recommended that the Ministry of Commerce and Industry to stop and characterize the
informal sector in a way that it can be regulated, given the current identified disturbances.

13
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CONFERENCIA NACIONAL

"LEGISLACAO COMERCrAL NA GUINE -BISSAU"

1 a 3 de Marco de 1994 em Bissau

f\J

DOCUMENTA<;:AO

Recomendacoes da conferencia
Comunicacoes dos conferencistas

• Discursos de abertura e de encerramento
• Memorandos das delegacoes da Camara do Comercio,

Industria e Agricultura
Programa da conferencia

• Documento de base para a conferencia
• Listagem dos inscritos em cada grupo de trabalho
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IU~COl\1I~NDACOES DA CONFERENCIA

PREAM13ULO
GRUI'O I-Liccnciamcnto de cmprcsas cOlllcrciais

-Alvaras dc estabclccimenlo
-Estatuto de comerciantc amblllantc

GRUPO 2-Regime dc COlllcrcio Extcrno
-Liccnca e dcclaracocs para Comcrcio Externo
-Certificados dc origcm

GRUI'O 3-lnspcccao de actividades economicas
-Arcas e proccssos de inlcrvencao
- Crimes econornicos c crimes contra a sandc publica
- Contra-ordenacoes

GRUPO 4-A legisiacao comercial mll\la econornia de mercado
-A [lIncao do Ministcrio do Comercio c Industria nllma cconomia de mercado
~ a nivcl central
~ a nivel das delcgacocs

COMUNICACOES DOS CONFERENCISTAS

• A FUNCAO DO MINISTERIO DO COMERCIO NUMA ECONOMIA DE MERCADO.
pclo df. Jorge Sobral (jurista portllgllcs)
A EVOLUCAO HISTORlCA DA LEGISLACAO COMERCIAL NA REPUBLICA DA

GUINE-BISSAU, pclo df. Jorgc Sobral (jurista portugues )
A APLICACAO DO DIREITO COMERCIAL NA GUINE-B1SSAU pelo df. !(.1il1lllndo Pereira
(doccntc da Faculdadc de Dircito)

• 0 IMPACTO DA LEGlSLACAO COMERCIAL NO SECTOR FORI\:1AL. pelo Sr Fcrtl:lndo
flamcngo (cmpresario/scc(Or da conSlrucao civil)

DISCURSOS DE AllERTURA E DE ENCERRAMENTO, de:

• MINlSTRO DO COMERCIO E INDUSTRIA,
df. Assumanc Mane
PRESIDENTE DA CAMARA DE COMERClO E INDUSTRIA,
df. Mario Vaz
DIRECTOR DO PROJECTO TIPS,
cmb. John Blackcn

MEl\10RANDO DAS SEGUINTES DELl!:GACOES DA CAl\1ARA DE
COl\1ERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA:

DELEGACAO DE BAFATA
• DELEGACAO DE BOLAMA

DELEGACAO DE CANCHUNGO
DELEGACAO DE FARIM
DELEGACAO DE GABU
DELEGACAO DE TOMBALl / QUINARA
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CONFERENCIA NACIONAL

A LEGISLA~Ao COMERCIAL NA GUINE-BISSAU

BISSAU. 01 a 03 Marya 1994



PRICAIVIBlJI ,0
A Confcrcncia Nacional sabre «0 IIvlPACTO DE LEIS E REGULAMENTOS NO
COMI~RClO E NO INVESTIMENTO DO SECTOR PRIVADO», rcalizau-sc nos dias
1.2 e 3 de Mar\:o de 1994 no hotel Hotti-Bissau, e foi uma iniciativa conjunta de:

Ministerio do Comerdo c Indllstria
CiiJnlU"a de COlllerdo, Industda e Agricultura
TIPS (IPC) - Projecto de Apoio ao COlllercio e ao Investimento, da USAID

Na Confer-cncia estiver"am prescntcs mais de 200 participantes , e contou com a
prcsenya de Suas Excelcneias 0 Ministro do Comcrcio e Industria, dr.Assumane Mane
, 0 Ministro da Dcsenvolvimento Rural e Agricullura , eng. Mario Cabral, do
presidcnte da direcyao da Camara de COl11crcio, Industria e Agricultura , Dr.Mario
Vaz, do Coordcnador Nacional do projccto TIPSfUSAID, embJohn Blacken, de
representantes dos partidos politicos, de membros do corpo diplon1atico e de
organizayoes de cooperayao internacional ,de quadros superiores de quase todos os
Ministerios, de comerciantes do Sector Privado (formal e informal) e de representantes
das Associayoes Empresariais c dos sindicatos.

A CONFERENCIA TEVE TIU~S OBJECTIVOS PRlNCIPAIS
l. Idcntifical" as leis, regulamentos e procedimcntos do MCI com malOr impacto,
positivo ou negativo, sobre 0 comercio e os investimentos.
2. Fazer as recomenda~ocs necessarias a revisao cia legislayao do IvlCI 110 sentido dc
melharar 0 amhiente em que se desenvolve 0 cOl11crcio e 0 investil11cnto no sector
privado..
3. Contdbuir' para 0 desenvolvil11ento da capacidade nacional de formula~ao de
politicas.

, /\ Ilccessidadc da revisao da lcgislayao foi rcalyada par Sua Excclcncia 0 Ministro do
COlllcrcio e Indllstria, Dr. Assumane Mane, no sell discurso de abertura da
conferenda : « Calli n dcsc11I'olvimcnto do processo de liberalizac;ao economica
iniciado cm 1986-87, qller 0 Gove,?1O, qller 0 sector comercial pri\'ado, "em sentindo
a necessidade de sc rever c complemental' a legislac;ao que regulamenta as actividades
do sector comercial .n

PARA 0 PRIMEIRO OBJECTIVO , iniciaram-se os trabalhos prcliminares em Junho
de 1993 , e neil'S participaram activamentc uma equipa do Mel, mcmbros da
Direcyao cia CCIA e das Dclcga~oes da Camara de Bafata, Bolama, Canchungo,
Farim, Oabu c Tombali/Quinara, c um consultor do TIPS (lPC). Durante a
Conferencia [oi possivel confirmar a importancia das areas propostas para a analise
pclos confercllcistas e idclltificar oulras areas para futura analise.



1'/\IU\ () SEGUNDO OB.1J~CTlVO a confcrcncia pnH.!uziu r'ccolllcnda<;ocs COllcr'ctas
. sobrc as tres areas propostas c analisotl ainda a flll1c;ao do MCI nUllla econoll1ia de
IIlcrcado .Para cstc cCcito os participantcs organizararn-se Clll 4 grupos de trabalho que
tiveram as scguintes arcas dc intcrvenyao :
1. Liccnciamcn{o Comercial;

/\ Ivunis para estabelccimcnlos comcrciais; Estalulo de vcndedor ambulante-kimnte.
2. Regimc dc opcra~iics de comerdo ex{erno;

I,iccl1ya c dccIarayocs para cOl11ercio extcrno. El1lissao de certificados de origem.
3. Inspec~ao dc actividadc ccon{)mica;
Areas a fiscalizar e procedimentos de fiscali7..ayao;. Crimes econ6micos e crimes

contra a sallde publica; Contra-ordenayocs.
4./\ legisla'rao comercial lI11ll1a cconomia de Il1cr'cado;

/\ fl.ll1 yao do Ministcrio do Comercio nUl1la cconomia de mcrcado.

o TERCEIRO OBJECTIVO foi plenamente alcanyado, com a ades30 e participay30
efectiva de numerosos e qualifieados qlladros superiores do Estado com
rcsponsabilidades na definiyao e aplicayao da lei, e de elevado nUl11ero de cOl11erciantes
e rcprcselltantes das associayoes el11presariais .Em conjullto analisaral11 e acordaram
areas c recornendac;oes para uma revisao da legislayuo comercial ./\ Conferencia
contriblli assim para aproxil1lar rnais a Adminislrayao Publica e 0 Sector Privado e pela
participar;:ao conjunta de ambos demonstrar ineqllivocamente a importaneia da
colaborayao c do dialogo construtivo entre ambos no dcsenvolvimcnto cconomico do
Pais, 3gora numa nova ctapa de liberalizayao da economia .

Esta l1osiyao foi igualmcnte assumida pelo Ministr·o dr.Assumanc Manc, no seu
discurso de aucrtura: « II presente C01?ferencia e 0 testemun!lo inequivoco da
\·'ol7!ac/e do Governo elJl promol'er um dia/ogo aberto e .Fanco com os sellS pareeiros
do scclor /Jl'ivado. QuerelJlos com isto dizer que () dicl/ogo ira pennitir ao Governo
situar-se 111e/hor, cUlJlprindo deste modo 0 .leu papel /llll/W eco/lomia de mercado, que
dCl'cni ser 0 de orientar, apoiar e fazer cumprir a /ei.»

/\ importancia dcsla confercncia fo) tambcm rcalyada pelo presidcn{c da CCIA, dr.
Mario Vaz 110 seu discurso dc aucr{ura: « II aq:tio eoordenada entre 0 Estado e
o sector privado podera eO/ltribuir para 0 Jorlalecimento do teeido comercial. 0 sector
privado para continuar a dar sinal de vitalidade carece dum Estado diniimico de
ideias modernas que rompa com as amarras da burocracia e liberle ao maximo as
actividades economicas. deixando-as ser dirigidas pelas Jorr;as de mercado, como
aconlece nos poises economicame/lte mais desenvo/vidos. > >

Cabe ainda refcrir as palavras do Coordcnador Nacional do TIPS OPC), cmb.John
Blackcn: «A modema ·vislio economica e de que os Orgiios Governamenlais devem
gcrir mellOS, mas gerir me/hor , transferindo para 0 sector privado uma maior
responsabilidade 1/Q gestao dos seus proprios interesses e refors:ando a acs:iio do
(Jovemo nas areas vitais.»

.........
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GRUPO

Rcuniu-sc lluma das salas dc Confcrcncia do Hotti-Hotel de Bissau. () I GIUpU d~

Trabalho cia "Collfcrcllcia Naciollal sobrc a Lcgisla~ao COlllcrcial da Guinc

Bissnu" com a unalidade dc, rrocedcr uma analise critica da situay30 actual
rclativa ao "LICENCIAMENTO DAS EMPRESAS COMERCIAIS".

Apos a cleiy30 do Presidente e de Relatores do Grupo, seguiu-se a inscriyao dos
intcressados para apresentayao de sugestoes de alteracao, emendas, correcy3o e
acrcscimos, relativamente aLegislay30 em vigor

Depois de um longo e profundo dcbatc os participantes, consensulamente,
ncol'dal'am c rccoll1cndam:

I. Para obter LICENCAS DE COMERCIO , deverao ser arenas necessarios:

A) Bilhcte de Identidadc pnra Cidndocs Nacionnis e Car·ta de
Rcsidcntc para Cidadocs Estrangeiros.

B) Registo na Conservat6ria panl Socicdades Comerciais e
Comel'ciantes.

C) Registos requeridos pelo Millisterio das Finan~as, Car'Uto de
Identifical;ao Fiscal (Nlllllcro dc Contribllinte).

D) Registo 110 lVlillistcrio do Comcrcio e Industria, Sedc Oll Dclcgayao
Regionais para cfcitos dc Cadnstro COlllcrcial.

E) Aprcscntal;ao dc caul;ao ou Gal'anlia Bandl'in, cm casos dc
1mporta~ao c Expol'tal;a.o.

F) 0 Ministcrio do COlllercio c Industria, obdgara 1I0S casos dc
cOlllercializayao dc pl'odutos cspccificos, (cx: f~imlacos, alimentos,
anllas e outros que possam por em pel'igo a salldc dc ou a segllran~a

das (lcssons) a satisfnl;ao pI'cvia dos I'cquisitos dcfinidos cm legislnl;ao
pn>pda.

2. ALVAM DE ESTABELECIMENTO

Constando-se que a Concessao de Alvani. de Estabelecimento, depende
dum conjunto de requisitos quc mclhor podem ser definidos e verificados pelas
Autoridades Locais, I'ccomcndn-sc q lIC os mcsmos Alvanis (lasscm a SCI'
cmitidos pelo Poder Local. IL \

~ I,
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3, VENDEDORES AMBlJLANTES E FEIRANTES,

Rccomcnda-sc proccdc/' :\ clabonH;no do Estatulo dcsta Categoria
I':mp/'csadal de modo a possihilitar 0 SCII cnquadnllucnto dc "uma fonna
distinta da dos outros 0pcl'ado/'c!> Economicos do Scctor.

4, JNCOMPATIBILlDADES

o Grupa I'ccomcuda:
- Que sc dcfina na Lei os gnws dc incompatibilidade dc actividades

cxcl'cidas elll acullllliacao pOl' qllalqllcr cidadao c cm particular os que
/"cspcitam as actividadcs comcrciais privadas cxcrcidas por quem exerce
funcoes na administmcao pulJlica ou excrcc qualqucr o11tro cargo publico.

5. LIMJTAt:;OES DE ACTIVIDADE COMERCIAL,

Finalmcnlc, a Grupa cntcnde que uao deve haver limitac;oes de
Actividadc COlllcrcial, au seja, qualqucr Comcrciantc que possua Iicenca
para 0 cxel'cicio de uma actividadc comcrcial uno esta inibido dc eXCITCl'
outras, desdc quc licenciado par'a tal.
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c:ivi.l (' 'l\ltonomia financeirCl, c considcrClda comcrcia1 nas suas relaC;6es com

terceiros Atribuiu-se-lhe o monopolio das importac;6es de todos os

ill"tiqo!; c()I1~";ideratl()s de primeira ncccsnidac1e I' ,I sua distl:ibuiC;i'io pelos

organismos e firmas Guineenses "

Para alem do seu papel monopolista re1ativamente importac;ao e

distl:ibui<;ao de certas mercadorias, os Armazens do Povo actuavam tambem a

nivel reta1hista, cobrindo todo a territorio nacional atraves dos seus

varios postos de venda ao publico, as quais, serviam concomitantemente como

agencias de compra de produtos agricolas.

Posteriormente, pelo Decreto n Q .34j79 de 10.12.1079, foi criada a E:mpresa

Publica denominada "Sociedade Comercial e Industrial da Guine-Bissau,

E.P.", abreviadamente designada por SOCmlIN, E.P ..

o objecto da SOCOMIN, E.P. eo comercio d<:> exporta<;ao, importa-;:;'io e

distr ibuic;ao de mercadorias, e a explora<;ao de industr ias trans formadoras

de produtos da agricultura, au outras.

3.3 - Decreto n Q .21j77, de 14 de Maio (Regime de Pre<;os)

Este diploma veio definir a regime de pre<;os a que ficam sujeitas as

mercadorias e servic;os vendidos nos diferentes mercados do Pais e que eram

os seguintes:

- pre~os maximos ou tabelados
- preyos controlados
- margens de comercializac;ao

o regime de prec;os maximos au tabelados consiste na fixa<;:i'io do seu valor

nos diferentes estadios da actividade economica julgados convenientes,

valor esse que nao podera ser ultrapassado. (J de pre<;:os controlados

determina a obrigatoriedade de declara<;:ao pelas empresas dos pre<;os



3

GRUrO II

Depois de constituido 0 Gmpo, e eleito 0 Presidente e 0 Relator, deu-se iuicio as
discuss5es illercutes au tema.:

OREGIME DO COMERCIO EXTERNO

Optou-se por inventariar 0 queslionario segundo 0 Documenlo Base e de acordo
COlli :

Dec. 22/86 cle 13108, que regula as condic;:oes para a concessao de BRPI/E,
Orclem de Serviyo 2/87, que trata da organizayao interna de BRPI/E,
Despacho 26/87, que trata da liquidayao das operayoes de
Importayao/Exportayao.

Assim, relativamente ao Artigo ]. do Dec. 22/86:
1/ Toda a pessoa singular ou colectiva devidamente licenciada e inscrita no

Registo Nacional do Comerciante como importador e ou exportador pode
realizar qualque!' qualquer operarao de importm;:Go ou exportm;:fio com
cxcep<;:ao daquelas opera<;:oes quc por jor<;:a de lei seja111 exclusivas de
determinados agentes economicos. II

°Grupo concorda com 0 exposto no mesmo, exceptuando a concessao de
exclusivi?ade a eCI-tas Opera~oes de Expol-ta~ao!Impol'ta~aoe a certos

Oper'adores Eeouomicos de Importa~ao/Exporta~ao.

Sabre 0 Artiga 2. do mesmo Decreto:
1/ J. Qualque!" operacao de importar;iio e de exportar;:ao depende de previa de

previa outoriza<;:Go do Ministerio do COl1utrcio e Turismo, a qual sera
concedida atraves de emissGo respectivamente do Boletim de Registo Previo
de hnportac.-'Go (BRPI) e do Bo~etif11 de Registo Previo de Exporta<;:Go (BRPl:-j

2,11 autorizar;fio rejerida no mIll/era anterior so sera concedida quando os
pre<;:os COllstalltes dos respectivos 130letills acompanhall/ as cotar;oes em vigor
I/O mercado illternacional. 1/

o Grupo concorda com 0 exposto no mesmo, ,'ecomenda:
• maior' celcddade nn sua emissao (p,'azo maximo de 48 horas c

compctcucia de assinaturas), ficando no entaulo salvagllardado a
lramita~ao alempada no couccnlanlc ao despacho almndcgario.

• tambem, em cerlos casos substituir 0 llRPIIE com uma simples Declaracao
de Impol·ta~aolExpor'tasfio.
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Quanto ao p,·c.;:o Dcclarado na Factura, IHi que haver da parte do Ministerio do
Comercio c Industria.uma cerla f1exibilidade, tendo sempre em conta os valores
medias.

Quanto ao Art. 3 :
"0 Ministerio do Comercio e Turismo ,determillara por despacho as
quallfidades minimas que as operar;oes de exporfar;iio de castanha de caju,
madeira, amendoim, e coconofe, devem afingir para poderem .'leI'
aUforizadas. "

o Gnrpo propoe :
• que seja legislado como taucla minima para exporta~aode Castanha de

Caj il 1000 ton.

• a Madeira deve merecer um tratamento especial, tendo em conta os
compromissos assumidos internacionalmcnte e a nive! da sub-regiao no tocante
ao mcio ambiente

o Art. 4. esta salvaguardado no Art. 3:
"A todo 0 comerciallfe que consiga reullir as qualltidades millimas de
produfos de exportar;iio a que se rejere 0 artigo anterior, ser-lhe-a
imediata111ente,collcedida a aUforizar;iio de exportar;iio mediante a
elaborar;iio do respecfivo processo"

o Gnrpo esta plenamente de acordo com 0 Art. 5. :
"Todo 0 comercianfe que niio consiga reullir as qllantidades minimas
nccessarias para a expOrfaC;GO dejinidas pelo artigo 3 sera obrigado a
vender as quantidades que possui a oufro comercianfe com capacidade de
cxporfac;ao, nos fermos que jorem jixados pOl' despacho do Ministerio do
Comercio e 1'uris1110 "

Substituir 0 conteudo do Art.6. "Os Armazens do Povo EP, detem a
exclllsividade de importar;oes de cereais "pela cria~ao de um Gauinete de
ConsliHoria do Comcl'cio Extcmo com responsabilidades em:

Manutenc;ao duma base de dados sobre Ilre~os e margcns de varia~ao mcdia
no MC"cado Intcn'acional, p,"OmOl,:aO de P'"odutos Nacionais Tradicionais
c nao T"adicionais,: ~ondagcl11 dc l\1crcado c outras actividades de
COlllcrcio ExtenlO.

tL.D

h
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Sobre 0 Dcc. 23/86 de 13/08, (politica de pre<;os sobre bens que se collsideram de
maior impacto no vida Economica Nacional) , 0 grupo rccomenda que se dcbruye
seriamcnte na legislayao, 110 tocante a fixn~ao de [lrc~os Illaxilllos pcrmitidos por
lei, sobre nlguns gellcros nlimcnticios, a saber:

- Arroz
- Aplcar"-
- Fnrinha
- Oleo Alimcn(a1"

- Sabao

No que se refere ao l>cspacho nr. 26/87, ( regime de operac;oes de comercio
externo) , 0 grupo recomenda :
• tendo em conta as realidades actuais, proceder-se as tramitac;;6es bancarias na

base do rcincionalllento do Operador Economico eo seu Banco.

• que haja 0 mesmo tratamcllto nas opcra~ocs de importa~ao/cxportn~ao

pclas vias maritimas, acrca c tCITcstrc, mcrccendo no entanto aten~ao

especial eertos tipos dc mercadorias, nomeadamcntc de facil
de(criodza~ao ou fragil como por" ex. fmtas.

a legisla~ao global sobt"c as opera~oes de comcrcio externo devcra estar
em conformidade com as actuais exigcncias do Mercado Nacional e
h!(cmacional, dcfinindo as fun~oes dos varios intel'venientcs no ()I"OCCSSO

co scu rclacionamcnto, nomeadamcnte:
-Agentes Economicos
-Dcspachantes
-Dircccao do Comercio Extcrno
-Alfandega
-Ministerio das Financas
-Banco Central
-Dancos Comerciais

• Sobre as cauyao exigida para os importadores e exportadores 0 Grupo
recomenda que a cnuyao, seja ajustada a niveis das actividades
economieas ac(nais.

n opel"acionalidadc do Dcpartamcnto dc Dcrcsa do Consumidor c do
Registo de PropI-iedade, tcndo sempre em conta 0 parcecr das
Associa~6csafins.·Ccl"tificado de sanidade, pam produtos alimcnticios;
cstl"utltl'a a nivel nacional pat"a controlo dos generos alimenticios;
apoio ou cria~ao de sistcmas labomtoriais para 0 cfeito e recomenda-se
que 0 Ministcrio do Comercio e Industria solicite as entidades melhor
equipaoas para 0 efeito a realizayao dos respectivos controlos e emissao
dos respectivos certificados
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Para garantir 0 IIlelhor cxercicio <las actividadcs dos Opcradores Ecollomicos,
o Grupo rccomenda :
• a concessao de l!:fS tip..9s d~.Jicen~as a conceder peJo Mel:

1- IMI'OHTADORI J.l:XPOHTADOR

2 - HJ~TALlIISTAS

3 - A1\1 BlJLANTE ( a cspecifiear)

!lg base dos seguintes critcrios esp~cif1cos :

a) Operador Economico do GlUpO I (IMP/EXP) deve ter os seguintes requisitos
minimos para sustentar as operayoes respectivas.

- Infl"acstruturas de base (annazcns)
- Escrita
- Capacidadc Finllnccira

h) Operador Economico do GI1IPO II (RETALHISTA) deve ter os seguintes
requisitos:

- lIm Posto de Venda
- U111 Livr"o de registo de Venda
- I~specializal;no de PI"odllctos
- Exposi~iio de Produ(os

o GI1IPO recomenda:
• que nesta fasc 0 Estado dc\'c cstimular a Exporta~ao, redllzindo

considenivclmente as Taxas paticadas actllalmellte.

o Gnlpo recomenda:
• legisla~ao sobre a illcompatihilidadc de cxcrcicio de actividade comcrcial

com 0 excrcicio de fUlll;OCS pi"lJlicas, sobretudo as que coincidem na
mcsma al"ca de actividadc.

Dado 0 nosso posicionamcll(o favonlvcl it concorrencia de actividade portuaria a
nive! da SubregHio, 0 Grupo ,"ccol11cnda :
• a l"cdll~aO da Tadfa Pm"tu:lI"ia a nivcis concolTcnciais,
• assim C0ll10 a rcdlH;ao de ee,"tas Taxas alfandcgarias e

papel mais activo do INSPS 110 conccnlantc ao Comcrcio Extcrno.

, t

1~1,
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o Grupo rCCOlllcllda ainda :

• Legisla~ao sobre igual [onna dc tn1Uuncnto para os Opcra<lor"es
Economicos do mesmo Grupo, podcndo desta forma, os Opel"adores do
Interior do Pais, gozar das mesmas regalias (Financiamento, Crcditos
Hanc:irios, etc... ) em igualdade de circunstancias.

• CJ"ia~.iio de Bancos Comerciais com voca~ao de Cn~ditos de
Desenvolvimcntos a Medio e Longo l'razos, tamhcm rccomenda Cria~ao

de Bancos Comerciais vocHciona<los para cl"cditos destinados a
Operadores I~conomicos/retalhistase sector informal.

• Villa actlla\-ao mais responsavcl e justa do Poder Judicial, no tocante aos
Connitos Comer"dais, provenientcs <la Concessao de Cn':ditos, Hurlas, etc.

• Delegacoes Rcgionais a todos os nivcis, pam atender:1s necessidades de
Ope.-adores l~con6micosal sediados.

• Que seja generalizado 0 uso de Ccrtificado de Origem para Mercadorias
lmpor"tadas e Exportadas.

• Para scr concedido Alvani de Importal,:ao/Exportal,::10 :i Estrangeiros,
que sejalll clImpridas rigorosamentc 0 estahelecido no C6digo de
Investilllcnlo, i.e, que 0 lnvestilllcnlo seja portador de beneficio para 0

o Estado atraves de (r"ansferencia de tecnologia (know-how) e nao apenas
concOITencial :lOS Retalhistas Nacionais"

• Que se nonnalize a Concorrcncia fcita pelos Estr"angeiros 110 que concerne
it Cir"cula\-ao de Mercador-ias em Viaturas Estrangeiras no interior do
Pais, vcndcndo, comprando, transpol"tando, i1egalmentc.

• Lcgisla~'ao rclaliva it pratica de IlIIporta\-ao de Pr"odutos
Fanllaccuticos e Produtos Petroliferos com autorizayao mediante
aprescnta~aode infraestruturas que salvaguardem os prindpios
alimentarcs dc higicnc , de segunmca e de protec\-ao de trabalhador.
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III G R U I' 0 I> E T It A B A L 1I 0

I Cilia dt! I >chaIt'

Depois cia troca de opinioes entre os participanles, foram elcitos 0 Presidente e 0

Relator cia grupo

Os participantcs, al10laram como sendo a questao mais importante a cia avalia~ao

da qualidade dos procluctos e medicamentos em circulac;ao, dando r"elevo
cspccial a qucstao cia validade dos productos alimentares c medicamcntos.
Rel'eriram como preocupantc a situavao dos productos que hoje sao
comercializad6s no nosso mercado, na maioria das vezes, fora do prazo cle
valiclade. Chamou se a atenyao, sobre necessidadc de se controlar e fiscalizar os
procillctos em circulayao, sobretlldo os medicamentos e conclui-se que c1evem ser
pUIIidos, toclos os agentes economicos que procedam a venda de proclllctos fora
do prazo e c1eterioraclos

Depois de um longo e profundo debate, os participantes chegaram as scguintes
conclus6es:

I) lilt toda a nccessidade de criac;ao de um servic;o da
Inspec~:10 Economica;

2) Todos os Prodlltos Alimentarcs e Fannaccuticos em
circulac;ao no nosso Mer-cado devcm SCI" inspeccionados,
quanta ao Prazo de Validade cas Condic;oes de
Annazenalllento dos mcsmos;

3) Deve haver uma coordellac;ao de actividades entre 0 futuro
servic;o de inspec~ao do MCI c cntidades estatais rclacionadas
com estas actividades;

4) Os productos 'cxpostos it Venda ao Pl,blico devcm canter a
illdica~ao dos respectivos 11I"ec;os;

5) As Illercadorias dcvem SCI' inspcccionadas lias Alfiindegas e
antes da sua cntl-ada 110 Mer-cado Inter"no, dcvendo ser"
ainda cxtellsiva a verificac;fto das condic;oes de
annazellamcllto e de venda no ten"eno:

6) Fiscalizac;ao dos I'rodlltos Indllstdais;

7) Fiscalizar c PlInir os auto,"es de desc:llllinhos de
P,"odlltos destinados ao nosso mercado para raises
Vizinhos;
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Talllbclll no dccorrcr dos debales, chegou-sc aconclusao que:
a prMica de Venda de combustiveis c Lubdficantcs no Pais, deve SCI"

inspeccionada, pais verifica-se uma anarquia na venda dos mesmos,
criando assim inscguranya para as nossas populayoes, par isso, 0 Grupo
recomenda que seja criado, no ambito do MRN, um laboratorio do
Contl"ole de Qualidade de COll1bustiveis e Lubrificantes.

No que concernc a frnude pOl' \,{~I\da de bens cujo peso ou medida seja
inferiror ao anullciaclo, a Gl11PO recolllenda inspecc;ao rigorosa destas
sitlla~oes, bem como a Jluni~ao das rncsrnas.

• 0 Grupo recoll1enda ainda a adop~iio de medidas sancionat6rias para
crimes econoll1icos, conh'a-ordena~oes e crimes contra a saude.

• Por f1m, tendo em conia as expedcncias passadas, 0 Grupo recomenda
quc seja dotado 0 sel"Vi~o de inspec~ao economica de meios humanos e
materiais necessnrios e adcquados ao exercicio da sua fun~iio, que
deye s("r pautado pela cfidcia, rigor c transparencia.



J

10

G R UP 0 IV

Dcpois de cOllstituido 0 Grupo, c cleito 0 Presidenle e 0 Relator, deu-se inicio as
discussocs inerentcs ao tcma.:

Na primeira fase dos Trabalhos foram seleccionados os seguintes pontos de
rcnexao:

I - 0 Papel do Estado nllma Economia £Ie Mercado;

2_ - Idcntilica~iio e Canlcteriza~iio dos actuais entraves :1 Aclividade
Comercial;

3_- A Concepl;iio pelo Estado de Domin ios de Exclusividade em
determinadas areas Comerciais;

4 - A Necessidade da Institlli~iio do Principio da Livre Cir"cula~iio £Ie
Mercadorias dentro do TelTitorio Nacional;

5_ - As nossas Referocllcias £Ie Base face it ElalJora~iio da Legisl:l~iio

Comercial na Guinc- Bissau;

6_ - A Questiio da I~xtistcnciade contas em divisas (os I3eneliciarios);

7_ - A Delinicao c1aroa (' precisa da QlIalidade de Comerci:mtc;

8 - Froonteiras entr"c 0 Scctor Formal e Infonnal.

Numa segunda fase dos trabalhos dcste Grupo, os Conferencistas debruyaram-se,
reflectiram e interviram cxpond6 as suas considera<;:oes sobre as Questoes
Seleccionadas:

1_) 0 Papel do Estado numa Ecol1omia de Mercado

recomenda-se
ao 1\1inistcdo do Comcl"Cio e Industria, que scm se pretender'
Il1CIlOSprezar' 0 (lapel do ·Estado numa Sociedadc Dcmocratica, nllma
Economia de Mercado, cste papel dever"a limital"-Se ao Licenciall1cnto,
Pr'oll1o\-ao, Incclltivo, FiscalizH\-ao c ContrOIo da Actividade
Comer"cial;
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2_} Idrlltificn,ao CCanlctCl"iza,ao dos actllais cntravcs:\ Actividade
COlllcl·cial

idelllifkillarll·St' a Titllio eXt'lllplificalivo os scgllinlcs cntlilves il ildividadc

cornclcial:
- Bolelilll do Regislo Pn~vio

- Exigcncias de Call1;Ho (lO.OOO.OOOIJG) para oblenl;ao de
Alvant

- Cenh'aliz:H;ao dos Senil;os do Minislcrio do Comer"cio na
cidade Capital

- Existcncia de Conflitos Positivos de COI1l!Jctcncia
- I~xislcncia de Elcvadas Taxas Alfandegarias
- Existcncia de Elevadas Taxas de Juros Bancarias

Recomenda-se ao Minislcrio do COlllCI'cio e Industria e a eliminaf,:ao destes
cntraves.

3_) A Conccp<;ao pclo Estado de DOllllnios de Exclusividade em
determinadas areas Comerciais;

recomcnda-se :
• que nao dCYCIll ser atdbuidos dominios de exclllsividade, sobretlldo a

I~mpresas Privadas; casos <la EAGB, GUIPORT ,da TRANSTER, etc,

4 A Neccssidade da Institui,ao do Principio da Livre Circlllal;ao de
. Mel'cadol'ias, dentr"o do Tenit6.-io Nacional;

o Pais confronta-se com situayoes do pagamcnto pela mesilla mcrcadoria, (dentro
do Tcrrit6rio Nacional) dc varias tarifas. 0 gntpO afirma a impor"tancia C
dcfendc 0 principio da livre circula<;ao da I1lcrcadoria denh"o do terdtorio
Nacional, dcsde que acompanhadas de compelente documentayao emitida pela
cntidacle cstatal para 0 efeito.

5_) - As nossas Refercllcias de Base face it Elabora<;ao lia Legislaf,:ao
ComCl"ciallla GlIinc- Bissau;

recomenda-sc :
para elaborayao da legislayao Comercial Guineense, as scguintes ponlos de
refercncia:

- a lei em vigor" ( lei colonial em vigor);
- as leis avulsas (conccbidas p6s-independcncia);
- os acol'dos geogn\ficos com os Estados Vizinhos c Africanos;
- Icgisla<;ao comcr·cial intenlacional;
- os acol·dos inter-r"cgionais
- e pOI' llltimo, a nossa I"calidade comercial.

/)2_
b
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()) -1\ QlIcsHio da J~xtistcnci:l de contas CIll divisas (os Benelici:ir-ios);

rccolllcnda-sc:
possibilidade de todo operador economico e demais cidadaos, poderem
em geral beneficia rem de conta banc:lria em divisas, dentro das·
condiyocs exigidas pelas instituiyoes banc:ldas.

sllgere-se igualmente notas de 100.000,00 Oll de maior valor facial
par"a qne fadlite a tr·ansaccao de grandes movimentos comcrciais.

• Sobre os saldos das contas (em divisas e em Illoeda nacional) :- que os
hancos cOlllerciais tenhalll sempr·e disponiveis a quantia r·elativa ao
deposito neles efectuados, ineluindo os respectivos juros, quando for
caso disso.

7_J 1\ DefiniyHo clara c precisa da Qualidade de Comerciante;

• Os confcrcncistas sugerem e recomendam ao Ministerio do Comercio c
Indllstria, que contr-ibua par·a a existcncia e concepc;iio de lUll r"egime
legal de incompatibilidades no exercicio cumulativo de fUIH;oes
pirblicas e funyoes didgentes com a actividade comercial.

8_-> Frontcinis ent/·e os Sectores Formal e Informal.

Qucstao muito dcbaticla c por vezes com hipotcses de posi<;oes cxtrcmas, este
Grupo optou por idcntificar as vantagens c inconvenientes da Illanulenc;ao de um
sector informal a opcrar em paralelamente ao sector formal.

Recomend:t-se :to Minis~crio do Comcrcio e Indirstria que estude e
car":tcter-ize 0 sector informal de forma a se pode,· Iegislar e
r"egulamentm" esse sector" face aos desajustes actualmente constat:tdos.
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l. 1\5 breves notas que a scgl1 i 1- so aprcscntam consti tuem um resumo da diversa

leqis1a<;50 que cobrindo 0 periodo entre 0 ano de 1973 data da proclama~ao

da lndependcncia da Hepub1ica da Guine-nissau

dizendo directamente respeito ao sector do comercio.

e 0 presente [oi pub1 icada

2.0 periodo em apr-e<;o, a nivel da estrutura comercia1, pode dividir-se em dois

sub-periodos, bastante diferenciados, 0 primeiro decorrendo entre 1973 e [ins do

ano de 1984, e 0 segundo desde esta data ate a actua1idade. 1\o.. primeiro periodo

corresponde uma po1itica que, no que respeita ao sector do comercio, atribuia ao

Estado 0 pape1 principal enquanto que a partir dos finais de 1984, na sequencia

de orienta<;6es iniciadas em principios de 1981, come<;a a ser pub1icada legis1a<;ao

que sl1cessivamente vai atribuindo aos operadores economicos pr ivados uma

crescente importancia.

3. 0 f~riodo que vai desde 1973 a fins de 1984 e caracterizado:

- a nive1 do comercio propriamente dito, por uma acentuada intervenc;ao do

Estado ou de empresas ~staduais, quer no que respe ita ao comercio interno

quer ao comercio externo, ficando um espac;o bastante reduzido para a

actuac;ao dos operadores privados.

- a nl vel do regime de pre<;os, e de certo modo como consequencia da larga

interven<;ao do E~tado, veriEica-se a existencia de urn apertado sistema de

f ixa<;ao e controlo de pre<;os par via administrati va que se substi tui ao

derivado do funcionament6 das regras de mercado.

1\ legis1cl<;ao produzida neste periodo reflecte c1aramente tais caracteristicas.

l\ssim:

.-'
/l)ll.,'

J

b



3.1 - DCCl"cl".o-].ei n 9 .O/77, <10- 12 de Mar<;o (Comcrcializac;ao)

Este diploma considerou reservadas ao Estado atraves das empresas

comerciais sob tutela a im[~rtac;ao de qualquer origem dos seguintes bens:

arroz, ac;ucux, farinlw de lr igo, cimento, vinhos (comum e engarrafado) e

o rnesmo diploma atribui ao Comissariado do Comercio 0 direito de,

sempre que 0 julgue necessaria, especialmente em casos de carencia,

intervir directamente na distribuic;ao de qualquer outro produto importado

pelo cornercio privado, com vista a garantir um abastecimento mais racional

as populac;oes.

Portanto, a acrescer a uma exclusividade de importac;ao relativarnente a

certos bens, a Estado reserva-se urn direito de intervenc;ao directa na

pr6pria distribuic;ao interna de bens nao incluidos naquela exclusividade e

que hajarn eventualrnente sido importados por operadores econ6micos privados.

f; instituido urn sistema que atribui ao Estado urn papel de irnportancia

capital quer no exerclcio directo do comercio externo, atraves das empresas

de corncrcio sob tutela, quer no exerclcio indirecto do comercio interno

atraves cla sua interven¢ao a nlvel de distribuic;ao de bens imporl".ados por

operadores econ6micos nao estaduais.

3.2 - Empresas Publicas de Comercio

Como disse, a0 ati:-ibui r ao Estado a exclusivo de certas importac;oes 0

Decreto-Lei n 2 .8/77 referia que esse exclusivo se processaria atraves das

empresas comerciais sob tutela. Ora tais empresas sao justamente as duas

empresas pUblicas, Arrnazens do Povo e SOCOMIN.

Atrav~s do Decreto-Lei n2.18/75 de 20.2.75 foram aprovados o~ Estatutos de

l\rmazens do POvo, def in ida como " empresa publica dotada de personal idade

j~,



pr-,:lti(:iHlos relilt.ivaT11('IlLc,' bells ou servic;os. 0 de mat-gem de comercia1izac;ao

na iltribuic;ao de um valor m6xiT11o, detcrmillado par percentagem au em termos

absolutas, que podia ser adieionado ao valor de eusto em annazem.

A sujeic;aa de quaisquer bens au servic;os a qualquer destes regimes seria

devclld,) SOI- objeeto de pUblicac;ao no Boletim Oficial os prec;os dos bens au

I.

servi<";"os sujeitos prec;os tabelados, bem como as margens de

comereializac;ao a aplicar aos bens au servic;os.

De notar que todas as empresas produtoras de bens au serviC;os, bem como as

impartildoras de novas bens estavam obrigadas a submeter previamente ~ entao

ni H'Cc;aO Gel-al do Comercio interne as prcc;os que pretendessem praticar.

For despocho de 30 de Agosto de 1977 fixaram-se as margens de

comcl-cializac;ao em 15~ para 0 grassista c 201 pilra 0 reta1hista. Pe10 mesmo

IJesp<lcho cletel"minou-se que [icavam sujei tos a estas margens gerais de

comerciilliza<";"ao tadas as bens e servic;os que nao estivessem compreendidos

no regime de prec;os tabelados ou no de prec;os contralados ou que nao fossern

objecto de wna margem especifiea de comereia1izac;ao.

4. a rrograma do Governo rrovisorio aprovado pe1a Decisao n2.14/81, de 13 de

,Ju1lJo de 1981, quanta ao eomercio, previu redifinir as objeetivos e areas de

ac<;ao do sector pllbiieo e do sector privado dentro da aetividade eomercia1 e

reestruturar a sector pUbl ieo comereial, sendo que este, como se disse l era

essencia1mente constituido pe1as duas empresas publicas-Armazens do Povo e

SOCOMIN.

Por sua vez a Conselho-Economico em Setembro de 1982 fez v~rias recomendac;6es ao

Governo re1ativamente CI reestrutura<;B.o do eomercio. f; no ambito desta novCl

orienta<;ao definida em 19R1 e rcfor<;ada em 1982 que, ,1 pill"tir d(' [ins de 1984 so



d;i lllici<l il puhlir.:,v;ijo de lImil ~;I'III' d" cJiplolna~; ClIjO cOllleudo veio alterar de

Pais. l\ssim:

l\lrilV,;s destp dipl.omil definiram-se os regimes de pre<;os a que Eiearam

Sll je i tilS ilS mercador ias vend idas no mereado interno e a eompra de produtos

ao prodlllor. Institucionalizaram-se os seguintes regimes de pre<;os:

- m~~mos ou tabelados

- minimos garantidos ao produtor

- cont.rol.ados

- margens de comercializa<;~o.

o diploma considerou desde logo como ficilndo sujeitos ao regime de pre<;os

m~ximos tabelados diversos bens, designadamente 0 ar~oz descascado, 0 milho

au Lliqo, 0 arroz em casci1, a castanha de C<l.Ju, i1 Ci1rne e a peixe. Do mesmo

modo ficilram sujeitos aQ regime de pre<;os minimos garantidos ao produtor as

seguintes produtoS: lrutas, produtos horticalas, tuberculos e legumes.

Dcterminou-se que 0 regime de pre<;os eontrolados se aplieava a todo a

produ(,:ao nacional e presla<;ao de servi<;os. Finalmente passaram a Eiear

sujeitos ao regime de margens de comercializa<;ao os bens constantes do mapa

anexo ao diploma, anele tambem se Eixaram as respeetivas percentagens, nos

estadios grossistas e retalhistas.

o Decreta n 9 .36/84 nao substituiu totalmente a Decreto n9.21/77 a que atras

se fez re[erencia, pais uma boa parte dos seus dispositivos continuaram Gn

vigor. !Iii no entanto alguns aspectos introduzidos pelo Decreta n Q .36/84 que

convcm anotar. Com efeil.a:



l

prec;:os mUllll10S ao produtor. Este

[('cJime traduz-sc n~ fixac;:ao de um prec;:o lI1inimo de compra ao produtor para

os produtos .1brangidos por esse regime. Obviamente que a existencia de urn

tal regime de prec;:os e a submissao a esse regime de ccrtos produtos,

j >t I r i 1.I' I .1 (Il,.' 1-::;10101" "i I (,,'1 .. '"I I lid i I ",·tollll"II!" '),II_,~!!~:.:.~ u e~;coamenta

(compra) da Icspcctiva produGao ao prec;:o fixado, 0 que, em muitos casas

implicar"a uma forte disponibil idilde financeira. Tratando-se de urn pre<;o

minima fica l'eservado ao pr'odutor a direito de vender por urn pre<;o

superior desde que tenha cornprador.

rletcrminou-sv. cxpressamente, que a regime de p:ec;:as controlados se

aplica a tad,l ,1 pr"odu<;ao naeianil! industrial e pr'?sta<;,lo de servi<;os.

ficaram afastados deste regime quer os bens ~1~~ produ<;ao nile iOflClI

agricola. quel os importados. De cprto modo a nao i",c:lusao destes bens no

[ad Jcomo result~do uma mais:.c..=.::.=.._=....=..:tevecontroladosp r(:! c;os

altamentc bUJ"()cratico de tal r"egime.

mantiveram-se em vigor as margens de camercial!za<;ao fixadas pelo

Despacho de 30 de Agosto de 1977 do Comissar io de Estado do Comercio ('

Artesanato para os estadios grossitas e retalhistas. as quais passaram a

scr aplicaveis a todos os bens e servic;:os que nao estivessem submetidos a

outras margens especificas ou a Dutro regime de prc~os em tais est~dios.

Passou portanto a sei este 0 regime geral de preqos.

4.2 - Decreto "2.40/84, de 29 de Dezembro - reestruturayao do sector comercial

A necessidade de proceder ~ reestrutura9ao do sector comercial, reconheci~a

quer pelo Governa Provis6rio quer pelo Canselho Economico havia
, .
Jil

conduzido a cria9ao, par Despacho da Presidencia do Cons01ho de- ~,jnisl'r()::

de 8.10.8~de um Gabinete de Reorganiza9~0 do Sector Cornercial.



J·;mbOr<l () [Jr()[nio Decret.o n'?36/BJl, de que jiltS'~ falou,

-f

muito provavelmente

tCllha ;, i do publicado na sequencida da deciclida reestrutura<;ao do sector

comercial, 6 no entanto atrav~s do Decreto n 9 .40/84, de 29 de Dezembro.que
I '"

de forma explicita, se da a pdmeiro passo importante para a implementa<;ao

de med ida s de fundo t.endcntes a alcan<;ar aquele objectivo. Como se diz no

seu preilmbuJo, com este diploma pretendeu-se est.abelecer a quadro legal da

reestrutura<;50 do sector comercial.

Oa analise dos varios preceitos legais daquele Diploma salientam-se as

seguintes pontos chave: (i) criou-se um sistema de classifica<;ao de bens e

rrodutos com vista as operaq6es de importa~ao e exportaqao, classificando-

-so as mesmos em vitais, necessarios e nao essenciais, cabendo ao

Hi.nisterio do Comercio c Turismo estabelecer .'1 lista dos bens vitais e

npcessarios, considerando-se nao essenciais 0" r~estantes; (ii) tendo em

Cl te n (;c1 0 as operaq6es de . cxporta<;ao os nacionais (oram

classificados em tradicionais e nao tradicionais, cabendo ao Minist6rio do

ComerTio e Turismo estabeleccr" a lista dos l.radicionais, considerando-se

nao tradicionais todos os restantes; determinou-se a especializa~ao das

duas empresas pUblicas de comercio; as Armazens do Povo virados para a

comercializa<;ao de bens de consumo, com exclusividade relativamente ~

imlmrta<;~o e comercializa<;ao par grosse dos vitais e exporta<;ao de produtos

t I;Hli('iflll;li~~ ,... .,incl.-l il11!u}1 t;l(;.'lfl

consumo adquiridos no quadro da ajuda alimentar externa; a SOCOMIN,

dedicada a importa<;ao e cornercializa<;ao de bens de equipamento, atribuindo-

-se-Ihe a exclusividade de importal:;ao e comercializa<;ao dos

equipamento vitais.

bens de

[,'0
I

Por outro lado, embora se desconhe<;a a existl~nciil de qualquer despacho

tendo por objecto tal materia, de (acto, para efei tos t1,., cxporta<;ao

.
consideravam-se como produtos tradicionais a castanlw de caju, 0 coconote e



D(?~~L(2 diplornil l:1-;lnSparCcc t"mb6m, crnlxH-a aindil de forma bastante rnitigada,

il importancia atribuida aos op81:adorcs privados, dcsignadamente a nivel do

comercio de retalho e nas importa<;6es de bens de equipamento. Alias a

importancia deste sector, a nivel das proprias exporta<;5es) ja havia sido

sal ientadQ com a publ ica<;lio do Decreta nQ. 35/83 de Dezembro de 1983,

segulldo 0 qual se detenni nou que seri~o distr ibuidos aos comercfantes

n~ta 1histas proc1utos importados na propor<;ao dos produtos exportados e que

fon"m recolhic1os e entregues a rede de comercializa<;ao estatal na campanha

anterior e tarnbern que o Ministerio do Comercio autorizara os

comerciantes privados a efectuar exporta<;6es de prodlltos nao tradicionais,

atribuindo-lhes uma parte das c1ivisas obtidas nessas opera<;5es, para

importa<;a.o de mercadorias ..

4.3.1 - 1\ evolu<;ao que se vinha operando no sentido da atriblli<;ao ao sector-

pt-ivada de um papel de crescente importancia na area do comercio culmina

corn a publica<;ao de dois diplomas, a Decreta n 9 .22/86 e 0 Decreto

n Q.23/86, ambos de 13 de Agosto de 1986.

4.3.2 - a primeiro deles, 0 Decreto n Q.22/86 cstabelece disposi<;6es relativas as

opera<;iSes de importa<;ao e exrortar;ao relos comerciantes em geral, sejam

publicos au privados.

No que se ref ere as operaC;oes de comercio externo as linhas gerais

introduzidas sao as seguintes:

(i) Toda e qualquer pessoa, singular au colectiva, seja publica au

privada, desdc que se encontre devidamente licenciada e inscrita no

Registo Nacional de Comerciante como importador au cxportador pode

realizar qualquer opera<;ao'de importar;ao OIl "·.:o()cla<;ao, corn excCPGao



lei ~cjam exclusivas de

de te rmi nados agen tcs ccon()micos.

(ii) Qualqucr opera<;ao de importa<;ao e exporta<;ao depende de previa

autoriza<;ao do Minist~rio do Com~rcio e Turismo, a qual ser~

concedida atrav~s da emissao, rcspcetivamente, do Boletim de Registo

Previa de Importa<;iio (B.H.P.I.) e do Bolet.im de Registo Previo de

Export.a<;ilo (B.R.P.E.), sendo que tal autorizac;:ao sera sempre dada

desde que as pre<;os eonstantes dos Boletins aeompanhem as cota<;6es

em vigor no mercado internacional. ~L-i·~l ~: <)qy, , ~,c€, 5'R{r' I

.; C"'A .",I.. ·.lio .......... .;---
,)/.,~

(i_iU Todo 0 comerciante que exporte qualquer produto tera direito de

importor mereadorias eujo valor CIF BISSAU a:.inja pelo menos 50?, do

valor fOB das mercadorias par ele exportadas;

(i v) 0 1'1ini stro do Comerc io e Tur ismo determi:1ar~ par despacho as

quantidades minimas que as opera<;6es de cas:.anha de caju, madeira,

amendoim e coconote devem atingir para poderem ser autorizadas e a

todo 0 eomereiante que eonsiga reunir essas quantidades minimas ser-

-lhe-a imediatamente eoneedida a autoriza<;ilo de exporta<;ao;

(v) l\rmazens do Povo, E. P. deb~m a exelusividade de importaGao de

cereais.

Para regulamentar 0 procedimento administrativo quanta as opera<;oes de

importa<;ao e exporta<;ao 0 Ministro do Com~rcio e Turismo fez sair a

Despacho n Q • 26/87, de Maio de 1987.

Fina1mente e util transcrever algumas passagens do preambu10 do Decreto

nQ .22/86 0 qual e bern' elucidativo da importancia que, atraves deste

diploma e atribuida ao sector privado no quadro da recstrutura~ao

eomer-cia1. Com efeito, come<;a-se par dizcr C',;'.:' no I'rograma de



n'coJlheceu-~;c il nccessidade de

\ .)

uma

1'1 "(lind .. rr'''~~l·nltlll-,'f:,'i() elo ('omrl"rin ,'cr(':.c:('nL,n"n"-~~(' " !>{'qllir que" A

expel:iencia demonstrou que e necess<1rio estimular a ac<;ao do comerciante

privado atrav&s de uma maior participa<;ao do mesmo em todos os dominios.

110 que toc" a~; ope'"a<;6es de illllXH"ta<;ao e eXpOl"ta<;ao de qualquer

pl"OelU to"

1\.3 . .1 - Se as al terar;6es cstruturais introduz idas ao ni vel do comercio externo

pelo Decreto n 9 .22/86 constituem urn marco na evolu<;ao do sector, por sua

vcz, em mat6ria de pre<;os, 0 Decreto n 9 .23/86 traduz, passe a expressao,

11rna viragem de cento c oitenta graus relativamente ao passado.

r':stCl ideia resul til cle modo inequivoco do proprio preambulo do diplomil

onde se re[erc que" i1 profundil recstrutura<;ao do sector do comereio eu ·ja

I1CCCSS idade foi r"econheeida no prog r"ama de est,1bi I iza<;ao economica e

rinanccira deve scr acompanhada cla implementa<;ao de umCl nova politica de

pl-e<;os, em que a determina<;ao destes, como regra, so processe atrav6s dos

mccanismos de mer"cado, limitando-se a interven<;ao do Estado, neste

dominio, apenas aos -bens que Sf? considerem de maior impacto na vid"

economica nacional Significa isto que a interven<;ao do Estado no

[ixa<;~o e controio dos pre<;os passara a ser extraordinariamente limitada.

dcixando-se que sejam as leis do mCl:cado e da inerente concorrencia a

di tar os prec;:os praticados pelos d i versos operadores economicos, quer a

nlvel de produc;:ao/importa<;ao quer ,1 nivel de distri.buic;:ao.

Nesta sequencia os bens e scrvi<;os vendidos no mercado interno podem ser

submetidos aos regimes de prec;:os maximos, de prec;:os livres, de prec;:os

m.inimos e de margens de comercializa<;ao.

Ponto importantissimo e que revel" indubitavelmentc Cl nova concepc;/io

aeerea da forma<;ao dos pre<;os 6' 0 facto de que, corn i1 ~nt rada ern vi 90r·



livres.

a ~,,,-e::c.::.r--=o=-.:::r~ime de ..... _
-~

5 - LiCl:'ne ii1mento de Esta be lee imentos Comer-ciais c Hegisto Previo dos

Comereiantes

Comcrciais.

I\cesso a I\ctividade Comercial e I\bertul-a de Estabe1ecimentos

5.1 - 0 liccncimento de estabelecimentos comerciais, ou seja, as regras de

procedimento que conduzem a concessao de autorizar,:ao para a abertura e

funcionamento daqueles estabelecimentos constavam do Hegu1amento de

Licenciamento Comercial apr-ovado pelo Diploma Legislativo n Q .1935-1\, de 30

de Uezembro de 1971. 1\ dcsilctualiza<;ao deste diploma foi reconhecida pela

prop/-i" I\ssembll:ia NClcionaJ Populill-, a qual nas Resolur,:6es Finais da

.I"" ,.
III Legislatura da II Heuniao Ordinaria delibcrou no sentido de que 0

Governo sus pendesse a concessao de alvaras para a abertura de

estabclecimentos comerciais por urn perlodo maximo de G meses, procedendo

""II"QIlII,1111"IIII'1111< ,111111.11'··.·1: .. 111 ,1.1 !f'lli::!"',',lfl'" l'11"'f'flillll'111c,~~ ((lUO t·P~f\ll.\f11

essa concessao.

Por sou tUlllO U Decreta n Q .23/77, de 14 de Haio criara para identificar,:ao

profissional dos comerciantes 0 que designou por " cartao de identificaGao

de comerc iantes a ser ernitido pelo entao Comissariado de Estado do

Come-rcio, posterionnente 1-1inisterio do Comercio e Turismo. A partir de 31

de I\gosto de 1977 a posse desse cartao passou a ser obrigat6ria para todos

os comerciantes do Pais e condi~ao necessaria para se poder ser considerado

comerciante 1egalmente estabelecido. Afim de tornar efectiva a exigencia

deste cartao determinou-se que em qualquer opera Gao administrativa ou

comercial junto das institui<;:6es estatais ou das empresas publicas os

comerciantes podem ser obrigados a comprovar que 0 s~o, por apresenta<;:ao do

cartao de identificar,:ao de comercianle "

{Jli
l



'j.2 - Con" ide!-ando a atras ciLldil Heso}u<;ijo que dctcnRinara a revisao da

legisl,,<;ao c pt-oeedimentos que t-egulam

abertura de cstabelecimentos comerciais,

" concessa.o de alvar~s para a

considerando tamb~m a Vantagem em

reunir no mesmo diploma a regulamentac50 do )icenciamento comereial

relativo a concessao de alvar~s para a abcrtura de estabe1ecimentos

eomerciais c a regulamentaCa.o de acessa ~ aetividade comereia1, foi

publ icado 0 Decreto n Q • 29/88, de 12 de Setembro que passou a regular 0

aeesso ~ actividade eomercial e a abertura de estabelecimentos comerciais.

Este diploma que entrou em vigor em Outubro de 1988 revogou os atras

referidos Diplomas Legislativos nQ .1995-A com excep<;ao de disposi<;5es

rcferentes a venda ambulante

6 - Controlo Ecanomico

e 0 Decreta n9 .23/77.

o DecTeto 11"./)/77, de 14 de Hajo eriou a "Scec;,'in rl(~ Fisealiza<;ao Eeonomiea"

com 0 objectivn de garantir 0 exacto eumprime!~to das normas relativas a

regulamentaca.o da ecanomia nacional e que fieou dependente da Direc<;ao Geral

do Com~rcio 1nterno do entao Comissariado de Estado do Com~rcio e 1\rtesanato.

Para integrar csta sec<;ao [Dram criados lugares de fiscais de aetividades

eeonomieas.

1\os referidos Eiscais compete zelar pelo rigorosa cumprimento das normas de

rcgulamenta<;ao da economia naeiona]. e em especial as eontidas no Decreto

n Q .20/77. de 14 de Maio. diploma este que enumera as infracG6es antiecon6micas e

contra a saude publica e i nd ica as respeetivas condiGoes e termos de

punibilidade.

7 - Sociedades Comerciais

Esta materia continua a ser regulada por legisla~ao bastante antiga, ou soja,

o Codigo Comereial de 28 de Junho de 1988 quanta as sociedades em nome colectivo,



1_.

('J1l cornandi.la (. POI" aeGGcs C il [.(>j rl(~ 1] de I\bri.l de 1901 quanta as sociedades por

.,llId .1': .1.· 1,":'11\11·::,1\11 id:ltlr. 11111; t :H1:1.

Para al ern destes dois diplomas base, existe inumera legislac:;ao avulsa. 1\

multiplicidade de tal legisla<;ao e urn facto que torna dificil aos agentes

cconomicos urn conhecimento correcto de toda esta materia.

Por outnl lado, as solu<;6es consagradas nos dois referidos diplomas base

csUi.o em muitos casos desajustadas actual realidade socio economica,

dificultando por isso, nao so a cria<;ao, mas sobretudo 0 proprio funcionamento

das sociedades, que, como se sabe, sao urna pedra fundamental na realizac:;ao e

dcsenvolvimento das rela<;6es comerci.ais.
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1. Cobrinc!o 0 periodo hist6rico comprccndido entre 0 allo de 1973 - data da Proclama~ao

da lndepclldcncia cia Republica da Guinc-Bissau ate ao presentc, no quc respeila ao sector do

comercio, podemos cponsiderar que ate fins de 1984 se seguiu uma politica que atribuia ao

Estado 0 rapel principal neste domfnio. A partir de finais de 1984, e na sequencia de orienta<;oes

iniciadas ern princfpios de 198 I, cOlllCre-se aos operadores economicos privados uma crescente

illl(luJtililcia 11;1 vida CculIIJlllica elll gCIOll, C lHuito cspcciallH) COIIICICio. Esta polilica, como se

tera. ocasiao de pormcnorizar no painel seguinte sobre " A evolU(;ao historica cia legisla~ao

comercial na Guine-Bissau " , veio a culminar, no ano de 1986, com a publica~ao, em Agosto,

de dais diplomas no sentido de uma ampla liberaliza<;ao do sector.

2. Ao ]ongo do periodo consiclerado, ao nivel de estruturas governamentais, roram varias

as designa<;:.6es dos orgaos respollsaveis pela tutela do sec lOr do comercio, como se vera de

imecliato.

2.1. -Na sequencia da proclamac;:ao em I30e da Republica oa Guine-Bissau, em 24 de Seten:bro

de 1973, roi l1ol11cado 0 primeiro COllselho de Comissal"ios de Estado que intcgrou 0

Subcomissariado de Estado do Comcrcio que postcriormcnte passou a designar-sc par

Subcomissariado de Estado do COl11crcio c Artesanato.

2.2. A partir de Julho de 19.75 0 Suhcomissariado de Estado do Comereio e Arlesanato

passou a designar-se Comissariado de Estado do Comercio c Artesanato.

2.3. - Em fins de 19780 Conselho de Estado extingiu 0 Comiss<lriado de Estado do Comhcio

e Artesanalo e criou, enJ" sua sUbstiluic;ao, 0 Comissariado de Comercio, Industria c

Artesanato, para 0 qual·transilaram [odos os servic;:os, bens e pessoal afectos ao sector da

industria do extinto Comissariado de Estado de Energia, Industria e Recurso Naturais.

2.4. - Em principias de 1981, e na sequencia dos acontecimentos de 14 de Novembro, foi
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aprovado 0 Estatuto do Govcrno Provis('nio que integrava 0 Ministro do Comerci0
L

Pescas e Artes~lI1ato.

2.5. - Mais tardc, cm meados de 1982 0 Govcrno passou a comprcender tambern um

Sccretario de Estado das Pescas. C logo a seguir foram nomeados 0 Ministro do

COlllcrcio c Artesanato e 0 Secretario de Estado das Pescas. Pore III , este ficou na

depcndcncia directa do Chefe do GOVCrllo. 0 que significa que 0 sector das pescas, a

partir dat, deixou de estar soh a tutela do orgao de Governo que tutela 0 Comercio.

2.6. - Em meados de 1984 foi adoptada uma nova estrutura do Governo, na qual se incluia

ao Ministerio do COlllcrcio e Turismo compreendendo a Secrctaria de Estado do Turismo e

Artesanato.

2.7. - Posteriorlllcntc, seguiu-se sllcessivamente, 0 Ministerio da Coordenat;ao Economica,

Comcrcio e Turismo, ivlinisterio do COlllcrcio e Turismo e actualmente Ministerio do Comercio

e Industria.

3. - Nas cconomias de mcrcado considcradas mais avancadas a funt;ao cornercial c hoje

responsavel par lima boa parle do e.mprego c do valor acrescentado gerado, e desempenha um

papel central em campos tao diversos como 0 tecido urbano, a ocupa<;:ao dos tempos livres au

a propria qualidadc de vida dos cidadaos.

3.1. - Tais economias conduziram a uma verdadeira sociedade terciaria, em que 0 comercio

c os servir;os vicram a lornar-se 0 molar L10 desenvolvimcnto, viSlO esle como um processo

dinfl.lnico e abrangcnlc que envolve factores qualitativos que em muito supcram 0 mere

crescimento economico.

Com efcilo, com a chamada "Revolu<;:ao do Terciario". 0 comercio e as servit;os passam a
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dCSClllpcnllar lJlll papcl dc importilncia decisiva no fllncionamento daquclas cconomias, no quadro

dc lima cada vel. maior intcrdcpcndcncia entre os vilrios scctores.

Assim, a actividadc comercial impoe-se como lll11 novo espa<;o vital para dinamizar °
fllllcionamento dessas ccollomias, porquanto:

- (: () lugar de um novo cquilibrio dinamico, cmbora illstavel, entre "orerta "e "procura".

trallsmitindo aos sectores a montante - industria e agricultura - a necessaria informacao soure

as tClldcncias do lado dc quem compra e, pela forma como (vende os produtos. publicidade.

tratamento personalizado dos c1ientes. apresenta<;iio do proprio produto) tomando-os ou nao

mercadorias economicamellte realizaveis.

- Dilucm-se as frontciras inter-sectoriais em resultado. fundamental mente. de uma nova

rcal idadc que invade os sectorcs tradicionais e que da pelo nome de servi<;o - infomla<;ao ao

clielltc, assistencia pos-vcnda (caso dos electrodomcsticos) - e com a qual 0 comercio. mais do

quc qualquer outro sector. lcm mostrado estar ern condi<;oes de realizar, digamos um

"casamento" perfeito.

J. 2. - Nas econor11las de mcrcado modernas e avan<;adas, enquanlo que a indlrstria e a

agricllltura, pelas suas cSlruturas de funcionarnento, pensam, sobretudo, ern como produzir e

vcndcr bens matcria is, () comcrcio, rapidarnente, incorporou a nova real idade que aponta para

lima sociedade em que sc vendem ~ada vez mais scrvi<;os. Oaf que nessas economias, a sector

comcrcial tenha assumido a necessidade de unir aos referidos bens maleriais os bens imateriais

imatcriais que sao os pr6prios servi<;os. E fa-la, porque reencontra, assirn, a urn outro nivel.

a sua voca<;ao historica dc ser, acima de tudo, urn prestador de servi<;os. deixando de ter a

imagcm que lradicionallllCl1lc Ihc andava ligada dc scr urn rncro cscoador de prodUlos originarios

dos sectores prirlU'irio e secundario.

Por outro lado, ncssas economias, as consurnidores sao cada vez mais exigentes

selectivos e conhecedorcs. E nesta interac<;ao dinarnica com este novo lipo de consumidores que

o corncrcio adquire a sua fum;ao social plena - a de prcstar um servi<;o de caracterfsticas (micas
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a cssc mcslllO consumidor - cstabclcccmlo a ligar,:ao acliva c nao mais passiva. cntre a prodU<;ao

co consumo. Neslas economias cxigc-sc ao comercio uma funr;ao din;unica e criativa no ambito

cia cadeia de valor do produto. Dcsta nova fun<;ao. c cxcmplo claro a importancia acrescida do

comcreio na definir;ao do proprio produto e das suas caracteristicas e cornplexidade envolvendo

faelores como a marca, 0 servic;:o pos-venda e, de Ulna forma geral, a adequa<;ao as necessidades

do consumiclor.

4. - Numa ecollomia como a cia Guinc-I3issau quc acaba de passar de uma eslrulura planificada

para uma estrutura de mercado e em que os bens disponiveis. sao nao s6 escassos como pouco

variados, 0 sector comercial nao pode, par enquanto, deixar de se reconduzir principalmenle

,\ sua fun<;ii.o hislorica e tradicional, alias essencial, constituindo portanto 0 sector da actividade

econ6mica que assegura a intennediar;ao entre 0 produtor e os consurnidores.

4.1. - Numa economia deste tipo, cabera ao estado, atraves dos orgaos do Governo .que

tutelarn 0 sector do cOlllercio, antes de mais (i) deCinir estrat<~gias e politicas de medio

~o prazo eeventuallllento (ii) eriar ineentivos para este ou aquele fim. E importante'.
que essa dcfinir;ao resulte cle um dialogo cOllslrulivo entre 0 tccido hUlllano empresarial~"e

institucional, dando-se oportuniclades a troca de pontos de vista e de experiencias, para

esclareeimentos mutuos. Deve portanto a definic;iio da estrategia ser feila em eolalJoradio

estreita cntrc a administradio c a soeiedade civil, de aeordo com as efectivas evolur;6es nos

mercados e a propria dinamica empresariai, sob 0 perigo, casu conlnlrio, de redundar em

fall1an<;os e desperdicios.

A realizar;ao de jornadas como a de hoje, constitui um contributo importante para a

cfeCliva<;:ao desse dialogo; porem, sera talvcz desejavel a instimcionalizac;ao de um

OI"gao proprio como espar,:o adequado a cOl1cretizac;ao de um dialogo sustentado e nao

meramente ocasional.

No dominio da cria<;ao de incentivos, serao de ponderar tres areas, que se afiguram de
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illlportiillcia capital, c quc, 110 sell U)Iljllllto, podcriam ser objecto de urn prograrna de

m)oCo__g~, sector. A saber:

A) DinClmiz<l\ao das EmprcsCls com Projeclos Integrados que viscm nomeadamcnte:

- introl!ur;ao de allcrar;6es significativas na organizac;ao e funcionamenlo das pr6prias

empresCls, quer a nlvcl tecnol6gico quer, e sobreludo, a nlvel da qualidade dos recursos

humanos. Aqui rcalr;a-se a ililporl:lncia da forlllac;ao.

- uma mclhoria da produtividadc das cmpresas,

- mIl ,"cl'o("(;o da qualidadc da propria actividade comercial.

B) Rcl'or(~o do associativismo, com apoio as cstruluras associativas ell1presariais e sindicais,

tendo em vista aumentar a sua capaciclade dc cooperar;ao tecnica e infonnativa as empresas e aos

trabalhadores (\0 scrvir;o do comercio. As associa<;:6es constituem os interloculores privilegiados

da AJministrar;ao e devcm assumir 0 papel de elelllento fortemente dinalllizador dos seus

pr6prios associados. (Nao e possivel dialogar com toda a genIc).

C) Coopcrac;ao Empresarial, possibilitando a realiza<;:ao de projectos assenlCs em iniciativas

conjul1las de emprcsas dc comercia au destas e de outros sectores produtivos, com vista,

designadamenlc:

- a ["acionalizac;ao dos ei["cuitos de districuic;ao e/oll a expansao de ,"edes de

distribui<;ao. 0 casu dos·transpo,"tes deye ser salientado.

- ao dcsenyolYimenlo de sistemas de informa<;ao na area do aprovisionamento c

gestflo de stocks.
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- ao dcscn\'olvilllento de ac<;oes no domlnio da tccnologia de gestao c dos Illetodos de

COlllpnl e venda. (contabilidades informatizadas).

4.2. - Nao pock tamhclll 0 ESlado, deixar ainda de se preocupar COI11 as problemas cronicos e/ou

pOlltuais de ahastccimcnto, sobreludo no que releva dos bens considerados essenciais ou

eSlratcgicos (de produ<;ao n:lcionaI e/ou imporlados). Sao quest6es como as do escoamcnto dos

produlos, ou scja, 0 da propria eficiencia dos callais de distribuis;ao. Nao que 0 Estado deva

ter lima interferencia exclusiva c dirccta nestas, ou noutras areas; em todas elas trabalhara em

cOlljUlltO com outras entidades publicas au privadas. No caso dos produtores agrfcolas havera

que manler COIll os mesmos um pcrmanenle dialogo, sobreludo no que respeita aos produtos

percclveis, de forma a constatar que 0 seu escoamento se processe em tempo 0p0rlllno.

o conhecimento e clivulga<;ao das infracslruluras comerciais. da organiza<;ao dos mercados e dos

circuilos de comercializa<;ao sao areas de que a Adn1inislra<;'lo sc nao pode alhear.

4.3. - Caber;\ tambcm ao Estado, atraves do Ministcrio da tutela do Comcrcio, a publica<;ao da

legislas;ao que enquadrando juridicamcntc 0 sector, pcrmita urn seu dcscnvolvimento

harmonico, garantindo 0 desejavel equilibria entre os diversos tipos de dislribuiyao.

nomcadamenle, entre a informal e a formal.

Tal lcgislar;ao, que abarcan\ areas tao distin(as como 0 acesso aactividade, as regras basicas do

comcrcio extcrno, os regimcs de prcyOS c as designadas infrac<;6cs anti-econ6micas e contra a

sat.'idc, dcvcni alcr-sc ao momenta llist6rico em que celaborada, c. SCl1Ipre que possivel, resultar

de consensos nao s6 enlre a Administrac;ao C a sociedade civil, mas igualmente entrc as divcrsos

orgaos da Administra<;ao envolvidos.

Finalmente, continuani a ser papcl exclusivo do Estado assegurar atravcs de mcios propdos de
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fiscalizac;ao C pUlli<,:i!Q., que lal legisla<;ao ccumprida. De Ilada valera cxistir legislac;3.o, se a seu

cumprimento nao for devidamenle fiscalizado C pUllidas as respectivos prevaricadores. Tal nao

acontecendo e 0 proprio funcionamento do sistema de economia de mercado que se poe em

risco, com tadas as consequencias dai resullantes.
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A APLICACAO DO DIREITO COMERCIAL
NA CiUINE-BISSAU

POR DR. RAIMUNDO PEREIRA, doccntc da Faculdade de Direito de Bissau

Confcr'cncia Nacional f1 ;\ Icgislacao COlllcrcial na Cuine-Bissau ..
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I

I-Consideracoes sabre a tema proposto

a tema que me £oi proposto("A Aplicacao do Direito Comercial
na Guine-Bissau") e tao vasto e sem contornos definidos. Pois, a
aplicacao do direito, seja de que ramo for, como ultima fase de
urn complexo metoda juridico que permite cllegar a uma regra
aplicavel a urn dado caso, pressupoe diversas fases que vao da
indagacao das fontes, passando pela interpretacao e eventualmente
integracao de lacunas, ate a solucao de urn caso concreto.

Oeste modo, e urn tema que cobre urn leque de materias
juridicas, mais viradas para a propria formacao dos juristas e
que normalmente ocupa urn espaco importante no Curso de Direito.
A abordagem do tema tal como proposto, exigiria, por conseguinte,
maior tempo e situar-se-ia a nivel de ministrar conhecimentos
juridicos, que julgo nao se enquadrar nos objectivos desta
conferencia. Sem falar do seu questionavel interesse pratico.
Talvez se possa considerar a proposta meramente indicativa, urn
cheque em branco, que irei preencher com urn assunto que espero
corresponder aos objectivos da Conferencia.

Por outro lade, 0 enfoque que se pretende dar aos diplomas
que de uma forma ou outra tern a ver com a liberdade de comercio,
designadamente 0 decreto que disciplina 0 acesso a actividade
comercial(so para citar urn exemplo) nao representa senao urn
aspecto de urn problema global: a necessidade de actualizacao da
legislacao comercial, por forma a acompanhar 0 incremento
consideravel da actividade mercantil, registado apos'a
liberalizacao da economia.

No entanto, 0 diploma em causa prende-se mais corn os
condicionalismos adrninistrativos do exercicio de actividades
comerciais(contem por isso normas do direito publico), estando
fora do direito comercial. Contudo, nao deixa de representar urn
aspecto importante da questao.

1'111 111 I il11;l iJl~;I"IIl·i ... , " f'r;rllll'll ,L, I11<H1'"'1"1117.0l1-0l0 <1;1 0rnnomiil,
onde os operadores econornicos terao papel fundamental, pela
revitalizacao do direito comercial, ern nome dos principios que 0

enformam: a simplicidade da forma, a defesa e facilidade do
credito e a universalidade e uniformidade.

II-A subversao das formas estabelecidas para sociedades
como resposta a inercia legislativa

A inercia da producao legislativa pode trazer consequencias
relativamente a conformacao as leis, sobretudo quando estas se

I .
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n~VClilll1 ul trilpaSSaOas (' .i llCClpaz de acompamhar a ri tmo das
transformacoes economica~; P influencial- 0 se~l rumo. Muitas vezes,
o expediente mais utilizado e contornar a leI. 0 exemplo tipico e
o que acontece com as sociedades fieticias au de favor e as
sociedades unipessoais, realidades a que nao estara, certamente,
alheia a Guine-Bissau.

Este fenomeno e geralmenle explicado pela necessidade que 0

cornerciante tem de se resquardar da ilimitacao da responsabili-
dade a que estaria sujeilo como comerciante individual, nao
afectando a sua riqueza aos riscos inerentes ao comercio.

Assirn, pode constituir uma sociedade com a participacao de
duas ou mais pessoas, deacordo corn a exigencia legal, mas dos
intervenientes na escritura social, so urn deles esta realmente
interessado. A participacao das outras pessoas serve apenas para
validar ou, se quiserem, para permitir a formacao juridica da
sociedade.

Depois deprestado 0 "favor" cessa 0 empemho: os interve
nientes no acto de constituicao abstem-se de exercer os seus
direitos de socios, resumindo-se ao indispensavel para a
manutencao da aparencia. nomeadamente nao beneficiam do direito
a lucros e l1em intervem na administracao da sociedade.

Estamos perante urn negocio simulado, para uma parte da
doutrina, ou urn negocio juridico indirecto, para outra. Por
economia de tempo, nao vamos aprofundar a debate entre as duas
posicoes. Para os que apoiam a tese da simulacao, haveria lugar a
nulidade do contrato(nos termos dos art. 241 e ss do cod. civ.).
nao sendo a simulacao oponivel a terceiros de boa fe. 0 que
levaria a salvaguardar os credores sociais que podem. fazer-se
pagar preferentemente pelos bens da sociedade.

A outra parte da doutrina defende que as soc~edades
ficticias ou de favor cabem na categoria de negocios juridicos
indirectos - caracterizado pela utilizacao de determinado tipo
negocial para se atingir um fim pratico diverse do visado. Para
eles a solucao passaria pela celebracao de urn pacto de
retransmissao das quotas au accoes ao dominus negotii.

Sem entrar em consideracoes sobre os fundamentos tericos de
cada uma das posicoes, 0 facto e que ja se reconhece que a sancao
da simulacao foi seodo abandonada em beneficio do negocio
indirecto e de outras construcoes que se situam na mesma linha.

Que pensar de tUdo isto?

A resposta possivel e de que, como escreveu urn autor, quando
o direito nao consegue colocar a disposicao dos particulares
meios necessarios para satisfazer interesses economicos, estes
acabam por lancar mao as formas juridicas disroniveis,
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~;l1bvertendo-C1S com 0 bClIcpldCi Lo dn doutl'ina 8 da jUl-isprudencia.

o mesmo acontece com as sociedades unipessoais quando a
dissolucao for diferida.

A hipotese de 50ciedades deste tipo so pode ocorrer , face
ao cod. com. em vigor, no caso da unipessoalidade 5uperveniente
(art.120-causBs sa dissolucaol, uma vez que 0 contrato de
sociedade exige a intervencao de dUBs ou mais pessoas.

Nos termos da disposicao citada constitui causa de
dissolucao das sociedades a reducao do numero de socios a tal
ponto que estes nao correspondam ao numero minimo legalmente
exigido para a sua constituicao.

Tomando 0 exemplo das sociedades anonimas, estas dissolvem-se
"quando por mais de seis meses tiverem existido com urn nwnero de
accionistas inferior a dez e qualquer interessado requeira a
dissolucao(art. 120 parag. 2 do cod. com.). Ora, na hipotese de 0

numero ficar reduzido a urn socio, a sociedade continuara a sua
actividade por seis meses ou mais se houver diferimento da
dissolucao judicial.

Se noutros sistemas juridicos mais eficazes e possivel
constatar fenomenos do genero. na Guine-Bissau, a forma como
funcionam os tribunais, devido a insuficiencias de ordem varia.
nao sera dificil imaginar a proliferacao de situacoes deste tipo.

A existencia de sociedades ficticias e unipessoais levanta
problemas quanto a garantia patrimonial, por causa de abusos de
confusao de patrimonios.

Cabe entao perguntar: como combater ou desencorajar este.
tipo de actuacao, em defesa da garantia patrimonial e dos
credoes?

A doutrina e a jurisprudencia apoiam-se em teorias da
desconsideracao ou superacao da personalidade juridica para
atingir 0 patrimonio individual dos socios. como medida para
acautelar 0 interesse dos credores.

Mas isso nao basta. Sao necessarias medidas legislativas
para, identificadas as motivacoes que estao na base do fenomeno,
dar resposta ao problema. atraves da limitacao da
responsabilidade do comerciante individual.

111- Estabelecimento Individual de Responsabilidade
Limitada

A actualizacao ou reforma da legislacao comercial. como uma
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forma de acompanhar c impulsionar 0 desenvolvimento economico,
Tl!ln (]0V0 p0rd0r dp vi~~Ll (>!>t.,~ 0 ()lILr;)~ sjtlli'lro('~.

Como escreveu urn estudioso do direito comercial, "nos
ultimos tempos 0 tema da limitacao da responsabilidade do
comerciante, reganha actualidade, e a isso nao e indiferente a
crcscente importallcia nas economias modernas das pequenas e
medias empresas, as quais 0 instituto 5e adapta particularmente".

Isso explica 0 reconhecimento das sociedades unipessoais
originarias pela lei alema em 1980 e pela lei francesa em 1985.

Em Portugal, movido pelas mesmas preocupacoes, a legislador,
atraves do D.L. 248/86, acolhe a figura do Estabelecimento
Individual de Responsabilldade Limitada(EIRL), optando assim pelo
patrimonio de afectacao.

Para 91em destas duas, outra tecnica legislativa possivel,
seria a atribuicao de personalidade juridica ao patrimonio.

Cada uma das figuras tern as suas vantagens e inconveniencias
A sociedade unipessoal tern as seguintes vantagens: a facilidade
de se transformarem em pluri-pessoais e vice-versa; a transmissao
de partes pode ser feita sem 0 desmembramento do estabelecimento.
Para alem da sua regulamentacao nao exigir uma tecnica
legislativa complexa, bastando a alteracao de alguns artigos das
socidades de responsabilidade limitada, para a sua consagracao
expressa e repressao de abusos par confusao de patrimonios.

Inconvenientes: a nivel conceitual, representa urn paradoxo a
conciliacao do conceito pessoa colectiva com a existencia de urn
socio, sendo ainda este ultimo aspecto dificil de conciliar com a
natureza contratual da sociedade.

o patrimonio de afectacao enquadra-se bern nas
caracteristicas das sociedades, mas a sua disciplina e mais
eomplexa.

A atibuicao de personalidade ao patrimonio e compatlvel com
o principia geral da responsabilidade de todo 0 patrimonio do
devedor perante os credores(v. art. 601 do cod.eiv.). Mas isso
pressupoe veneida a dificuldade conceitual de atribuicao de
personalidade juridica a urn ente sigular consubstanciada num
patrimonio.

IV-Caracteriaticaa geraia do E I R L

a) Pode ser constituido por urn comerciante individual ou por
pessoa fislca que se proponha exercer 0 comercio;

bl Cada comerciantes so pode ser titular de urn EIRL, 'sendo
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l1ula <3 aquisicao que vcnl1a a fazer de urn outro estabelecimento;

c) E proibida a constituicao do EIRL por pessoas colectivas
(art.l n.l "a contrario sensu") que podem no entanto criar
subsidiaria integral(art.488 CSC) - sociedade anonima com 0

capit~l totalmente detido pela pessoa colectiva que a cria;

d) 0 acto de criacao e urn negocio juridico unilateral,
sujP.jto ao regime geraJ dos negocios juridicos quanto a
capacidade do declarante e vicios da vontade;

0) 0 acto de constituicao deve revestir a forma de escritura
publica que deve mencionar: a firma(nome do titular acrescido ou
nao da referencia ao comercio, mais 0 aditamento Estabelecimento
Individual de Responsabilidade Limitada ou "EIRL"); 0 objecto; 0

ca_pj,J~_QJ, nao inferior a esc. 400.000 e integralmente 1 iberado no
momento da constituicao(art.3 n. 2 13 4), realizado em dinheiro ou
outros bens pemhoraveis -a parte em numerario nao pode ser
inferior a dois tercos do capital minimo(n.3 do art. 3);

flA administracao pertence ao seu titular, ainda que seja
casado e 0 estabelecimento pertenca ao patrimonio comum, pelo
regime matrimonial de bens;

n_cfira-se_por ultimo, que 0 EIRL como patrimonio de
afectacao especial, a patrimonio a ele afecto so responde pelas
dividas relacionadas com a sua actividade.

A separacao de patrimonios cede porem se se provar que 0
principia nao foi observado devidamente(art.ll n.2). Neste CASO 0
restante patrimonio do titular responde por dividas relacionadas

-com d actividade do estabelecimento.

Sa tiver havido abusos por confusao de patrimonios, em caso
de falencia podera ter lugar a liquidacao universal de todo 0
patrimonio do seu titular.

Em caso de violacao do principia da separacao do patrimonio
podera haver responsabilidade ilimitada do socio unico.

Conclusao

Em jeito de conclusao, podemos afirmar que escolhemos como
exemplos as sociedades ficticias 13 unipessoais a fim de ilustrar
casas e~ que se exigia alteracoes legislativas para combater os
artificios para a limitacao da responsabilidade pelas dividas
comerciais, conseguidos a margem da lei.

Com a criacao do EIRL ou 0 reconhecimento de sociedades
unipessoais(casas da Alemanha e Franca) colocou-se a disposicao
das particulares institutos juridicos que permitem salvaguardar

c~:Uf
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os interesses em jogo.

E de esperar que 0 m(~smo venha a veri ficar-se no nosso pais
em relacao a institutos do codigo comercial de 1888, ainda em '
vigor que ou estao ultrapassados ou mal S8 adaptam as actuais
exigencias do desenvolvimento economico, nao sendo por isso
eficazes para suster 0 crescimento de situacoes a margem da lei.

Intervencao feita na Conferencia Nacional
sobre a Legislacao Comercial na Guine-Bissau

1 de Foverciro de 1994
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Conferencia Nacional

II A Legislayao Cornercial na Guine-Bissau ll

Bissau, 1-3 Maryo 1994

o irnpacto da legislayao cornercial no sector formal

Por: Fernando Flarnengo/Ernpresario



o impacto da legisla~§o comercial no sector
formal

Para me 1 hor compreendermos 0 irnpacto da leg i s 1ac;::ao do sector
[ormal eu pergut1taria:

"~;Cllao existiss'? legislac;::ao poderiamos diferenciar 0 sector formal
do informal?

~ n propria legislac;::ao que define 0 que n6s chamamos de sector
formal.

- Para que exista corn~rcio, ou seja, transac;::o~s no campo interno e
externo, ~ preciso que existam conj unto de de f inic;::o~s e
regulamentos, para que se possa desenvolver num ambi ente harmonioso
dentro do espirito de procura e de oferta dum sistema de mercado e
que tenha em conta 0 lucro.

- Aiest& a legislacao

Nao vou insidir nem desenvolver muito sobre a legislac;::ao em si,
pais que bastantF:s estudos e recomendaco~s ja ::oram feitos por
pessoas e organizac;::o~s vocacionadas para 0 assunto e com muitissima
mais compet€ncia do que a minha pessoa.

- () que eu vou tentar levantar aqui ~ mais 0 espirilo e 0 ambient.e,
a~J contradic;::o~s e as relac;::o~s e a.tE~ mesmo as mental idades que sao
necess&rias ao dia a dia comercial, para que 0 tal ambiente
harmonioso atr&s mencionado exista e que proporcione urn sistema
competitivo, lucrativo, e legal, que tenha como objectivo final 0

desenvolvimento.

- A legislac;::o3o no seu todo e nao 56 a comercial, Lem de ser igual
para todos, e sem excep·c;::o~s.

- 86 assim ser& possivel obter um sistema comercial competitivo,
moderno, organizado, disciplinado e com resultados positivos para
o progresso deste pais.
36 neste espirito ~ que se pode esperar que 0 investimento aparec;::a.

- a investimento e~terno que mais uma vez repito, nao existe, e j&
1& vao 20 anos de independencia (h& que fazer uma analise honesta
para este fenomeno), e 0 investimento interno que e bastante
pequeno.
- a empres&rio quando obtem lucr05 ldesde j& chamo a atenc;::ao para
a situac;::ao do nGmero reduzidissimo de empres&rios nestas condic;::o~s)

pensam duas vezes entre investir ou transferir os mesmos.

A legislac;ao tern de ser simples, para facil



COlllpreensao I redu_zida-L para faci 1 implementac;::ao, correta
~_-J_listaL para facil cumpriment?, e bastante divulgado~

para facil informac;::ao e conheClmento.

- ()s organismos que supreentendem a legisla9&0 tern de ser dotados
de rneios humanos e tecnicos para acabar, ou pelo menos reduzir
substaJ1Ciaimente a burocracia e a prepotencia.

- A mentalidade tern de mudar.

- Os organismos t~m de entender que a sua raz&o de existir ~ s6 uma
"A DE SERVIR".

- Os organismos oficiais n&o podem ser vistos como opositores do
sistema comercial, mas sim complementos e parte do mesmo.

- Munidos de legisla9&o clara e justa, e informando bem essa mesma
legisla\:ao tornar-se-a facil exigir 0 cumprimento das leis sem
necessidade do uso da for9a que a legisla9ao lhes da.

- A legisla9&o nao deve ser copiada do exterior sem que se tenham
ern con ta as real idades de capacidade economica ou finance ira do
pais, assirn como as estruturas e infraestruturas existentes.

E que os excessos destas
sao as grandes razoes para a
formal e consequentemente
illLuunal.

legislac;::oes mal adaptadas,
reduyao constante do sector
do crescimento do sector

- Urn impasto exagerado tem como consequencia 0 apa::-ec imento da fuga
ao rnpsmo.

Depois desta pequena exposi9ao generalizada e academica vou
tentar mostrar algumas 'situa90es em que a legisla9&o existente
afecta pela negativa a vida comercial dando mesmo azo a possiveis
desistencias na exeCU9aO de um neg6cio ou investimento.

- As taxas elevadas de juro bancario sao urn exemplo flagrante da
[alta de investimentos na area produtiva, assim como a n&o
existencia de creditos a media e longo prazo.

- A burocracia e ~orosidade na eXecu9aO das exigencias bancarias
sao outro exemplo.

- Neste caso temos as avalia90es de bens, 0 seu reconhecimento e
regist6.

- Exemplo concreto: a registo duma promessa de hipoteca e igual a
pr6priahipoteca e as custos sao tao elevados que fazem desistir a
solicita9ao do pr6prio empr~stimo.

- A lei existe, reconhece-se que est§ ultrapassada e absoleta, e jA

,
. "
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!1{i <H10~3 que e do conhecimento do conserval:orio do registo predial,
do Ilotc.~rio, do Di rector Gera 1 e do propr io Minist ro, mas Continua
"em revif3ao porque da azo a entrada ele capital, nos cofres desse
ministerio, mesmo que pOI' outro lado fa~a desistir imensos
empresarios da realiza~ao de negocios e investimentos que
fornecer iam directamente novos empregos no reduz ido mercado de
trabalho e ajudariam a desenvolver tambern indirectamente os
t ransportes, a constru~ao c i vi 1, os bancos, os despachantes, os
advogados, os consultores, os projectistas, os contabilistas, etc.

- "Esta lei foi posta em vigor quando 0 dollaar estava a 34 pesos".
Hoje 0 dollar esta 12.200,OOpg, e os va]ores normais de ent&o tomam
hoje propor~o~s completamente ridiculo.
Por exemplo uma casa ou bern avaliado pOI' US$50.000 traduzidos em
pesos eram 1.700.000,00 eo hoje s&o 610.000,000 cobrando 5% desse
valor pelo registo pagaria na altura 85.000,00 e hoje
30.500.000,00, Isto e a realidade.

Assim 0 acto de registar uma folha de papel para efeitos de
legalizar urn documento, que no fundo e 0 testemunhar ° pOI' urn
departamento legal estatal, custa a linda soma de 30.000,OOOpg.

- Seria talvez mais caro que 0 valor a pagar ao proprio banco pela
opera~&o e juros.

Como e possivel urn empresario que tenha ideias, coragem para
ariscar no projecto e que ate tem bens, invista com legisla~&o como
':>sta?'

- ()Illld~; ,O(l}lt.l"<J.rjedades:
de lUll lado legalmente as empresas tem df":> guardar records e arqui vos
dos ultimos 5 anos mas a legisla~~o pode obrigar ao pagamento de
dividas a departamentos estatais com retroactivos infinitos mesmo
nos casos de n~o aviso ou conhecimento das mesmas, e sem
posibilidades de verifi~~o.

- Simples ordens ou de~pachos internos alteram legisla~o~s e, ou,
taxas, tornando-as obriga~o~s do empresariado.

Para n&o me alongar mais, pois a lista de exemplos e
arbitrariedades e imensa, deixo-vos com 0 exemplo do nosso sistema
juridico infuncional que mostra 0 quanta grave e 0 impacto da
legisla~~o 110 sector formal, digo formal, pois que s6 este existe
perante a legisla~ao, e que como atras disse:
,,~ a propria legisla~&o que define 0 que n6s chamamos de sector
formal" .

Muito obrigado
(o1~

h



f{ep/LfJ/ica tla G'uille Bissau
IHillisterio do COJ11erciu e hu!J/stria

Illtervel1<;;io (Ie Sua Exeelcl1cia 0 !\linistnJ do Comcreio (' IIHllisll-ia.
II:! seSS:lO sol('ne de abel-luI-a <la 1 Confer-elida National sobre a

"I.U;ISLACAo COf\IERCIAL DA GUINE BISSAl-"

Bissau, I ~l 3 de Marr;o tic 1994
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SenllOres mernlJros do Governo
- Senllor Presidente da Camara do Comercio, Industria e Agncultura
- Senhor Embaixador John Blacken, Director do TIPS
- Senhores membros do Corpo Diplomatico e Representanles de Organismos

Intemacionais
- Senhares Representantes dos Pariidos Politicos
- Senhores Representantes dos Sindicatos
- Caras Conferencistas
- Distintos convidados
- Minhas Senhoras e Meus Senhores,

E corn subida honra que presido a sessao solene de abertura desta
irnportante conferEmcia, subordinada ao terna "Legislar;:ao Comercial da Guine
Bissau".

Este evento constitui pelos seus objectivos, sem sombra de dlJVlda, um tema
da actualidade.

Que me seja, pais, permitido hamar-me deste agradavel e grato dever de
saudar, em nome do Governo e ern meu nome pessoal, todos as partlclpantes
que par bern quiseram associar-se a nos nesta tao irnporiante reflex80

MIrlJlas Senhoras e meus Senhores,

Corn a desenvolvlmenlo do processo de i1berarizac;.ao economlca Illlclado ern
1986/7 quer 0 Governo quer 0 sector comercial privado, vern sentmdo a
nece5sidade de 5e rever e complementar a legislayao que regulcllll8f1la as
actividades deste sector

Estamos conscientes, e isto tern vindo a 5er uma preocupayao constante do
Governo, que e necessaria agir no sentido de harmonizar alguns diplomas
legais do sector comercial tendo em vista a sua actualizayao como fadores
catalizadores da nossa area de actuayao.

Foi. pais, com este objectivo que, numa primeira fase, foi criado ao nivel do
Ministerio do Comercio e Industria um grupo de trabalho, inicialmente
composto, unicamente, por tecnicos do Ministerio e mais tarde com a
acessoria de um consultor financiado pelo TIPS/USAID, que efectuou a
levantamento da legislayao comercial em vigor no nosso Pais tendo ainda
sido analisados os estrangu(amentos que esta provoca no exercicio das
actividades do sector comercial privado e as atribuiyoes que cabem ao
Ministerio do Comercio e Industria no actual sistema de economia de
rnercado.

Este trabalho teve ja alguns reflexos na Lei Organica do Mlnlsteno
recentemente aprovada pelo Governo.



Nesta optica, 0 Ministerio do Comerclo e Industria entendeu POI' bern que,
antes de se iniciar 0 processo de altera~3o das leis vigentes sabre 0 sector
comercial, seria imprescindivel ouvir e associar os agentes economicos,
nomeadamente os operadores privado5. seus represenlanles e demais
entldades e organismos implicados nesta materia. Pretende-se, aSSlm, Que 0

sector privado tenha nao 50 um conhecimento dos Ideais do Governo mas
tambem Que participe. de forma activa, na elaborac;ao da nova leglslayao
comercial do Pais.

o MCI entendeu ainda que, para a concretizac;ao deste trabalho quer a
Camara do Comercio. Industria e Agricultura, quer 0 proprio Ministerio
deveriam disp6r de recursos humanos qualificados para acompanhar este
processo. Dai que tecnicos destas duas entidades tern vindo a efectuar
contactos e participar em alguns seminarios a nive! internacional, a fim de
melhor estarem preparados para a 2a fase deste processo

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A presente conferencia, decorre de todo um traba/ho antenormente reallzado
entre 0 Ministerio do Comercio e Industria, a Camara do Comerclo, Industria e
Agri"cultura, a USAID e a projecto TIPS e ela tern, entre outros. como
obJectivo fundamental

- Apreciar com urn olimr critico a legisla<;:ao. regulamentos e· procedimentos
actualmente em vigor bern assim como a sua repercursao Pos!t!va au
negativa sobre a comercio em geral e os investimentos privados,

- Fazer recomenda~6es a revisao legislatlva em curso em vista a me/horar 0

clima em que se desenvolvem a comercio e os investimentos privados:

- Sensibilizar os quadros das Institui<;6es publicas. muito em especial, os do
Ministerio do Comercio e Industria, de forma a alterar as suas alitudes e
procedimentos, contribuindo assim para 0 exercicio plena da economia de
mercado.

A presente Conferencia e 0 lestumunho lflequivoco da vontade do Governo
ern promover um dialogo aberto e franco com os seus parceiros do sector
privado. Queremos com isto dizer que 0 dialogo ira perrnitir ao Governo
sitL/sr-se melhor, cumprindo deste modo, 0 seu papel nurna economia de
mercado Que devera ser 0 de orientar. apoiar e fazer cumprir a legalidade.
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Afigura-se-me igualmente oportuno este dialogo. pois, ira pemitir 30 Sector
privado exprimir. de forma conslrutiva, as suas preocupac;;6es sabre malerias
que afectam as suas actividades e 0 desenvolvimento, podendo. assim.
contribuir positivamente nas deliberac;6es finais do Governo

Estou convencido de que e s6 atraves da concerta9ao e de um dialogo
permanente que 0 Governo e 0 Sector privado encontrarao mecanismos
capazes de favorecer so(u<;:oes viaveis e coerentes para 0 Sector

A titulo de exemplo podemos afirmar, que se a Governo e 0 sector pnvado se
sentarem a volta de uma mesa para tra<;:ar cdnjuntamente a politica a seguir
em duas areas, em nosso entender prioritarias, que sao a importa<;:ao de
arroz e a exportayao de castanha de caju. estamos certos de que saberemos
encontrar soluyoes que salvaguardem os interesses nacionais e. por
conseguinte. as partes envolvidas.

Minhas Senhoras e Meus Senhores.

NElO e menos importante sublinhar 0 facto desta Confen§ncia ser organizada
11IItll fH'rillc/n de PI()ftlfll.l:1~; lr;1I1!;f()1r1l;HJ)(]~; t;1I1to (~CUIII·lIl1ic;lS curllu pulitlC~lS e

que visam a criac;ao de urn espar,;;o favoravel a plena realiz8,;:ao das
capacidades em lodos os escal6es da vida nacionaL

Esta dupla particularidade interpela a todos nos e, sobretudo. aos
participantes na conferencia no sentido de adoptarmos' uma filosofia
construtiva nos debates, por forma a que as deliberac;oes deste certame
possam facilitar 0 Governo. como haviamos dito atras. na escolha de vias e
meios que garantam uma maior e melhor colaborayao com a Camara do
Cornercio, Industria e Agricultura na sua qualidade de interlocutor
insubstituivel e digno representante dos seus associados.

Ficam, pois, aqui expressos os meus votos de encorajamento aos
conferencistas e aos grupos de trabalho que serao formados por tecnicos do
aparelho governamental. do sector privado e outras instituir,;;oes, que iraQ
debruQar-se profundamente nas anaJises a efectuar nomeadamente. como
enquadrar a sector. formal e 0 sector informal neste novo contexto socio
economico. no aliviamento do processo burocratico, na futura
regulamentar,;;ao para 0 sector privado que possam permitif 0 seu
desenvolvimento num ambiente de concorrencia leal e competiliva. Muito
gostatia ainda que da presente conferencia venham a sair recomendayoes
para a defesa do consumidor, nomeadamente no que diz respeilo a uma
pn3tica de prel;os justos e a qualidade dos bens de consumo.



o Govemo espera ainda que da presente confer€mcia resultern
recomenda<;oes realistas e capazes de contribuirem nao s6 para 0

desenvolvimenlO do sector comercial privado e investimentos mas tambcm
para 0 desenvolvirnento econornlco e social do nosso Pais

Finaliso, agradecendo ao TIPS/USAID que se prontificou a dar 0 seu opoio a
este evento, exortando aos nossos parceiros de desenvolvlmento para que
nos continuem a apoiar nesta nova etapa do processo da liberariza<;§o
economica do Pais,e da qual, a presente conferencia e 0 principlo de todo
urn calendario de actividades que 0 Ministerio do Comercio e Industria
prentende levar a cabo conjuntamente com os operadores econ6micos
privados e suas Associayoes representativas.

Estou convicto que, esta minha modesta contribuiyao e outras Que certamente
serao expressas ao lange dos debates serao objecto de apreclar;:ao no
decorrer desta conferencia, vizualizando uma nova parceria na procura
conjunta de solu<;oes para os problemas que se vem coloeando no exercicio
das nossas actividades.

Com estas palavras, declaro aberta a Conferencl3 subordmada ao lenla
"Legisla<;ao Comercial da Guine Bissau"

Muito obrigado



REPUBLICA DA GUINE BISSAU
IVIINISTERIO DO COl\1ERCIO E INDUSTRlA

Inlervencaa de Sua Excelencia a Ministro do Comer-cia e Industria,
na scssaa de encerramento da I Conferencia Nacional sobre a

"LI'::CiISLACAO COMERCIAL DA GUINE BISSAU"

Bissau. 3 de Marco de 1994



...

Scnhores McmlJros <10 Governo

Scnhor Prcsidente <la Camara do Comercio, Industria e Agricultura

Scnhol" EmlJaixa<lor .John Blacken, Director do TIPS/USAID
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Senhores Reprcscntantes dos Sindicatos

Caros Conferencistas

Distintos COllvidados
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Acabamos de assitir a leitura das conclusoes dos trabalhos realizados

no ambito da Confercncia subordinada ao tema "Legisla~ao

Comcrcial da GUillc-Bissau", que agora sc enccrra, e cuja prolllo~ao

em boa hOI"a foi levada a cabo conjuntamente pelo Ministerio do

COlllcrcio e Industria c Camara do COIller-cio, Industria e Agricultura,

com 0 apoio do TIPS/USAID.

Apraz-Ille verificar que as expectativas criadas com a realiza~ao da

Confcrcncia foram plenamente atingidas. Com efeito, as conclusoes

produzidas revelam que ao longo destes trcs dias as confercucistas

tivcram nIlo so a oportnnidadc de expor as suas ideias sobre os mais

val"iados temas I"clacionados com 0 sector comel"dal, mas tambem de

verelll essas suas idcias intcllsamente dehatidas atraves de urn dialogo

franco e IH"ofnn£!o entre os divcrsos participantcs. Concrctizou-se

assim UI11 dos objectivos da Confer"cucia e que traduzia a vontade ja

assumida do Governo em reforl;ar" 0 dialogo quc velll man tendo com

os seus parcciros do sectol" privado.



Espcl'amos quc sc possa intensificar a rcalizaC;ao de aq:oes qUe

permitam continual' e desenvolver cste espirito de abertura

dialogante, do qual, seguramente em muito viraG a beneficial' nao so

os Agentes Comerciais como tambcm os Consumidores e,

consequentemente, a propria Economia Guineense.

Nao posso deixar de me congratuIar peIo facto de grande parte das

rcflcxoes a que me referi na aIocw;:ao que tive a honra de fazel'

quando da Sessao de Abertura da Confercncia, haverem sido objecto

dos trabalhos efectuados pelos participantes. Tal circullstancia revela,

scm sombra de duvidas que existe uma positiva sintonia entre 0

Ministel"io do Comercio c Industria e os Operadores Comerciais

quanto aquelas qucstOes com que 0 sector se debate, e de que, llli uma

vontade comum de as enfrentar e prOCm'ar resolver. Neste particular,

uao quero deixar de aproveitar estc momento, para mais uma vez

lcmbrar 0 papel reIevantc que a Camara do Comercio, Industria c

AgricuItura descmpenha nessa resoluc;ao, como

privilcgiado do Ministcrio do Comcrcio e Industria.

interlocutor

Minhas senhoras e meus senhores 0 Governo, atraves do J\1inistcrio

do Comcrcio

c Industr-ia continua fOI·temente empenhado em que 0 Sector Privado

em geral, c 0 do Comcrcio em especial, assumam cada vez mais 0

papel dc autcntico motor

da economia e de pdncipais protagonistas do desenvoIvimcnto

economico do 1l0SS0 Pais.



o Ministl"() do COlllcrcio c Indllstria tomar:\ n<l dcvida atcn<;ao as

conclusocs c rccoIllCIHla\'ocs saiclas dcsta Con fcrcnria, nao dcixando

dc Ihcs dal' 0 com)Jctcntc tra(<lmellto c cllcaminhalllcnto.

o Ministcdo do COlllcrcio c Industda scntc-sc cxtrcmamcntc honrado

POI' sc tcr associado i1 Camara do Comcrcio, Indlls(ria c Agdcultun1 c

ao TIPS/USAID na rcaliza\~ao dcstas jornadas c assim poder par{j(har

do extraonlinal'io cxito alcanpdo.

Agradc<;u a todus os Senhorcs COlIgrcssistas 0 CIII pcnho c dedica<;ao

quc puscnllll nos trabalhos realizados c dcsejo-Ihes as maiol'es

ventunlS pcssoais e profissionais.

Ao Projccto TIPS/USAID 0 men sincero rcconhccilllcnto pclo supor(c

quc conccdcu ;) cfcctiva<;ao cles(a Confercncia c scm 0 qual nao teria

sido possivcl a sua concrctiza\'ao.

A todos Illuito ohrigado.



Confercncia NacianaI sabre

o IMPACTO DE LEIS E REGULAMENTOS NO COI\1ERCIO E NO

INVESTlMENTO DO SECTOR PRIVADO

DISCURSO

Do Dr. MARIO VAZ, Presidente da Camara do Comcrcio, Industda e Agricultura,
na sessao de abertura.

llissau, 01 de Mar<;.o 1994



DISCURSO

\

A C.C.I.A toi criada em 1986 com 0 advento da
rip Lj.beraIiza~~o econ6mica encetada pelo
Estamos em todas as Regi6es do Pais e contamos
sejo com in0meras Associa90es Empresariais.

Politica
Governo.
no nosso

A C.C.I.A. e wna Associa9~o Empresarial que congrega as
principais forc;:as vivas da na9ao operando nos mais
diversos Sectores da Actividade econ6mica e movidas
apenas por ideais "transformar a C.C.I.A. na Voz e Vez
do Sector Privado e em simuIt§neo promover a qualidade
de vida de todos os guineenses.

A nossa conduta desde a cria9~0 da C.C.I.A. tern pautado
pela total abertura a todos os Sectores representativos
da Jlossa sociedade dando enfase a defesa da classe
"lllj'I,,::.IJi,ll ('('Ill" 11111 II)(lIJ t '·II!JII.llllu illl"llncul.C))." du
Sector Privado.

Falar da contribui9~o da C.C.I.A. na reforma da
] egisla9~o comercial do Pais convida-nos a situar-mo-nos
no espa90 e no.tempo para uma boa compreens~o;

No perfodo que antecede a liberaliza9~Ot as for9as
produtivas do Pais estavam totalmente ou quase sob
controle de Estado. Este perfodo para alguns era
considerado a fase negra da economia guineense
caracterizado pelo elevado defecites da balan~a de
pagamento t forte desequilibrio das contas p0blicas t
alta taxa de infla~~o apesar da fixa9ao das taxas
de c§mbio e de juros pela via administrativa. A
economia carecia de mais protagonistas sobretudo do
seu principal parceiro t isto e t do Sector Privado.
o Sector Privado e 0 Estado sao condenados a viver
sempre juntos porque se complementam.

A aC9ao coordenada entre 0 Estado e 0 Sector
Privado podera contribuir para maior fortalecimento
do tecido econ6mico. Com a liberaliza90 econ6mica e
o aparecimento do Sector privado dinamico com
ideias modernas contribuiram positivamente para a
dinamiza<;ao das actividades econ6micas e



concomitantemente 0 aumento da produ~§o n§o tanto
como desejariamos.

o Sector Privado para continuar a dar sinal de
vitalidade carece de urn estado como n§o poderia deixar
de ser, urn Estado mais dinami~o de ideia~ ~odernas, que
rompa com amarras da burocracla, que faclllte ao maximo
as actividades economicas, deixando-a~ ser dirigidas
muito naturalmente pelas for~as do mercado como acontece
nas na~6es mais desenvolvidas.

o Pais continua a reger-se grandemente pela lei
portuguesa e que nao coaduna com 0 Pais real. A
moderniza~ao do Pais depende muito desse edificio
juridico e este depende grandemente ou exclusivamente do
Estado.

o sucesso da politica de liberaliza~§o e a sua
continuidade depende muito do quadro legal bern definido
e bern adapt ado a realidade socia economica do Pais, com
as regras de II jogo econ6mico ll ou melhor, as normas que
regem as actividades econ6micas devem ser transparentes
e cumpridas. Por isso convidamos os nossos legisladores
a produzirem boas leis porque quer 0 Sector Privado,
quer a Sociedade Civil, delas necessitam para as suas
estrategias empresariais e outras, sob pena de ficarmos
cada vez mais pobre e distantes do sucesso da nossa
economla.

N§o basta so produzir leis, ha que pensar na sua
aplicabilidade. Para tal torna- se mui to urgente
apetrechar os tribunais e outras reparti~6es ligadas a
justi~a de meios materiais e humanos com vista a
instaura~ao de urn sistema judicial eficiente. 0 tempo e
uma variavel preponderante no mundo de negocios, pelo
que a demora no julgamento dos processos, podera
contribuir para.a falencia das Empresas quando a soluyao
desta depender dos resultados da sentenya.

No tocante ao Ministerio do Comercio e Industria
pensamos que deveria haver um Departamento de
fiscalizayao a altura das exigencias do Pais, afim de
fazer cumprir as preceitos ~egais.

Queremos saber quantos somos atraves de Alvaras
~1
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concedido;] pelo MinisU~rio do Comercio e Industria. Esta
curiosidade deve-se a? !acto de,haver muitos COlegas
nossos, apenas com um Ul1lCO Alvara a operar em todos os
lugares da cidade, se nao do Pais. Nos nao somos Contra
desde que, contribuissem para 0 fisco proporcionalment~
ao numero de actividades que desenvolvem.

o Governo devera acelerar a legislayao sobre a
integra<;ao do Sector Informal no Formal afim deste
beneficiar dos apoios quando os houver e contribuir em
pe de iguald~de com 0 Sector Formal no financiamento do
Oryamento de Estado bern como no investimento ate aqui
suportado pe 10 Formai s. Nao pretendemos ignorar contudo,
o papel ate aqui desempenhado pelo Sector Informal no
abastecimento do mercado.

Pensamos que a Brigada de Fiscalizayao do Comercio e
Industria e das Financas nao poderao funcionar atraves
de medidas de represalias contra os Operadores
Econ6micos, mas sim atraves de dialogo permanente
convista a alargar a base tributavel afim de dotar 0

Estado de meios humanos e materiais para que possamos
viver num Pais que tanto sonhamos. Uma Guine mais
pr6spera mais unida e mais feliz.

Obrigado.



DECLARA<;AO DE JOlm D. BLACKEN

COORDENADOR NACIONAL DO TIPS

NO ENCERRAMENTO DA CONFEREN<;IA NACIONAL SOBRE
"A LEGISLA<;AO COI\1ERCIAL NA GUlNE-BISSAU"

(03 Marc;o, 1994)

Excelentfssimo Senl10r Ministro do Comercio e Industria, Ooutor Assumane Mane
Excelemtfssimo Senl10r Presidente da Camara do Comercio, Dr. Mario Vaz
Senhoras e Senhores:

Ha dois dias inencionei aqui que esta Conferencia Nacional sobre a Legislac;ao
Comercial na Guine-Bissau era uma incontestavel evidencia da vontade nacional
de viver neste pais a plenitude democratica, e que nesta Conferencia os sectores
publico e privado se reunem de ma6s, para uma tarefa de excepcionaI importancia:
a de localizar e, posteriormente, remover os entraves legais ao pleno
funcionamento de uma economia de mercado.

E claro que nos passados dois dias todos tem trabalhada assiduamente na yossa
importante tarefa. Voces estao engajados Huma importantc permuta de pontos
de vista e informac;ao entre a sector publico c privado. Em isso, os vossos
esforc;os produzirem frutos. A proxima etapa sera os dais sectores trabalhando
conjuntamente para remover as constrangimentos econ6micos identificados par
v6s. Dar atraves da vossa presenc;a aqui, 0 vosso vigoroso trabalho nos passados
dois dias, voces estao a dar uma importantissima contribuic;ao ao processo do
desenvolvimento Nacional da Guine Bissau.

Na sessao solene de abertura deste seminario, falei brevcmente da implementa<;ao
das reformas do Governo da Guine-Bissau que se iniciou em 1986-87. Desde
entao, a economia teni crescido significativamente. A genuina economia de
mercado tem vindo a desenvolver. Uma necessidade de retrospectiva de condi<;6es
pre-1986para se aperceber quanto progresso foi feito. Criou-se novos empregos
no sector privado. Durante 1987-1990, 0 real PIB aumentou todos os anos
aproximadamente 5 %. Desde essa altura, por raz6es varias, 0 crescimento tern
vindo a reduzir para 3 % pOl' ano.

-""1q.J
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o facto de que muito trabalho ainda falt:\ para cOlllpletar a lrallsic;:ao Ilao nos pode
impedir de constatar 0 progresso que os Ifcleres e 0 povo cia Guine-Bissau tem feito
nos ultimos dez anos. Para apoiar este trabalho a lJSAID/Bissau iniciou
recentemente a implementac,:ao do Projecto de APOrO A PROMOc;A.o DO
COMI~RCIO E IN\iESTIMENTO (TIPS), clljO <imago e a liga93.0 cia melhor
governancia ao crescimcnto econ6mico. 0 Projecto edestinaclo a assistir a Guine
Bissau 110 cumprimellto dos objectivos por cia trac,:ados. Estes incluem, uma
trallsic;ao duma economia centralizada para lima ecollomia orientada para 0 sector
privado e um governo participat6rio eleito. Os dois vao de maos dadas. A palavra
chave e participatoria. Isto envolvera a cria<;ao e fortalecimento de illstitui<;6es
e processos de tomada de decisao que caracteriza um Governo Democratico.

o que e que isso significa? Politicas c1ebatidas abertall1ente, leis propostas
disclltidas perante uma Assembleia Legislativa, represelltativa, reglllamentos para
a implementa<;ao de leis e polfticas que se relacionam com as partes rnais afectadas
c legalmcnte .vigentes, c a adjudica<;ao dc conOitos, feita de lima forma justa e
transparente. as dirigentes da Guine-Bissall cornpreenderam que essas institui<;6es
e processos de tomadas de decis6es devcm existir e funcionar de lima forma clara
para (J' Governo desempenhar um papel positivo e efectivo llllllla economia baseada
110 clllpreendimento privado. Reconheceralll que 0 melhor e csclarecido sistema de
g()vcman<;a e necss{\rio para 0 cumprimcl1(o do crescimel1l\) econ6mico.

PO!' isso 0 TIPS vai apoiar:

a) . 0 csfon;o do GovenlO.para aIcan\ar um melhar plano de ac<;ao politica
participat6ria;

b) Um csboc;o tccnicamcl1tc competente e de debate participat6rio de
rcgulamentos e legisla<;ao;

c) Descnvolvimcnto dc um judiciaI"io independelltc e mclhor [ormado c
outros canais de adjudica~ao; c

d) Estimulo para as associa~6es do sector privado para garantir que os
illtcresscs do sector privado sao articulados e 0 govcrno esta conscientc c
considcr'a os intercsses desse scctor.

()
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Devem ter notado que as tres dos Quatro conlponentes do TIPS, que acabei de

mencionar tem a ver com um melhor si~tema de ~ov~rna<;ao.Isto e porque 0 que

um governo faz, ou nao faz, tem urn lmpacto slglllficante numa economia do

sector privado. Para resumir a atenc;ao dos esforc;os do TIPS, nao sera para

promover os beneffdos economicos do melhor sistema de governac;ao criando um

ambiente conduscente ao crescimento econ6mico sustentavel, voltado ao mercado.

TIPS vai assistir desenvolvendo politicas, {cis, regulamentos, tribunais e

associa<;:6es clvicas envolvidas no comercio e investimento nos sectores viatis para

o rapido crescimento da economia: anOl, caju, produtos do mar, produtos

fIorestais, frutas e vegetais, comercio e servic;os.

Mais uma vez, ao termo desta conferencia, eu agrade<;:o 0 Ministro do Comercio

e Industria, ao Presidente da Camara do Comercio, Industria e Agricultura, pela

sua participa<;;ao activa nesta conferencia nacional. Quem agradecer e louvar os

que participaram, trabalharam diligente e sinceramente propostas tendentes a

prornover 0 crescimento econ6mico na Guine-Bissau. Tarnbem quero assegurar de

que lodos no,s com 0 Projecto TIPS/USAID, trabalharemos juntos no sector

privado e publico para 0 desenvolvimemo do vosso pais.



CONFLlU:NCI/\ N/\CION/\L SOBIZI:
"/\ LECISl./\CJ\O COfvlI:RCI/\l. N/\ CUINE-BISSAU"

por .John Blacken

Excclentissimo Scnhor Ministro do Comcrcio c
Industria, J)outor Ansumanc Mane.

Excclentissimo Scn!lor Ministro cia Agricultura e
Desenvolvimcnto Rural, Dr. l\'lario Cabral.

I:xcclentissimo Scnhor Prcsidcntc tia Camara do
Comercio, Ind ustria e /\gricultu ra, Dr. Mario Vaz.

Excclentissimos Sen!lorcs Representantes do Corpo
I)iplomat ieo.

Senhorcs rcprcsentan tes dos partidos politicos.

Demais au toridadcs c part ici pan tes desta Conferencia.

Esta sessao solcne de abertura cia CONFERENCIA
NACION/\L SOBIZE "/\ LECISLACI\O COMERCIAL N/\ GlJINE
BISSAU" e uma incontcstavel cvidcncia da vontade nacional
de viver neste pais a plenitude democratica.

Aqui, de mans dadas c mentes abcrtas. os seClores
pub Ii c 0 cpr iva d () .sere u n e m para u matare fad e
excepcional importaqcia: a de localizar e, posteriormcn te,
eliminar os entraves ao pleno funcionamento de uma
economia de mercado, visando ao desenvolvimcnto
economico do pais e 0 bem-estar da populacao em gcral.

Desdc 1986 0 Covcrno da Cuine-Bissau tem como
politica desenvolver uma economia voltada para 0 mercado ..
Simultaneamentc, tern empreendido um Programa de
Ajustamento ESlrutural em colaboracao com 0 Banco
Mundial e 0 Fundo Monelario Internacional. Foram decisoes
corretas e corajosas, mas nao raceis. Desde en tao, urn sec tor
privado vigoroso desellvolveu-se. Uma Camara de Comercio,



Ind us tria e Agric u ltu ra fundou-sc livremcn tc e clegeu seus
d irigen les, e esta m uito activa.

Outras associacoes de operadores economicos, como a
ANAG, puseram-se em accao. A producao agricola aumentou
muito em comparacao com as anos anleriores. A sociedade
Gu ineense transformou-se em uma sociedade pI uralista, em
que 0 cidadao. tem 0 direito e liberdade de expressar-se e a
expandir suas actividades economicas.

Partidos Politicos formaram-se e estao a se preparar
para as eleicoes multipartidarias e livres.

o povo e os lideres Guineenses souberam fazer tudo
isso sem g uerras desastrosas, como aeon tece u em ou tros
paises. Devemos, por isso, felici la-los.

Mas muito trabalho eSla por ser feito para a realizacao
da transicao para uma escala maior da economia, que lrara
maiores beneficlos para todo 0 povo Guineense. Esta
Conferencia Nacional faz parte deste trabalho.

. Quero felicitar 0 Senhor Minislro ANSUMANE MANE, 0

seu Ministerio e Senhor Presidente e demais lideres da
Camara do Comercio peia sua iniciativa de organizar esta
Conferencia. 0 TIPS/USAID sc orgulha de estar associado a
eSle esforco.

Uma questao fundamental e a definicao do papel
apropriado do goverho em relacao a economia e as
atividades do sector privado. Tern se verificado progressos
no afastamento dos controies excessivos, atraves dos quais
o sector publico era responsavel peia organizacao de quase
todas as atividades economicas. Agora tenos u rna nova
si tuacao, caracterizada por um crescimen to descen tralizado
e guiado pelas leis e pelas forcas do mercado.

Esta, contudo, nao significa a exclusao do sector
publico da economia ou das decisoes que afeclem 0

mercado. Na verdade, requer um novo papel para 0 Estado.

Uma estrategia de desenvolvimenlo guiada pelo
mercado exige instituicoe1de apoio ainda mais eficientes e



de agil capacidadc de rcsposla. No passado, 0 pais
so!Jrccarregoll () seclor publico, alribuindo lareras a
insliluicoes govern<lmCnlais que nao estavam vocacionadas
para executa-las. F, ainda haje, 0 Estado relem alribuicoes
que as Ilovas condicoes nao justificam. Ao mcsmo tempo,
sao outras as actividades de apoio a economia au ao
crescimento agricola que apenas 0 sector publico pode
realizar.

;\ Il10clerna visao cconomica e a de que os orgaos
governamentais dcvern gerir rnenos, mas gerir melhor,
relirandu-se de areas atendidas pelo sector privado, e
-reforcando 0 seu dcsempenho onde a contribuicao do
governo e vi tal.

Fs tas areas devern ser idcn Ii ficadas c de Iineadas para
maxi mizar a capacidade do sector publico de heneficiar 0

pais e a sua populacao.

Embora as seetores publico e privado ten ham funcoes
especificas clistintas, eles devem considerar-se parceiros na
larefa do desenvolvimen to da economia nacional. Para que
essa parceria ten ha s ucesso, cleve ser rna n t ido II m d ialogo
continuo e franco entre os dois senores. Urn passo
importante nestc dialogo aconteceu, ontem, com a visita do
Jlresidente Joao Bcrnardo Vieira a Camara do Comercio.

o dialogo e particularmente importante no momenlo
cm q lIe 0 governo encara a possi bilidade de decretal' novas
Icis e regulamentos afectanclo a actividade economica
privada.

Consultas previas ao sector
dcsenvolver a legislacao para a
evitando, ao mesmo tempo, encargos
entidades individuais e coleetivas do

privado ajudam a
finalidade desejada,

desnecessarios para as
sector privado.

Neste quad ro, um dos pI-incipais objetivos da Agencia
dosEstados unidos da America para 0 Desenvolvimento
Internacional (USAID) na Guine-Bissau e do Projeto de
Apoio e Promocao ao Comercio e Investimen tos (TIPS), e 0

de assistir 0 governo e 0 sector privado, de forma a

3
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preencher as seus respeclivos papeis numa econoll1ia
liderada pelo sector privado.

Nesta optica, 0 TIPS apoiara estudos e seminarios para
os sectores pu blico e privado, analisando as in ter- re lacoes
en tre os dois sectores e, baseados nessas analises,
desenvolvera accoes conjuntas na promocao do
desenvolvimento economico.

o nosso objectivo e prestar ao governo e ao sector
privado toda a colaboracao neste grande esforco comum.

Esta CONFERENCIA, represen ta urn expressivo passo na
reavaliacao e redefinicao do papel do sector pu blico no
desenvolvimento da economia..

Vamos Iancar uma busca permanente de urn ambiente
em que a sector privado possa florescer com liberdade, em
beneficia do desenvolvimento da nacao e do povo
Guineense.

Obrigado.
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A Delcga~:ao e os sellS I\ssociados teve ulna Tcuni;10 no elia 25 de Fevereiro, prcsidida pelo Sf.
Eng. Sedam Camara, tendo os participalHcs elcbrllyado fUlldamelltallllente em 3 (tres) pontos:

I - Liccncialllllcto
2 - Rcgimc de IIII!JortlExpOI·t e
3 - Fiscaliza<;~lo

Depo is de 1I ma discussao harmon iosa e II rna anal ise profu nela, e atcndelldo cl situar;:ao relativa
ao Cornercio na Guinc-I3issall, chegou-sc aseguinle conscnso:

I. Que qualquer Pessoa Colcctiv<l ou Singular, que exen;a aClividade comercial, cleve ter
lJfl1a Liccn<;:a c Alvara, desclc Cornerciantc Ambulantc a Comcrciante de IMPORT/EXPORT,
crianclo urn Es{atu-lO para COlllcrciantes All1bulanles.

2. Our cia docu mcntar;:aa para Iicencialllellto, deve ser ret irado as segu intes dacllll1entas:

- Rcgisto Criminal, (Policia Judiciaria)
- Cauyao de 10.000.000 PG (Del milh()cs de Pesos)
- Regislo Previa - no caso do IMP/EXP.

3. Que tada aClividade cOll1ercial, cleve ser fiscalizada. Porianto h;i necessidade de existencia
de Inspecyao Economica, fiscalizacla relo Poder Local.

4. ()ue documentaqao par;f licellciamcnto, deve ser tra{ada no Poder Local com a
participaqao cia De[egaqao da Camara do COlllcrcio Industria e Agricultura.

5. Que cada comerciantc cleve actuar na area cm quc 0 scu Alvara diz respeito. Por
exelllplo: Ifa importae!ores de arroz, que actuam, a qualquer momento, em qualquer area do
interior, com as carros carregados de arroz a vender llilS Tabancas e nas Feiras.

6. Que as Insli ttl i<;:oes l3ancarias, cmbora elas sejam privaelas, que au menlem as concessoes de
Cree! ito, que decluzam as Taxas de Juros, de 90 dias para 180 elias e de 180 para 360 d ias. e que
aceilclll bens im6veis (Predios e Dutros) para cfeitos de Garantias I3ancarias.

7. Que as I\lmnclcgas deduzam os valorcs dc Despachos.



8. Que as fil1al1~as reduzall1 as valores na colecla clas Conlribui<;:oes fncluslriais e Prediai
d

S,
e que melhorem 0 comportall1CnlO nas cobran<;:as as.mCSll1as.
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RCllni{io sabre: o Impacto de Leis c Rcgulamcnlos no Corncrcio e no Inveslimcnlo do
Sec lor Privado.

Nos dias 27/02/04 fez-sc uma rcullian, Ila seele da mcsma Inslitui<;;\o com a prcscnc;a do Sr.
Fllgcnheiro lvlalall1 Delegado para as Regi6cs, C corn a presen<;:a de mais de dois
ler<;os dos scus Associados e do scu Presidenlc Daniel l\'lota. Ap6s prolongada discussao sairam
com recomcnda(foes os seguinles pontos.

POllto I: Ucenciamenlo - QlIe lodos os operadores cconomicos otl scja crnpresarios, quer
a l1ivel Informal au formal, devem ser licenciados. COI11 diferentes calegorias ou letras.

() Poder Local deveriC1 ter a sua C1utol1omia Ilas segull1lcs concliC;(les:

I. I. - A pr(lpria Camara do COll1crcio Industria e Agrlcultura deveria ler a slla
alJlol10111lalll (Poder Local) para resolver as problemas de liccilciamenlos.

2.1. - Rcquerilllcl1lo trito relo Cal1didalo ao Ijcencial1lcnlO. c1csignado a Camara do
CllllH.';rcio. Induslria c Agrlcultura (poder Local) corn aprcsel1ta<;iio dos scguintes dOCllmel1(Os.

.1.1.

POlito 2:

Registo Criminal
Atestado de Rohllstcz Fisic~l

Certidao de Rcsidencia

Registo Criminal

1.2. - Trata-se dum doclIIllcnto que cspelha 0 Cadastro duma pessoa para no caso de ser
rcsidcn(e,a fraudes, burlas ou falencias, premeditaclos:

2.2. Aleslado de Robuslez ffsica, como garamia ffsica do CandidalO a LicencialllcnlO,
pI incipa Imcnte para qua nela sc trala de Industrias dc Panificac;:ao ou Gastrollomia.

3.2. - Ccrtidao de Rcsidcncia, para que 0 CandidalO ao Licenciamento scja idenlificado
como rcsidcl1le na area ondc prclende cxcrccr as suas flln~6es, evilando assim 0 que se tem
vindo a Clcontccer com pessoas quc posslIcm Alvaras de delerminadas Regioes ou Sectores, aodc
cles nao habitarn.



Liccnciarnento 'lOS Informais

1.3. - Deve-se licenciar todos os que actuam na area Informal, por convinicncia das
suas identifica<;6es, mas com categoria que Ihes diz respeito (Licen<;as passadas por Poder Local
(com verba a atribuir).

2.3. - Todos esses licenciamentos seriam passados pelos Poderes Locais, Camara do
Comercio, autenticados pelo Governador da Provincia, com offcios a comunicar os scrvi<;os das
Finan<;as Local para efeito das suas contribui<;oes, e ao Ministerio do Comercio Interno para seu
registo na Lista de Comerciantes Licenciados. .

Vcndedores Ambulantes

Ponto 4. - Aos Vendedores Ambulantes e Acentadores de Feiras seria-Ihes passado uma
Licen<;a de 60 em 60 dias, que Ihes obrigaria a cumprirem com os seus deveres para (0 Podcr
Local) no sentido de pagarem as suas Taxas de Explora<;ao com as devidas classifica<;ocs.

Imporiacao e Exporta<;<1o

Ponto 5. - Da nossa reuniao saiu como recomenda<;ao os seguintcs pontos:

1.5. - Os Importadores, Exportadores nao teriam direito aos Alvaras, verbas Rctalhislas,
para qu·e os Licenciados com Alvaras, Verbas Retalhistas, nao fossem prejudicados nasa suas
areas de actividade., visto que urn Licenciado com Import/Export. ja possui a sua margel11 ou
area de actua<;ao. .

. 2.5. - Deixando assim a area Retalhista para os Licenciados com essa verba, se possam
actuar na sua area que the diz respeito, afim de poder satisfazer com os seus compromissos, para
com as Finan<;as ou Poder Local.

Porque a Poder Local

Ponto 6. - 0 Poder Local e para que facilite aos Candidatos residentes nas suas Regioes,
no sentido de obterem os seus Alvaras, scm que tenham necessidades de se deslocarem a Bissau,
afim de tratarem desses documentos, evilando grandes despesas que nos sabemos c das
corrupr;6es na Capital que.existe, quando urn Regional af se desloca para tratar de determinados
documentos e ao mesmo· tempo descongestionar 0 Ministc.rio do Comc.rcio e Industria, de
determinadas ocupa<;6es, que poderiam ser aplicadas noutros assuntos.

Importa<;<1o par Infonnais

Recomendou-se que os Illformais (Djilas) fossem dadas facilidades em lrnputas ou Exputas de

\



dc(crlllinadas rncrc(ldorias Oll I'rodlllos, lais CO IIIa , arligos dc prilllcira ncccssidade em pequenos
plafonds: f)oclllllcnlos quc scriam passados p~lo I'adcr Local c Exporlar;ao de Produlos
ManufaClllrados cm pcqucnas escalas, lais como Oleo de Palma, Mel, Frlltas au KurlCa, lambem
scrifl 0 Podcr Local a passar cssas aUlorizac;:oes com laxas para pagamenlo clos seus direitos
isefllos das Alfandegas c Cerlificac;:ao dc Origcm. . '

Por (Jllimo saiu como Rccomcndac;:ao a scguinle:

Fiscalizac;:ao

I'ara que Ilouvessc fiscaliza~';lo com 0 Poder Local, afim de evitar especulaC;:clo nos pre<;os, nas
conservac;:ocs dc produlos de I@ ncccssidadc, prazos de consumo e chamada cle atenc;:ao aos
licenciados que sc prevcdicarcm e vierem a scr reescidcnle, que dil dircito ao cancelamento
provis6rio do estabelecimento c Retiracla de Alvara.

Comercio de IVlcdicamcnlos c Armas

Rccolllcndou-se que os mcdicarncntos s6 padem scr vcndiclos par pessoas com conhecimento na
materia, cvitando assirn que a sauck do nosso Povo seja posto em perigo par simples vcncledores
de mcdicamcnlos, sem cspecialidades para tal, dcsconhccenclo par lotal os materia is que se Illes
diz rcspeito.

t\ rmas s6 COI11 [ice nc;:as especia is: casaS apropr iadas para tal.

J .isla dos flames que comp(')cl11 os parlicipanlcs dc Bolama:

- Daniel Mota
- Abelu Mane
- Fernando Sanh;\

Prcsidentc da Delegacia Regional
Arca Informal

- Area Formal
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DATA

HEUNIAO DE ESTUDO PAIL\ ~IODIFICi\C;AO DE LEI COMERCIAlj...

A

Aos vinte e quatro dias do mes de Pevereiro do ano de

mil novecentos e noventa e quatro, reuniu-se numa das salas da

"Discoteca Tropical" na cidade de Canchungo, 0 grupo de trabn.

Iho constitufdo por uma Delega~~o de Bissau e da Delega~~o da

CCIA Regional de Cacheu composto pelos senhores Engenheiro

Malam e senhores Orlando Esteves Pinto, Fernando Oatic~, Paulino

e Henry URrbosa.

Tomaram parte na reunioo, pora 0 que foram devidamente

convocados os seguintes comerciantes da Regi;o de Cacheu:

1- Pernando Saido Injoi- Canchungo

2- Cusebio Gomes- Canchungo

3- Aladje t.fussa Queta- Canchungo

4- Vicente Correia- Canchungo

5- t.ioamed Bangura- J3ula

6- Lassana Uaid~- J3ula
, ,-

7- Luis Antonio Costa- Calequisse

S~o estes comerciantes do qual usoram de palavra durante

a reuni ao .

Poram discutidos Os seguintes pontos:

1- Lei comercial

2- Regime de Importayuo e Exportuyuo

3- F'iscalizay~o

Aindo ficaram mais cinco pontos 9 para seram discutidas do

qual nao veio a ser possivel.

Depois de uma seria discussao sobre Os pontos, depois de
j'"}. l

uma detalhado explicayao dada pelo grupo de trabalho c esclare- v J !

cidas algumas d~vidas, interviram as seguintes com~rciantes. l
Fernando Suido Injai, esclareceu que qualquer individuo

que pratica uma actividadc e' porque ele sabe 0 que quer, pelo que

€:t' t - ..:lpres~n lmen 0 qUBse que nao existe nenhum importador que venue



o vendedor ambulante deve ser liceneiados no seu Sector co'

a accsso 0 nivel nacional.

Quanto ao segundo ponto,deve-se crier agentes nos postos

fronteiric;:os para ° rcgisto das Importa<;~es e Exportac;:5es.

Para Os comerciantes que uttlizam 0 cr~dito do banco ~ ne

cess~rio 0 n.p.I. mas 0 que usn 0 copitol pr6prio directarnentc

nos transac;:~es nao ~ necess~rio.

Qu:mto ao terceiro po,nto, ficou accnte que, de~cm ser ain

dacriada fiscais, com podcres de controlnr as prAzos dos a1'ti-

mcrcndori ns POI' junto, p!'OCUl'C.llll venele-IllS a retalho m, as neh a
qlle as IlllpOI'l,lC!OI'CS c1CVClII velldcr- dOS retallJistas Parll estes

v C II del' C 1II <lOP I~ b 1 j co.

Que n:\ slla opifdno as liuenc;as comerciais deviam se1' emiti
dDS pc las au tori da des admi!li S tru t i vas locai s- 5e des l~egionais0

~:oamed Bangur~, de Bulu I proguntou se u Camara de Comerci,

ja pode passar as liecn<;as cOlllcreiais I tendo-lhe respondido 0

" .-senhor Engenheiro Mala lll de que ainda e 0 Idinisterio do Com~rei,

c Ind~str'ia, mas pode sel' que estc venha a dR.r delegac;:oes as

autoridades locais.

Lassana PaIde, par sua vez aeha ljue qualquer comerciante

deve importar Ou exportar mercadorias desde que houvesse rnui·t~

ta no Pais.

'\ladje ~!ussa Queta, eoncordou Cont a sugestao de Lassnna e

aeha que se devin fazer recenseamento dos comerciantes em pri

r.1Ci 1'0 lugnr. 0 senhor Engenheiro Malam vol tou a interfcrir par

explicar elararnente que aosfossuiJ>Of1~as licen<;as de irnportac;:ao e

exporta<;Qo nao devem ser lirnitndos Os seus poderes de aquisic;:ao

:\ssir:l, 0 comerciantc Luis _'ntanio Costa de Calequisse, dis

que as leis nntigas e modcrnas sao contradit~rias. as cornerci

antes,' nml.n1l1Hltcs ou fcirantes sao controlados prnticamente pel

Comites de Sstado e reeebeeloria de finan~as loeais.

Sobre 0 primeiro ponto ficou acordado que todos os cornerei

antes, industriais, vendedores ambulantes e feir;:mtes devem ter

as suns licen<;as respectivasj

Todos os processos com a documentac;~o das lidenc;:as devern

eorrer pelas autoridadcs das ~reas competentes.

Fazer-se a sub-divisao das licenyDs de importac;:ao e export

c;:no. Dos processos respectivos nao devem constar 0 registo cri

minDl, mas ° atespado m~dico e instrernarnente importanteo

Os djilas devem ter urn estatutos especial que regula as su

•

actividndes no
,

sua area.



•

Fiscalizar se os comcrciantes dcvcm excrcer as sUa~
,~ Be ti-

vidades nAs diferentes ~rcAs dos seus estobclccimentos.

Terminado as trabalhos, Para contar se Idvrou a presente

acta que vai serdevidamentc assinada.

o Presidente da CCIA Regional
de Cacheu em ,Canchungo
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HEFOBLICA DA QUINt-BISSAU

CAHARA DE COMERCIO

REUNIA02

Na Bua reuniio de 24 de Fevereiro de 1994 em Farim, onde oe Cowera:

tea decidiram que os doaumentoB de lio~nci~mento p~s actividade Comercialdevem

trataJOB no Comite de F~tRdo do Seotor cnde re~idem.

Os docurntntoB ~~ oQunG, 66 d~ve m~ter ateatado Medico, OB Qutroa re

tanteB devem aer (nul~doa.

Quanto a8 t~~s de Importaqao e ExportaQ~o, devern Ber por ~8Cal~O cOL

me a o~pacidade eoon6mic~ do Cornerci~nte.

No que di~ respei to de fisctiil:.aQao, 0 tdnistltrio do Comer-vic, deve D

tar e8crit6rio~ Da c~da Re~i~o colocando ne1&8 funoiollRrioB seu~ para Q efeito de

tro1e da area Comercial.

Nesta reuniio tivera:n presentee 45 ComerciQUtea entre os quaie, 15 He
I

1hiah.a, 15 Ferriata.s t e J.5 Ambu1antes.,

Cor_gem, junto venoeremOB diriculdade.

Farim, 24 d~ Fevereiro de 1994.-

l



n F. lIe' r 1\ il L>U

l' n, ")m" rJ'] Q mos

'I u ~ 1 i1 ;; t .: ro lin ['.'" nl"ll

r! ,i f '? r e TI I (. r·; (' .'1 t P r! 0 r i ;"\ s ;

P,1 r :·1 q tl c, t. n (] (' S 0:-; (' i :~ I

OU [0]':11.-') fosselll

"l:~:--~ r es l"'.·cnn(,n1 il"''1;:

licenej.'1rJos ,. ",

i'

"!"'!"r l _. '.:.

I} ron,lor !')(".3.L <]ovpria to'>r ()S :'·!i<1S <'lutnl',·nllas ,par':l

. I . i "!~l' S 'i t' 1 i c' p n c i .'1 iii Po n ", () ;

.., -!"-.1 r'll' .l (';',! p,:;n; i., do ')j"" ""'.'1" (Ie\'0 t",r fir"'.'"
"'''~' :>"''':',-"''.: d., C<'ln l ·[".",IH:1.21 par<l quo. c",~

\"II.li;.I".I" ".,irtd" don I"cllf"':"'-' ·..·izinhoo, [U[""'i;"H

.. ~: Sj:)llS .Jr:" t.. OS (].""\ SO tV 1 (,'0;

,". : .1 ~ .. :" r;! J

"('II','" rc 1 '11

.. I ~-':::

t· i 1..":' .:;

r('(JI)J.,m~fl\r, !=Or·l'r n

I'" r t'jI 1n () sCi ll.l i JC i ;111~ ~ fI L (' S

(:-'.,. [~r'~~;Ir- i. a

I ",-' 1I C 1, ·3 m'" n 1 () S

. ! ·l~", ~ s t (~ (1 ;'1 .=i ~

.'"

1 (-,. ~ i' ~ J ~ ";

. , f-' Itt 1;, r',', :',

.;!~~~J.":)P~···~ qilP Jl;1 n(~\iA ipu1.~;l;"l~·,~!·) ['I,'!:"'~rci"l ,r!~~,::~ ':n

r ;\': (I,! I "'- ']P.V i(' ;IITH' f! t, C'lSS i IV-.r]:,' :,: !-',p 1. a g" 1011:' j,i ,] c'

";Il'lln1,,) (·',o;,"·~<lld;;:; -'3 qllill']110r c1 ''';>~f' Is!',' f,r)I"'p;'-'

.... - (.~ '.-: s,::j'-1 ;1 (. t-.· (::) nt1 ! d;, ~.; Inn r C· ,":) d (.' t- i .=1 ~~- !\ .~. pC's to S a ~ ~ tl ('I \ 1e i '- ,I;;

IJp. ,I e () -v.: I 01

; ; ; .. 1\',.:: t. r i '1

do C·~l1l"'t"<l de Corn~Lcio,

" .".e)l irul.r\lr:' (,1", GClbll

...\[1: :.,!

".J;' ./ ;



REGIAO DE TOMBALI/OUINARA

MEIVI0RANDUM

Nurna Assembleia alargada de lodos os socios das Regioes de Tambali/Quinara. para analisarem
ao fundo os Ires ponlas apresentados:

- Licenciamento
- Regime do Comcrcio Extcrno
- Fiscaliza~ao

Os socios da Zona Sui. apresenlam as seguinles proposlas, para 5crelll analizadas na Conferencia
a ler lugar nos dias 01 a 03 de Marc;a do ana em curso.

As propostas sao as segu intes:

* Todos aguelcs quc pralicam Comcrcio. dcvcm ser licenciados cm difcrentes nfveis, conforme
a actividade.

*' 0 Licenciamcnlo devc SCI' feilo no Podcr Local, mas por via da ClIl1ara de Cornercio Induslria
c Agricultura, incluindo as oUlras Associac;oes existentes no Local.

* No Licencialllenlo nao c necessaria obler as scguintes documcntac;oes:

- Registo Criminal
- Rcgisto Prcdial
- Garantia Bancaria c as Tcstcmunhas
- 0 liccnciamcnto panl SCI' fdto no Sector (Podcr Local)
- No Jiccnciamnto cxcluir a inspec<;ao Oll Doculllcnta<;ao da Policia

Judiciaria c Cflmanl Municipal.
- Mantcl" somcntc a inspcq:ao do Ministhio da Saude.
- Licencialllcnto dc alguns tipos dc activividadcs (Fanmlcias c

Annalllentos, segundo a Ici vigcnte no Pais).
- 0 Liccnciamcnto dos Djilas/Colllcrciantes AmlJulantcs, a tcr validadc

de 6 (scis) Illcses.



Rcgimc de COlJ1crcio Externo

Excluir 0 Beir do Pais
- erial' uma autorizac;:ao de nivel das pequenos imparladorcs Djilas c oulros. (Pagar uma taxa

qualquer de acardo com a quantidade importada).

F is c a liz a c a 0

- Abolir a existencia de Fiscal, como a Moda antiga.
- Fiscalizar as actividades ccon6micas de acardo com a sua licenc;:a.
- Fiscalizar a qualidade da validade dos produtos.
- Fiscalizar;.ao a nivel do Poder Local.

Dclcgac;:ao da Zona Sul/Tombali-Quinara, aos 26 dias do mes de Fcvereiro de 1994.



CONFEI~eNC11\ N1\CIONl\IJ SOBlm 1\
LEGISL.1\c;:f\o COMEHCIl\.L N1\ GUINE-BISS1\U

1. 1\ :3 DE MAR<;O 1994 EM BISSAU

LOCAL: HOTEL BOTTI - BISSAU

HORARIO: 1 de Mar~o: 8H30-15HOO
2 de Mar~o: 8H30-13HOO
3 de Mar~o: 8H30-13HOO

PROMOVIDO POR:

k MINIST~RIO DO COM~RCIO E INDOSTRIA
* CAMARA DE COM~RCIO ,INDUSTRIA E AGRICULTURA
* PROJECTO TIPS/USAID: PROJECTO DE APOIO A PROMO<;AO DE

COM~RCIO E INVESTIMENTO

DOCUMENTO DE BASE
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1. INTRODU<;::AO

o Ministerio do Comercio e Industria e a Camara de Comercio .
Industria e Agricultura iniciaram um estudo comum que visa tre~
objectivos gerais:

1.Identificar as leis / regulamentos /procedimentos do
Ministerio do Comercio e Industria com maior impacto, positivo
ou negativo, no comercio e investimento.

2.Fazer recomendayoes relativas a revisao das leis
Iregulamentosl procedimentos do Ministerio do Comercio e
Industria e de outros Ministerios que possam melhorar 0 clima
em que se desenvolve 0 comercio e investimento do sector
privado.

3.Contribuir para 0 desenvolvimento da capacidade nacional de
"Policy Makers"

A identifica~ao das areas ,indicadas no paragrafo #3 , foi alvo dum
trabalho previo ja concluido a que se segue a presente conferencia
com os seguintes objectivos:

(1) Apresentayao de recomendayoes para revogayao ou revisao de
.leis, regulamentos e procedimentos que restrinjam 0 comercio
no sector privado

(2) Apresentayao de recomendayoes de como podera 0 Ministerio do
Comercio e Industria melhorar os seus serviyos e 0 apolo
que presta ao sector comercial privado

Nesta conferencia participarao tecnicos responsaveis pelas
politicas e tecnicos superiores do Ministerio do Comercio e
Industria, representantes doutras inst i tu iyoes governamenta"is, e
representantes do sector privado, que discutirao as necessidades
de reforma e proporao as respectivas recomendayoes.

2. AREAs LEGISLATIVAS EM ANALISE

As areas legislativas cuja analise se propoe, foram identificadas
como sendo as mais prioritarias pela Ministerio da Comercio" e
Industria e pela Camara de Comercio, Industria e Agricultura.

A legi~layao existente foi alvo duma analise pormenorizada que se
apresenta no relat6rio anexo II IDENTIFICAC;AO E ANALISE DA LEGISLAC;AO
COMERCIAL DO MINIST~RIO DO COM~RCIO E INOOStRIA".

Na fase actual a Legislayao Comer~ial tem tido reflexos na politica
de preyos, no comercio externo, no licenciamento de comerciantes,
na privatiza~ao de ernpresas publicas e no c6digo de investimentos.
o sector informal que noutros paises atinge urn valor media de 20
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C1 30% da actividade economica ,representa na Guine-Bissau mais de
50%, com tend@ncia a aumentar

~ necess~rio uma Legisla~~o Comercial que regule 0 com6rcio interno
e externo,'~ simult§neamente, erie condi~6es para 0 desenvolvimento
do grande e do pequeno comerciante e seja um instrumento de mera
ordena~ao social.

Da lei t lH' a
legisla<;:ao,

deste relatorio ressalta a
TI@S caminhos s50 possiveis:

nessidade de rever a

I} Propor a correc~ao da legisla~ao vigente no sent ido apontado
pelo relatorio ou

2) Propor a altera~aoo dos procedimentos legais, introduzindo
novas leis e procedimentos e revogando a legisla~ao em
vigor.

3) Vma combina~ao de 1) e 2) .

As §reas que se apresentam para an~lise e a legisla~ao em vigor
sao:

1. IJICENCIAMENTO COMERCIAL.
~VARAS PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.
ESTATUTO DE VENDEDOR AMBULANTE/FEIRANTE

Legisla<;:aoem vIgor:

,J)r.~cu"tu /.'J/nn
Regulamenta<;:ao de alvar§s para abertura de estabelecimentos
comerciais e a regulamenta~ao de acesso a actividade comercial
subordinada ·a inscri~ao previa no registo COH\(~lcicil de
comercir'ntes.

2. REGIME DE OPERl\<;:OES DE COMERCIO EXTERNO.
CAU<;::AO PARA IMPORTA<;AO DE PRODUTOS CONTINGENTADOS.
EMISSAO DE CERTIFICADOS DE ORIGEM .

. Decreto 22/86
Regula as condi~6es para a concessao de Boletins de Registo
Previo de Importa~ao e de Exporta~ao.

. Ordem de servica 2/87
Organiza<;:ao interna de autoriza<;:ao de Boletins de Registo
Previa

.Despacho 26/87
Liquida<;:ao das opera<;:6es de importa<;:ao e de exporta<;:.3o

3. INSPEC<;AO ECON6MICl\, (Direcyao recentemente criada junto da
Direcyao Geral do comercia).
Areas a fiscalizar e procedimentos de fiscalizayao !~()

) V

.Decreta 23/86
Regime de pre~os e comercializ~~~o
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3. QUESTIONA.RIO

Com 0 fim de facilitar a intervenyao dos varios partlclpantes nesta
conferencia listam-se algumas questoes, sem prejuizo doutras que
considerem oportuno levantar:

1. LICENCIAMENTO COMERCIAL
ALVARaS PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
ESTATUTO DE VENDEDOR AMBULANTE/FElRANTE

1.1- A legislayao para 0 licenciamento comercial em vlgor nao ~

demasiada burocratica?

1.2-Sera que nao pode ser aligeirada, com vantagens para ooperador
economico que quer exercer a actividade comercial, e com vantagens
para 0 MCI, Minist~rio do Comercio e Industria, aliviando a sua
carga de trabalho?

1.3-Toda a documentayao exigida pelo Mcr para a lnscriyao pr~via

e obtenyao do cartao de comerciante e necessaria ou havera
repetiyao de exigencias uma vez que todo 0 operador economico tem
de se inscrever no registo comercial (Justiya) e nas Finanyas?

1.4-Sera necessario em todos os casos solicitar uma licenya para
a a~tividade comercio interno ou apenas em casos especificos de
actividades comerciais que tenham a ver com SaGde PGblica
(farmacias, merceirias, talhos, padarias, etc,) Seguranya (armas)

e outros casos? e para a qual haja legislayao propria?

1.5-0s alvaras de estabelecimentos nao poderao ser passados pela
Comit~ de EstadolCamaras Municipais? em vez de oependerem do MCr?
e apenas comunicados ao Mcr para efeito de Cadastro Comercial?

1.6 - E se for necessario uma 1icen~a de porta aberta, es ta nao
poderia ser emitido pelo Governo Regional?

1.7-Havera necessidade de definir 0 estatuto de comerciante
ambulante e eventualmente 0 estatuto de feirante?

,;"

1.8-Uma vez definido 0 estatuto quem devera
actividade local dos vendedores ambulantes e dos

regulamentar
feirantes?

a

1.9-8 facil excercer uma actividade comercial? Pode-se aligeirar
o processo? Como?·

2. REGIME DE OPERAyOES DE COMERCIO EXTERNO.
CAUc;AO PARA IMPORTA<;AO DE PRODUTOS CONTINGENTADOS.
EMISSAO DE CERTIFlCADOS DE ORIGEM.

2.1-Devera haver um r~gime unieo F2ra as operayoes de importayao
e exportayao? Independentement~ se [orem por via maritima,aerea au
terrestre?

.J.' !
i
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2.2 -Havera necessidade de ter uma legislac;:ao global sobre a
operac;:6es de exportac;:ao e importac;:ao ? Onde se definam as func;:oe

s

e tareEas dos importadores ou exportadores, dos despachantes, d:
Direcc;:aao Geral do Comercio, da Alfandega, do Ministerio das
Financ;:as, do Banco Central ou do Banco em geral?

2.3-As cauc;:6es
diferenciadas em
de se tratar
contingentada?

para os importadores deverao ser
func;:ao do valor estimado da importac;:ao
de produtos estrategicos e de

iguais ou
e em func;:ao
importac;:ao

2.4-0s certificados de origem para produtos de exportac;:ao deverao
~;('l' I'llli I. ido:; prJ/) MC'l {)II I,ndrriillll scr emitidos pelos operadores
ou os seus representantes? (Tal facto nao invalidaria a necessidade
de validac;:ao pela Servic;:os alfandegarios).

3. INSPECc;AO ECON6MICl\, (Direcc;:ao recentemente criada junto da
Direcc;:ao Geral do Comercio), que tern como atribuic;:6es a
fiscalizac;:ao, investigac;:ao e instruc;:ao dos processos.

3.1-Quais as areas a fiscalizar e procedimentos de fiscalizac;:ao a
seguir pelo Mel ou seus mandatarios?

Nota 1- Que sao Infracc;:6es antieconomicas? (Sao determinadas
praticas irregulares dos comerciantes caracterizadas como crimes
contra a economia e safide pfiblica e outras como contra-ordenac;:6esl

3.2-Que devera entender-se por crimes contra a economia?

Acambarcamento, recusando a venda de produtos

*

*

*

Especulac;:ao, por venda de bens a prec;:os superiores aos
que normalmente pratica.

Fraude por venda de bens cujo peso ou medida seja
inferior ao anunciado.

Outros

3.3-Que devera entender-se por crimes contra a saGde pGblica ?

Venda de produtos alimentares ou farmaceuticos for~ de
prazo de Validade sew a descric;:ao da sua composic;:ao?

* Venda de produtos alimentares sem as condic;:6es higienicas
minimas sem a sua composic;:ao, sem data de validade?

* Outros

Nota 2 - Que sao Contra-ordenac;:6es ? (Sao a violac;:ao de determinadas
regras que podem ter como sanc;:~o a aplicac;:~o de urn coima) .
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<)1.1('r- 110 C[l~:;() de crime, que]"" dr> cont:l~a"orc.lella<.,:('i(") pode haver lugar
a apJ icac;:ao de SCl.llc;:oes aceSSOI"iClS, dest~acando-se:

Percla de bens
* Encerramento temporjrio ou definitivo do estabelecimento

3.1-Que conLra-ordenac;:6es s~o mais correntes?

Falta de exposic;:oes de bens e indicac;:ao dos prec;:os

FaLla au lllau [uncjolliunenta dos pesa_'~')U instrumentos de
ll1pdida.

* Actividade economica sem licenc;:a

Estabelecimenta au banca de venda sem alvar~ au licenc;:a

* Outros



CONFEReNCIl\ NACIONAL SOBRE A
LEGISLA~O COMERCIAL NA GUlNE-BISSl\U

1 A 3 DE MAR~O 1994 EM BISSAU

LOCAL: HOTEL HOTTI - BISSAU

HORARIO: 1 de Maryo: 8H30-15HOO
2 de Maryo: 8H30-13HOO
3 de Maryo: 8H30-13HOO

PROMOVIDO POR:

* MINISTERIO DO COMERCIO E INDUSTRIA
* CAMARA DE COMERCIO ,INDUSTRIA E AGRICULTURA
* PROJECTO TI PS/USAID: PROJECTO DE APOIO A PROMO~AO DE

COMERCIO E INVESTIMENTO

DOCUMENTO DE BASE

1~
L
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]. INTRODU<;!i.O

() f'-1inisterio do Cornercio e Indtlstria e a
Ind0stria e Agricultura iniciararn urn estudo
objectivos gerais:

Camara
comum

de Comercio. 'que v~sa tres

] .Identificar as leis / regulamentos /procedimentos do
Ministerio do Comercio e Ind0stria com maior impacto, positivo
au negativo. no comercio e investimento.

/..Fazer recomendac;:oes relativas a revisao das leis
!regulamentos/ procedimentos do Ministerio do Cornercio e
Ind0stria e de outros Ministerios que possam melhorar 0 clima
pm <{lIe se desenvolve 0 comercio e investimento do sector
ptivado.

3.Contribuir par~ 0 desenvolvimento da capacidade nacional de
"Policy Makers"

A ident.iEicac;:ao das areas, indicadas no paragraEo It] , Eoi alvo dum
trabaJho previa ja concluido a que se segue a presente conferencia
corn os seguintes objectivos:

{ll Apresentac;:ao de recomenda<;::oes para revoga<;::ao ou revisao de
leis, regulamentos e procedimcntos que restrinjam 0 comercio
no sector privado

(7) Apresentac;:ao de recomenda<;::oes de como poder5 0 Ministerio do
Comercio e Industria melhorar os seus servi<;::os e 0 apoio
que presta ao sector comercial privado

Nesld conferencia participarao t~ecnicos responsaveis pelas
politicas e tecnicos superiores do Ministerio do Comercio e
Indtlstria. representantes doutras instituic;:oes governamentais, e
representantes do sector privado, que discutirao as necessidades
de reforma e proporao as respectivas recomenda<;::oes.

2. AREAS LEGISLATIVl\S EM ANALISE

As ~reas legislativas cuja an§lise se propoe. [oram identificadas
como sendo as mais prioritarias pela Ministerio da Comercio e
Industria e pela Camara de Comercio, Industria e Agricultura.

A legislac;:ao existente foi alvo duma an§lise pormenorizadaque ~e

apresenta no relatorio anexo "IDENTIFICA<;:AO E ANALISE DA LEGISLA<;:AO
COMERCIAL DO t'HNISTERIO DO COMERCIO E INDUSTRIA".

1'1a fase actual a Legislac;:ao Comercial tem tido reflexos na politica
de prec;:os. no comercio externo, no licenciamento de comerciantes.
na privc1liza<;::ao de empresas p0blicas e no c6digo de investimentos.
o sector informal que noutros paises atinge urn valor m~dio de 20

\
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a 30% da actividade economica ,representa na Guine-Bissau mais de
50%, com tendencia a aumentar

E necessaria uma Legislayaa Camercial que regule 0 comercia intern
e externo, e simultaneamente, crie condiyaes para 0 desenvolviment~
do grande e da pequeno camerciante e seja urn instrumenta de mera
ordenayao social.

Da lei tura
legislayao.

deste relatorio ressalta a
Tres caminhos sao possiveis:

nessidade de rever a

1) Propar a correcyao da legislayao vigente no sentido apontado
pelo relatorio ou

2) Propar a alterayaoo"dos procedimentos legais, introduzindo
novas leis e procedimentos e revogando a legislayao em
vigor.

3) Vma combinayao de 1) e 2).

As areas que se apresentam para analise e a legislayao em vlgor
sao:

1. LICENCIAMENTO COMERCIAL.
ALVARAs PARA ESTABELEClMENTOS COMERCIAIS.
ESTATUTO DE VENDEDOR AMBULANTE/FEIRANTE

Legisla~ao em vigor:

.Decreto 29/88
Regulamentayao de alvaras para abertura de estabelecimentos
comerciais e a regulamentayao de acesso a actividade comercial
subordinada a inscriyao previa no registo comercial de
comerciantes.

2 . REGI~ DE OPERA<;::OES DE COMERCIO EXTERNO.
CAU<;::A0 PARA IMPORT:A.<;A.O DE PRODUTOS CONTINGENTADOS.
EMISSAO DE CERTIFICADOS DE ORIGEM .

. Decreto 22/86
Regula as condiyaes para a concessao de Boletins de Registo
Previo de Importayao e de Exportayao .

. Ordem de servico 2/87
Organi zac;;ao interna de aut.or i zac;;ao de Bole t ins de Reg i st.o
Pn§vio

.Oespacho 26/87
Liquidac;;ao das operac;;6es de importac;;ao e de export.ac;;ao

3. INSPECc;.AO ECONoMICA, (Direc<;:ao recentemente criada junto da
Direc<;:ao Geral do Comercio).
Areas a fiscalizar e procedimentos de fiscalizayao

.Decreto 23/86
Regime de preyOS e comercializayao
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3. QUESTlON1\RlO

Corn 0 fim de facilitar a intervcl1 y ao dos varios participantes nest
conferencia listam-se algumas quest6es, sem prejuizo doutras qu:
considerem oportuno levantar:

1. LICENCIAHENTD COMF.RCTl~L

ALVARaS PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
ESTATl.Tl'O DE VENDEDOR AMBm,ANTE/FElRANTE

1.1- A leqislay 30 para 0 1 icel1ciamento comercial em vigor nao e
demasiada burocrat.ica?

1 . 2 - Sera que nao pode ~;er a 1 ige i rada, com vantagens para 0 operador
econ6mico que quer exercer a actividade comercial, e com vantagens
para 0 MCl, t-1inisterio do Comercio e Industria, aliviando a sua
carga de trabalho?

1.3 -Toda a doculT~enta<;ao exigida pelo MCl para a inscrl<;ao previa
e obten<;ao do cartao de comerciante e necessaria ou haver&'
repeti<;ao de exig&ncias uma vez que todo 0 operador econ6mico tem
de se inscrever no registo comercial (Justi<;a) e nas Finan<;as?

1.4-Sera neces3~rio em t~dos as casos solicitar uma licen<;a para
a activij?de comercio ilEerno eu apenas em casos especificos de
actividades comerciais que tenham a ver com Saude Publica
(farmacias, mercei~ias, talho3, padarias, etc,) Seguran<;a (armas)

e outros casos? e pa~a a qual haja legisla<;ao propria?

1.5-0s alvaras de estabele~ime~tos nao poderao ser passados pela
Comite de Estado/Camaras ~·1t!r:icipais"? em vez de dependerem do MCl?
e apenas comunicados ao MCl para efeito de Cadastro Comercial?

1.6-E se for necessar:o Uilla licent;:a de porta aberta, esta nao
poderia ser emitido pelo Governo Regional?

1.7-Havera
ambulante e

necessidade de deEinir 0 estatuto
eventual~ente 0 estatuto de Eeirante?

de comerciante

1.8 - Uma vez de f i nido 0 est.a ~ uto quem devera regulamentar a
actividade local dos vendedores ambulantes e dos feirantes?

1.9-8 facil excercer uma act.iviclade comercial? pode-se aligeirar
o processo? C6mo?

2. REGIl1E DE OPERN:;OES !.)E :':OMERCIO EXTERNO.
CAU<;AO PAR7\. IMPORTl'\.(~\) 1)1'; PRODUTOS CONTINGENTADOS.
EMISSAO DE CERTIFICAl)I.)S DE On.TGEM.

2.1-Dever§ llaver urn r~gime 0nl~o para as opera<;6es de importa<;ao
e exporta<;::ao? Independentemer~tt~ se forem por via maritima. aerea 0\.1

terrestre?
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2.2 -Havera necessidade de, ter u~? legisla<;ao g~obal sobre
opera<;6es de exporta<;ao e lmporta<;ao ? Onde se deflnam as Eu _as
e tarefas dos importador,es ,ou expoitad?res, dos des'pa,chante~:o~:
Direc<;aao Geral do Comerclo, da Alfandega, do Mlnlsterio das
Finan<;as, do Banco Central ou do Banco em geral?

2.3-As cau<;6es
diferenciadas em
de se tratar
contingentada?'

para os importadores deverao ser
fun<;ao do valor estimado da importa<;ao
de produtos estrategicos e de

19uais ou
e em fun<;ao
importa<;ao

2.4-0s certificados de origem para produtos de exporta<;ao deverao
ser emitidos pelo Mcr ou poderiam ser emitidos pelos operadores
ou os seus representantes? (Tal facto nao invalidaria a necessidade
de valida<;ao pela Servi<;os alfandegarios) .

3. INSPEC<;AO ECONoMICA, (Direc<;ao recentemente criada junto da
Direcyao Geral do Comercio), que tem como atribui<;6es a
fiscalizayao, investigayao e instru<;ao dos processos.

3.1-Quais as areas a fiscalizar e procedimentos de Eiscaliza<;ao a
seguir pelo Mcr ou seus mandatarios?

Nota 1- Que sao InErac<;6es antieconomicas? (Sao determinadas
praticas irregulares dos comerciantes caracterizadas como crimes
contra a economia e saude publica e outras como contra-ordena<;6es)

Acambarcamento, recusando a venda de produtos

*

*

*

Especula<;ao, por venda de bens a pre<;os superiores aOE
que normalmente pratica.

Fraude por venda de bens cUJo peso ou medida seja
inferior ao anunciado.

Outros

3.3-Que devera entender-se por crimes contra a saude publica?

* Venda de produtos alimentares ou farmaceuticos fora de
prazo de validade se~ a descri<;ao da sua composi<;ao?

* venda de-produtos alimentares sem as condi<;6es higienicas
minimassem a sua composi<;ao, sem data de validade?

* Out.ros

Nota 2- Que sao Contra-ordena<;6es ? (Sao a viola<;ao de determinadas
regras que podem ter como san<;ao a aplicayao de um coima) .
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(,JIll') II" ',\:;() d(,~ crilli" qu!>r de C01\l.1".1 ol'delli1<;:5.n j 1uc!e havel~ lugar
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I'erda d,.., hC1\~;

Encerrament,o ternporario au def 1n1 t ivo do c~3tabelecimento

J.tJ-Que cnntra-ordena<;:6es sao mais correntes?

Falla dc expasic6es de bens e indicac~o dos preeos

f·'a 1ta ou mall funcionamento dos pesos au instrument.os de

tnedida

Actividade econ6mica sem licenca

Estabelecimenta au banca de venda sem alvar& au licertea

(Jutras



CONFEReNCIl\. NACIONAlJ SODllli A
"l\. LEGISLAc;ii.O COMERCIAL NA GUINE-I3ISSl\.U"

DE 1 A 3 DE MAR\=O 1994 EM. BISSAU

LOCAL: Hotel Hotti - Bissau

HORARIO: 1 de Maryo: 8H30-1SHOO
2 de Maryo: 8H30-13HOO
3 de ~aryo: 8H30-13HOO

PROGRAMA OA CONFEReNCIA

1.tN'tRODU~AO

1.1 ~sta confer~hcia fai parte dUm prbcessd ja irticiadd ~ qUe dele
deverao sair recomendayoes efectivos sobre as areas legislativas
analisadas que permitam ao MCl dentro do se~ enquadramento legal
iniciar a elaborayao duma nova legislayao que cont.emple as re forlt1as
que vierem a ser recomendadas na conferencia.

1.2 A esta conferencia
empresarios e tecnicos,
recomendayoes .

deverao estar presentes legisladores,
que possam apoial- as discussoes e as

PATROCINIO

Ministerio do Comeycio e Industria

- Camara do Comercio, ~ndustria e Agricultura

TIPS/USAID Projecto de Apoio a Pro~o~ao de Comercio e
Investimento

no
h



:~.L A con[erenci(~ deseJ1l'olar-se-A ern tres clid'; cOllsecutivos
I) scquinte pny;p:all1,J.:

Com

n.oo ].0 INSCHH)'io E DISTR1BUIc;i\O OA DOCUMENTA\.'AO

8,~O 1.1 Sess~o de abertura

1. 1. ]

1. 1.2
1.1. 3

Boas v indas <:-lOS convidado~;,

palestrantes e participantes
Apresenta~~o dos objectivos da confer~ncia

Apresenta~~o do programa da confer~ncia

1.2 A LEGISLAc;AO COMERCIAL NUMA ECONOMIA DE MERCADO

CI\FE

o IMPACTO DA LEGISLA<;AO CO~ERCIAL NO SECTOR
FORMAL, par representante do sector formal
o H1PACTO Dl\S LEIS COMERC1AIS NO SECTOR
INFORMAL, par representante do sector informal

o PAPEIJ DO ESTADO NUMA ECONOMIA DE MERCADO:
DR. JORGE SOBRAL
A EVOLU~AO HIST6RICA DA LEGISLA<;AO COMERCIAL
NA GUrNE-BISSAU: DR. JORGE SOBRAL

A - APLICA<;AO DO DIREITO COMERCIAL NA GUINE
BISSAU: rm. IV\IMUNDO PEREIRA
A CONTR 1 BU I ~'i\o DI\ CAMARA DO COMERC 10, I NDUST!{ I l\
E AGRICULTURA NA REFORMA DJ\ LEGISLA<;AO
COMERCIAL: DR. MARIO VAZ

A IMPORTANCIA DO DIALOGO DO SECTOR PRIVADO COM
o MINISTERIO DO COMERCIO E INDUSTRIA, PARA A
REFORMA OA LESGILA~AO COMERCIAL: Dr. Ansumane
Mane

CJ . 0,0 1.2.1

t).~0 1.2.2

LJ.40 [nSCUSSAO

10.00

10.20 1. 2.3

10.40 1.).4

1 1 .00 D1SGI.:JBS'AO

11. .20 1. 2.5

11 .40 1.2.b

12.00 1.2.7

12.30 REFEI<;AO RAPIDA

1.3 AREAS PRIORITARIAS PAI~ REVISAO LEGISLATIVA

13.20

] 3 .40

1.3.1

1. 3.2

Apresentac;:ao das areas legi sla t i vas a anal isar,
pelo Engenheiro Carlos Garcia.
l\presentac;:ao das propostas de recomendac;oes dos
participCJ.lltes

,
i 1I 1, I



14 .40

15.00

8.30
9.00

10.00

3

1. 3 . 3 Divisao de trabalho por 4 grupos

1. 3.4 rim dos trabalhos do 1° dia

2° dia

2.1 Trabalhos de grupo

2.1. 1 Introdu<;:ao ao trabalho dos grupos
2.1.2 Trabalhos de grupo

. . . . . . . . CAFE 4 •••••••••••••

10.20

13.30

2.1.2

2.1.3

Trabalhos de grupo e elabara<;:ao do relat6rio
de cada grupo
Fim dos trabalhos do 2° dia

3.1 AnAlise das recamenda<;:6es

8.30

10.00

10.30

11.00

3.1.1

3.1.1

3.1.2

Finaliza<;:ao do relat6rio de cada grupo

....... CAFE , .

Finaliza<;:ao do relat6rio de cada grupo
(continuidade)
Apresenta<;:ao em plenario do relat6rio de
cada grupo

12.00 DISCUSSAO

3.2 Sessao de encerramenta

12.30

12.45

3.2.1

3.2.2

Resumo das trabalhos e das interven<;:oes

Agradecimerctos e informa<;:ao sabre as fases
futuras para a reforma da legisla<;:ao comercial .

13. 00 Encerramento
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F/\CULDADE DE DIREITO DE BISSAU
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7\SSOCIA<;:1\O DOS MJ\GISTRADOS DA GUrNE-BISSAU

l\GENCIl\ DOS ESTADOS UNIDOS PELO DESENVOLV I [,1ENTO INTERNACIONAL
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4.INTERVENIENTES

4.1 PALESTRANTES (ORADORES)

A LEGISLA~AO COMERCIAL NOMA ECONOMIA DE MERCADO

9.00

9.20

10.20

10.40

11.20

12.00

1.2.1

1. 2.2

1. 2.3

1.2.4

1. 2.5

1. 2.7

o Papel do Estado Numa Economia de Mercado:
Dr. Jorge Sobral

A Evoluyao Hist6rica daLesisla~ao Comercial
de Guine-Bissau: Dr. Jorge Sobral

o Impacto da Legisla~ao Comercial no Sector
Formal: por representante do Sector Formal

;? .- ,-/K.-<-<-1J ·re......(~~ r.Cj2_~~d2

o Impacto das Leis Comerciais no Sector
Informal: por representante do Sector Informal

,4 (:- 1.<-<.:; '-<. I' CL~!:Jt:.;,- ]), } <1.{J (

A aplica~ao do Direito CO::1ercial na Guine
Bissau: Dr. Raimundo Pereira

A. cont:ribllil:¥atl da Camara do t:)ffierc,io,t Ihdustris
e AgricUltute na tefotma ad legisla~ao
comercial: Dr. Mario Vaz

A importancia do dialogo do sector privado com
o Ministeri~ do Comercio e Ind0stria. para a
reforma da legisla~ao comercial: Dr. Ansumane
Mane

vi
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(;PIJI'() ll,ICI;:NCIN"lENTO DE Er'1I'HESl\S COMERCI1\IS
ALVARi\S DE ESTAUELECHlENTO
ESTATUTO DE COMERCI!\NTE AMBULANTE

PrE',; i d :
RelaLo)~: ---_._-_._----_._._---------_. ---

C;IWPO ~~ REGIME 1.'1,; ('()MI~F'('J(\ EXTEIWO
LICEN~A ,.; DECLARA(;'O!:;S [lARA COMERCIO EXTERNO
CEI<TIFICADOS DE ORl~EI·j

Presid :
Relator: ----..---------------

GRUPO 3-INSPEC~AO DE ACTIVIDADE ECON6MICA
f\I<EAS E PROCESSOS DE INTERVEN~Ao
crUMES ECONOf1TCOS E CRIMES CONTRA A SAUDE
PuBLICA
CONTRA -OIWENAC,:C)ES

Pres id :
--_._----~._---

Relator:

-----_.------------------------------

GPU!'O 4 -1\ LEGlSLl\~:i\.O C0fvlEW:::U'.l., NUf"lA ECONOf"lIA DE MERCADO
1\ rUN~j\o un MINISTERIO DO COMERCIO NUMA
ECON01'U A DE r'1EIWADO
~ A NT VEL C'ENTRAL E
~ A NTVEL IJl\S DELEGA~6ES

Presid :
RelaLor: .-------.------------------

-_ ... ------_._---------------
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5 . DOCUMENTA<;AO

5.1

5.2

7

DOCUMENTA~AO DISPONIVEL:

A-DOCUMENTO BASE da conferencia
B-Legislac:;:ao:

* DECRETO 29/88
* DECRETO 22/86
* DECRETO 23/86
* DESPACHO 02/87
* DESPACHO 02/89

C-Outras eventuais documentayoes a entregar durante
a conferencia. A DEFINIR.

D-Programa da Conferencia .

DISTRIBUI~AO DA DOCUMENTA~AO ANTES DA CONFERENCIA

PARTICIPANTES CONVIDADOS A+B+D
PALESTRANTES A+B+C+D
PUBLICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . A+B
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Lista rie participant.es na Conf:erencia Nacional
LEGISLACAO COMERCIAL NA GUINE-BISSAU
Bissau, 1-3/3/1994

[APELIDO

AIJMEIDA
ARAUJO
BA
BIAI
BARI
CAMARA
DcTAURA
DAI(AME
DJAU
DIAS
DJAU
EMBALO
GOMES
JUNIOR
KASSIMO
f1ANE
MOTA
MONTEIRO
t1l\.NE
fv10NTEIRO
PAM
SEIDl
SAIII},J
TAVARES
VEIGA
BARBOSA
BALDE
CAMARA
CORREIA
COSTA
CA
DELGADO
DUNGA
OJATA
OABO
O'ALMAOA
FONSECA
FONSECA
I NCADA
JALO
MELO
MENDES
MIRANDA
NHAMAJO
PASSARINHO
Sl\Ul\NE
SIJJVA
SANE
TURE

NOME

JOSUE
LUIS
MAMADU
MANUEL
t-1AMADU
MARIA
f-1A LJIJ'.1
TCHOf-1DE
IVO
ANTONIO
BAMBO
ANTONIO
MARCELINO
f-1AMADU J.
JOSE.M
AWA
DANIEL
FERNANDO
INFAMARA
MARIA
ALf-1Af-1 I
SULEIMANE
MOHAMED
cTOSE
TERESA
CARLOS
AGOSTINHO
UOE
ODETE
ORLANDO
cJOSE
HELDER
ARf-1ANDO
cTOSE
SECO
HERBLING
RUI
MARIO
ABEL
ALFA
ANTONINHA
NENE
MARIA
ALIU
ANTONIO
SEca
IJUCAS
AUGUSTO
CONCO

CARGO

CONSULTOR NACIONA
RESP. IMP /EXP.
DllmCTOR
DIEECTOR GERAL
COMERCIANTE
DIR/ADM/FIN
DG. COM. I NT .
COMERCIANTE
DIRECTOR
DGCI/BISSAU/CONRT
CONS.CIVIL
ECONOMISTA
COMERCIANTE.RETAL
EMP. MAMADU&FILHO
DIR. GERAL
COMERCIANTE
ADMINISTRAOOR

COMERCIANTE
JUIZ DE DIEEITO
COMERCIANTE
DIRECTOR. DOS IMP.
l\IJM I NI STRADOR
COMERCIANATE
TECN. ESTAGIARIA
ACESSOR DO D.G.
COMERCIANTE
CHEFE DE REP.
DG.-ADJUNTA
CHEFE DEP.EST.
DG. ALFANDEGAS
SEC.GERAL
CHEFE.GAB.MIN.
COMERCIANTE
CHEFE REP.
RES.SERV.PRM.CONT
RES.ESTU.AVAL.
JURISTA
AOMINISTRADOR
RES.DIVIOA EXT.
POLICIA
CHEFE OEP.PROG.
RESP.PUBLIC.
RESP.FIN.
PROG.IHPORTACAO
COfvlERCIANTE
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ASSIST.TEC.CEE

LOCAL

PNUD
MIN.C.I.
TURISMO
FAB.LEITE

711143
FINANCAS
MIN.C.I.
M.CENRAL
FAC.DIR.
CONT. IMP.
PRIVAOO
TUR.ART.
BAFATA
CUPELOM
E.MAR
M.B.MIL
PRIVADO
MIN. C.l.
BAIRR.M.
ESTADO
M. BANDI!'1
DGCI
SAlll],]
PRIVADO
MIN.FIN.
D.G.A.
ARM.REV.
M.C.1.
M.C.1.
M.C.1.
M.FIN.
C.C.1.A.
M. C. 1.
PRIVADO
M. C. 1.
M. C. I.
M.D.R.A.
D.G. I.
PRIVADO
FINANCAS
MIN. INT.
M.C.1.
INEP
PRIVADO
M.C.1.
PRIVADO
PRIVADO
PRIVAOO
M.C. 1.

TEL

215456
215965
221080
215315

MER.CATIO
213646

251436
214788
251251
201109
251404

211005
201252

811113
201495

212723

215507
~)2lJG2

221013
213646
213 64 G
511196

221859
213646
212648
201769
511261

221251
221200

221054
212785
212832
252014
211225
251227
215763
255211
201191
201629
201878

GR.

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
J
1
1
1.
1.
J
1
1
1.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7.
2
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BIAGUE MARIA INSPECTORA ALF. FINANCAS 213646 3
BAMPOQUE ANDRE DEL.MIN. SUL M.e. I. 3
CORREIA AUGUSTO RESP.DEP.EST.ECON. SEC. PLANO 251699 3
cUSNA AGOSTINHO RESP. REC. DADOS M.C. I. 3
COSTA HEMITERIO CHEFE DEP PL. IND. D.G.I. 215555 3
DABO IDRISSA COORD. DEL. REG. M.e. I. 3
DJALO ABBAS TEC. SUP. IMP. EXP . M.e.I. 215686 3
DJALO MAMADU GERENTE FARIM 351177 3
EMBALO HELENA DIR.SERV.JURID. B.C.N. 201459 3
FERNANDES FILOMENO CHEFE GAB.SEC.EST. S.E.T. 214586 3
FOFANA ANTONIO GERENTE FARIM 351169 3
INTCHASSO NHARABAT DIR.ADJ. MDR,A 221041 3
MONTEIRO ANTONIO TEC.GAB.EST. INSPS 211891 3
MANGO SABINO POLITICO PUSD 3
NACOY PAULO PESQUISADOR INDA 201687 3
REIS JORGE RESP.SEC.ENG.TUR. SEP. 221641 3
RODRIGUES PEDRO DIR.SERVICO INSPS 211458 3
SADIO YOUSSOUPH PAM 221466 3
TURPIN FRANCISCA DIR.ADMINISTRATIVA DICOL 212310 3
VI1HAA ttOLGA ASS.JURIDICA CDRA 221780 3
VIE1tAA SEiBMrIAQ ]jBL.PRbV.NbR~E MjC.:r. .,

'"
ASSAD QUEDAMA ASS.JURIDICA FINANCAS 211896 4
ARAUJO LUIS CHEFE DEP.LC. M.C.I. 215965 4
ANDRADE CARLOS DIRECTOR GERAL DGCI 211852 4
BlOTE LEOTORIO DlR.GERA. ALF. FlNANCAS 213646 4
BALDE MAMADU ADMlNlSTRADOR PRIVADO 4
SECO BALDE CONTABlLISTA PRIVADO 211953
BARI IDRICA ASS.EMP.IND. M. C. 1. 221562 4
BARI MAMADU COMERCIANTE CATIO 711143 4
CARVALHO LEANDRO DESPACHANTE BISSAU 212539 4

CANDE CHERNO COMERCIANTE PRIVADO 611158 4

CO ANTONIO DIR.FINANCEIRO V1AVEGRO 251529 4

FLAVIO. FERNANDES GERENTE SOGUICOS 201072 '"FERNANDES LEODENILDA SUB.DIR.GELD. JUSTICA 212068 4
GOMES MARIO ASSIS. ADM. ONG 214160 4

GOMES DOMINGOS M.C. I. 211958 4
HANDEM ALFREDO DIRECTOR SOLIDAMI 221715 4
MANGO ARMANDO CHEFE CONT.ADU. ALFANDEGA 213646 4

NHANCA ANDRE EXPERT.NAC. P.A.C.A. 215914 4

NUNES ANTONIO VICE-PRESID ANAG 222034 4

PROCEL ARMANDO DIRECTOR GELD JUSTICA 212068 4
PINTO ORLANDO ccrA CANCHUNGO 911380 4
PINA CARMELITA RESP.GAB.JURID. D.G.A. 211649 4
ROQUEZ BILL REPRESENTANTE AFRICARE 201066 4

SIGA LUIS JORNALISTA ANG 212151 4

SANCA DOMENICO JURISTA 201049 4

SEIDl SERIFO GERENTE TITE 4

SEID ABILIO COORD.C.E.A. INEP 251267 4

SILVA DOMINGOS COORD.GERAL. C.R.C.C.P. 212056 4

SANTOS MARCELO COORD. MONET. AFRICARE 201066 4 :~ r:zJ I'I I'
i I
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AMADU JUNIOR NOTARIO <TUSTICA 215235
AL,VES ANTONIO DIR.Gl\I3.ASS . .JU MNEC
J3Af<1J30 ANTONIO DEL.PROVINC. SUL 511297
CIIANNELIJ \'1ADE GER.DO PROJECT TIPS 201104
Cl\SSAMA DOMINGOS CMB 212253
Cl\I1l\IV\ ANTONIO COMERCIANTE CACnm 711152
CAMARA. MARIA DIR.ADM.FIN. FINANCAS 213646
CASIMIRO FERNANDO DIRECTOR GERAL GUIMETAL 251064
I)'ALMADA PAULO SEC.NAC.ADM.RM UNTG 201036
DJASSI A11ADU COMERCIANTE M.BANDIM
DJAU AMADU GERENTE PR1VADO 201132
DIAS AUGUSTO COOR.CIENT.FD. F.DIRE1T 221033
DADO ERNESTO D.G.GAI FINANCAS 212785
DJALO SALIU MEMBRO CCAl CCAI 411393
D1AS ARMANDO SECRETARlO ACC ACCIA 212290
DJAU BEMBA ADMINISTRADOR PRIVADO 201109
DELGADO AUGUSTO CHEFE REP.O.M. C.M.B. 251760
D]\.RAME TCHONDE COMERCIANTE M.CENTRA 251436
EMBALO JOAO DlR.TECNlCO GUlTRANS 251223
FERREIRA CARLOS ADMINISTRADOR PETROMAR 201522
FURTADO ANASTACICOORDENADOR D.G.I. 215736
FLAMENGO FERNANDO ADMINISTRADOR CONS.LDA 213880
FADIA JOAO ADMINISTRADOR B.C.N. 201568
GOLE JULIET PESQUISADORA TIPS 201104
GOMES NICOLAU JORNALISTA R.D.N. 213072
JAITE MAMADU COMERCIANTE PRIVADO 211034
JALO LAMARANA SEC. REL. EXT. L.G.P.E. 251210
JUNIOR MAMADU DIR.GERAL PRIVADO 221044
JALO ANTONIO COMERCIANTE PRIVADO 511130
JUNIOR C.GOMES ADMINISTRADOR PETROMAR 201522
LIMA AGOSTINH COMERCIANTE SUL 711110
MANSOA FRANCISCSEC.G.ADJ. CN. S.PAIGC 212164
!"1ANE AWA RETALHISTA M.B.MIL
f10NTEIRO ISAAC COOR.EST.S.E. INEP 251867
MTI!"1}\U()U DIA EMX.SENE 211561
MANA.FA MM1ADI MEHCADO PRIN. COMERCIA 212165 .

_ NETO CESAR DIRECTOR GERAL BN.T.A. 214845
OLIVEIRA CIRILO SECRETARIO POLITICO 213131
PINTO JORGE ADMINISTRADOR PRIVADO 212666
PINA JOAQUIM ADMINISTRADOR PRIVADO 213207
RUETA ALADJE VICE-PRES.CCIA CA.CINE 711152
SANTOS ANTONIO DIR.GERAL ALFA ALFANDEG 213521
SANCA MARCELIN SECRETARIO POLITICO
SO MAMADU C.C.1.A. BAFATA 411297
SEABRA VITOR ADM.PROPRIETAR PRIVADO 201533
SANTOS MANUEL ADMINISTRADOR EMAT 201664
SILVA SIMAO PRES.ASS.PESCA QUITAPES 711152
SEIDl MOHAMED COMERCIANTE M.BANDIM
SOMATI MALAM COMERCIANTE M.CENTRA 214187
TULENTINO AUGUSTO OG. IMP. NACION BISSAU 201268
TOUNCARA SADIO PRIr1. SEC. EMB.GUINE
TOUNCARA l>1l\MADU PRIVAOO 201334
TABORDA ANTONIO AGRICULTURA PRIVADO 911210
TAVARES JOSE DIRECTOR GERAL BIG 201256
VAZ JOAO VICE.PRES.CCIA 201556 201556
VIEIRA VICTOR MINSAP 251842

. VELEZ CARLOS DIRECTOR GERAL P.P.A. 212804
VEIGA TERESA SERV.CONTEN. FINANCAS 213646

MANE ABDU ASSES.JURIDICO MCI 201769 P'4RIBEIRO MUNIRA OIR.COM.EXT. MCl
CAMARA MALHAM DIRECCAO CCIA 201602
FLAMENGO FERNANDO DIRECCAO CCIA

BLACKEN JOHN COOROENADOR TIPS 201175
GARCIA CARLOS ENG. TIPS (IPC)

iSOBRAL JORGE JURISTA TIPS
ZAGONEL LOURIVAL JURISTA TIPS 201175


