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vlad M. Kaczynski 
Consultant, TIPS 

.. 

Amb. John Blacken 
National Coordinator 
TIPS 
Bissau 
Guinea-Ilissau 

Bissau, April 2, 1995 

Rc.: l'vIISSION REPOH.T (íVlarch 12 - April 2, 1995) 

Dcar John: 

1. GE\'EH.AL ASSESS\IEVf OF r.nSSIO"' ACTIVITIE:-; 

Fol'.owing the Sro)::.' of Work estflblished for tlli'.> rnhslon, I liavr 

a) 1)reparatio:i :-:::J ?rr.:;:::nt~t10J1 of the i-\nnunl Fish-ry 
\fa1rngemer.t ·?:::11 foi" fae il::;hery sector of GuiJv.:::1-Jfü;sau, :rnd 

b) Support of t.::c ;'-,1~:::::::'.ry of Fisheries in preparatio;1 ofmaterials, 
analysis and 1·econm1:-:~:2::l~o~~ Io:r ne~otiation of a ne·n- Fishery Cooperation 
Agrcement behYecn G::::.-:.'.'·J-~~:-:.J:.-::1 <;:;-::1 European Unfon. 

On t!-:.e rques1 ~,r ::~:> :',~· _:.:;te? ::>f Fisncries, and :")cca:.:3e the i"'"Eaistry 
\'i'U.S e·l'J:.l ':l""U ·~n !~·i.!V ,., '', '· '-" 7·;J ~, "', -.-,., tion on .,h"' ,, ~"'ove··· e·<·~ oncd .1 b ~- ..1..1 ,,_..,~ .... -~ ........ ....._.,,,, ~ .... -. ... ..,.._, . ....i. "- ..... ~.v .ia ... ,ia, ... .oi. 

Agrccmcnt) sp,ent n:o~il 1~ir.;:; :=-,;1c j:':i·~paring a mrn1i:J~r of st~tlstical stüdics 
addrcssing major cm:.c~:r-;13 cr '.~1c GoYc:rnmcnt. Tnc follor.ing ",York '.vas 
donc to hêlp thc Gover:-::::-:.:2=.t ~:1 n:s:hnping its international fishcry refat.ions: 

1) I\·1ore detniled an:.:lys:s of c':tches ~d fishing effort of the EU's and other 
countrics'flects opcr::t1;:ii~~::..e 2i~O nl2lr Exclusive Eco:iomic Zone ((EEZ) of 
thc RGB. Severa! impo:rL:nt llmHn~s wcre madc and transferred to the 
1\1.inistry includ!ng excessivc us2 of the number of ships by the EU countries, 
underpayment of tuna license rees, nnd severe dcpletion of most important 
fish stocks in Guinean waters, 

.. 

•. 
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2) Full analysis of all existing fishery cooperation agreements currently in 
force in the \Vest African region. Most data was collected in FAO - Rome 

_ _4uring short visit to the Legal Office and other _µillts ofthis organization 
(March 9 - 12, 1995). 

This study helped thc Government to take regionally coordinated 
position vis-a-vis the EU. Using an exan1ple of the Senegalese, Angolan, 
Mauritanian and Guinea-Conark_v tcrms of agreements, the ~Iinistry of 
Fisheries was able to establish more' rcalistic but also more favorable licensr 
fee structure an<l onc-timc conipensations that might increasc financial 
returns from the fishcry resonrces. 

2 

3) During four rncdlngs wiC1 tl:L~ .\fi?1i.st<:r and th~ Exccutivc Cou~1cil ofthr 
l\Iinistry of F3shedes we :p;·cs(·n~'-·d our r.:1:om;11endations a::d :rnsv<ered ali 
qucstion.s. All members uf ~):;_· Cu1:1(':::1._:::lcg:!tirm \Yerc present and ·we were 
able to convcy 111 th~·ir ;1t~~·=·-~:'::• ;;i-my S1::;;ort.lnt ;wfrit:> ba:;e,l on srati:;tica! 
material t:1:?! -~y:~:-; r.·c:·;v<·J ::1 ;--:,-. f:i:·::~ i.-.;;~1 ih~· loc:1J St:ltis;-;c;~J S<·n·L·t· :rn:l 

Jatcr full!· ~Jrct~~.").S~~l ::I>.> - ~'.. ·,' ~'.•c::::4_:~~ _ :~J:1t~o113 to th~ (;ov~r::n;e;)t 

wc reccivc:J ~::~:::>u:1J ::;:~~,-- :; : :i:for:::'.:'.: ;a, fü~1t aftcr time·co1:s11::ninv •md ,,.. 
cornplex repr:>c:ss)::-i;~ ?,~;Y:· '. '-::'1~!(' :1 _'":nc··J plcture of th!? c1!1T~~1t status of 
the conm1c:rc~·.:J ~L'>h '.;'.o·:'·_;>: :·:;;;:~::~1-.-, _::.Ts, :i:-::.d fishery ;"!div;~iP:-; ofthe 
foreign fle2b. 

was based -o::-i :J::r c:H:;2,· :·--: ~· · '.':~:~~~,e ·:._-y recommen~}:1t1c:;-i, ::!1:1 brc:rnse 
·we havc a:lJ:;·.:s:>:-d ;::.:·:...iy ::· ::~·y :~11d ~ ·~-::~·:y m~rnnge]11c11t-r-~bl':J proülems, 
all matcrb1s -:s2d to :;~1~;:::,; '. .:::· ~' :::·. :_,:;:,- ~:iid_ng tl:~ nc;o~i::~ion of the 
Agrecmcnt i3 ~lri:?l~rr.bL· i:: ~::: .lcsi::;;i ní' .:.e Fishery i\lana~::-mcnt P!an for 
the sector. 

6) ln ore.ler to advn:--ice :~s ,;;2:..:ch as _possi:ile a prepar~tion ofthe AnnuaJ 
Fisher1' 1\:Ianngement P!:m, v<e ha..-e org:rnizcd the Fisherics J\:Ianagcment 
Round Table, that attraetd ap11roximately 40 participants induding thc 
l\1inistcr of F-ishcrics :Vlr. ,\rtur Silva. This meetíng took ?bce in l\tlarch 30, 
1995 and '"as ve11' constructive as a tool to build participation and obtain 
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•• 
better understanding of major obstacles that could affect implementation of 
such a Plan-in the real life. - ~ 

2. DELIVERABLES 

During this mission an extensive statistical analysis was made to better 
undcrstand patterns ofthe resourcc use by the foreign flccts, the degree of 
overfishing (as expressed in dropping catches, yields and size of fish 
harvested), the way the Government is allocating fisháy resources to 
various users and conservation mcasures that should be in place according 
to existing country Jaws. 

Among most important pnulurts of our current work are: 

-.ê.) l\'IE1v10RANDUM of thc GOVERl\.:\IENT O~H'lSHEH.Y 
COOPEl{..o\TION r\GREE:\J~~NT '\VJTII TlIE Eli (atbdu·d)), 

L) 1~\\·ent:· i1v~ st:3tl.::>l;c~11 s~·l:~~=·~; :~t1:1re __ ;s!r;:-~ >:: ~·~1 ~~~:.5·~:t~s :?3 Yo1"1n~r ~1~1d 

p:·~·:;_·:':. ·::~tchc:s, m.: ..... "J1~er of~;::i~3 t>~:t }·::~·~ivcl Ecc:>:·.< i.:o::~:;os:~ion of 

e) FISHER~J:i:S ~\L-\I'L\GE'.,,J:~:;T J)LAN - :.: ~'e:::._~;:: •)r 1\-fuistrv's 
re1::'.1·:-:::":-nt to :;:ie1? :hz:m :'._:1 ~:;e .~\.::;r·: :·: '. 2::t n:::;u~'~:~ '.: :1, -. ,·~::ave r!tlvancc:l 
t~~ .... 110 º"'!"-'"ent ~ ... $.- ............. .,_,,"'º ~,..,r- }p···-. ·.·,•-:i.·("'."'l .-"'t ~--~ \...."".;~ ..-.",., .. -_,-::-.,.,....".), ;t ~ .... suuac···"':"}.<l 

J..;_,_.,, ...... v • .......:. ... _.l v.....&.J. ..._....,.,_ ...... ~ ...__. .. ; .... "ª.._ ...... ) ,, --· ...... ,_ • ..1 Jt .................. ,,.iJ-... ...... l, ..... 1 _,.. _,.J "'-,_. --.J ~.:::J ..) __ l.J 

th:.1t :; :-;:~:~ ~tin?e i3 f ~~e:::~ 2 J ~) .:-~- _2::;.:1 .. :::; ~ )~ ~:1 ~ :~ ~ ·ç~ ::_; ( .,· -_, ~ -~-, ·,· 2 ::i ~:t of ti: 2 

d:::.'.;1 :-:J·.·;) ~1ntl p:rz::::~.t 1:1~ J:.::::..~t oL>:: ..=:: ;::.:..,;: :::t .~~~:;~ _! . :e' :~ê:<.:t :::Ussim1 
(l\by, 151)5). 

T::.:3 is import::nt f::::t -.-H: c;:.11 ~J:-::::,!e J~Dl"'i ~:.:J ,:,c::~:t'.-.i:; recdvcd 
duri:1,; H:::- Hourn1 T:ó]e on tJ1is sp2cii:c ~foctff1~e11t. 

3. OTHER FINDI:-\GS 

a) \Ve wcrc a;:iproac.he<l by thc JJiss:m Port Autlwrity to hclp them 
assess the scope antl cost of remoYing Girce Yffecks from the fisltlng port. 
Thcse halr-sunkcn s.hips hlock about 50°/o of thc usable spacc and make quasi 



'f 
ii:npossible to unload safely and quiêkly the fish for the local consmnption_ 
market. A short evaluation -of this situation is attached to this ReporL I 
would like to reconm1e.nd bringing one salvagmg expert to address Port 
Authorities' request. 

4 

b) Thcre werc many requests that we devote more of our time for thc 
fishery surveillance and control system in Guinea. One of our following 
nússions should address this problem more carefully, 

e) There is an urgcnt need to improve the ·work of tht> i'\'Iinistry's 
Statistical Services. Thcy use antiquated equipment ~d software, people 
are poorly trainrd, thcre is no motivation in their y,·ork, Je:H1ership of th]s 

unit is not comprtcr:t :md thcy prepare statisticaJ mfor;i~::fi011 tll:1t requires 
trern::ndou:> nmoul!t of fürtb::r •York and re-proces.'.;i21g. 

\Ve Y/?re ~bk to get :.:T:.::::millJy large poo} of d~;Ll ~·;-;>m thr..· { ;ovcr:im-;>;~t 
tharú.:; to tl:~ ConslJ1ting Co::~r;-~d signed ;yith f\.11· . • h:;:.· T(c'.·: Y::L fk '>'<~is 
v~'1 .... r c:~·Ti."(.~(iy:_i. l rccoi~!n1_·;~J ~J :::e his c.X:pi.~r~L...;l~ ;~i:;:> ~~-1 r:,~\· ~~.:::;· ;-'::tilrt·. 

d) I~ :·:·~~:~.s ·?:~:11 r"\~\~: .. ~· :~} ~:: :;·1p t1.sh[~I~it' :)[\Ctnr (>:-_<:
,_::t ::: ! i:::Y~' ·1 ~·:'):: ~J~··.1 ~/;'~-· .: .~-:: :1;sne1~~: :\i:~na"~-·:-:_ ·~ 

.................. - . ·~ .... : 

: ~ ~ • > .\ 1: :; j _--; -~ :-.\') 

, ~.':- ~ !:o·;r,. ~ t 

~ .. - J;J~2 (:~~!:l 

-~:'.- :t\ ~)p!;:_~r 

1 :>:J.~.·_:: .. :;r r1::.:.~ J)r. l)~:-,,·:~- =i'~~~1art~y cun1~"s , ... :~:1 =~ ·: l~\l.: ~· ~~·~·2!~ J3tcr) ~n 
!:-;'.' J;; rn~~ J :: '..~l' üf: : '.1=>' 1 ~/e'.. 

_, ·..., -. ' - -. - --.. .. 
;.. . ,, ... .... ~ __. ', , . _. - ' .... . .. .. ...... . ~ 

. l - . - -· \ ~ 

3 :1 ";cry sun.·e:>sfl.:~. ~: 

'~ 1 :-.nan~y pu~~·:!r 1-·_ ~· .. 

· :· <' of Fisheri~s ,. :~:) ': :. · · 
:·~ :·,i!cnt and s~~k .'::::: · : = : :· .: · 

f a;:J }oo:-dna for>Y:UJ 1CJ ;York ·nith YOH in !!::' ~·:.~::I"é'. 

, llest rcgu-rds, \/ ! 

i 

i/ cl 
'· l 

Enc1osures Vbd i\I }Cazyns:<l 
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PROJECTO DE PROMOÇÃO E APOIO AO COJVfÉRCTO- EINvfSTIMENTO 
- (TIPS) 

MESA REDONDA SOBRE 

"RECOMENDAÇÕES PARA UM PLANO DE GESTÃO DOS 
RECURSOS MARINHOS DA GUINÉ-BISSAU" 

Para prevenir - a destruição dos stocks de importância comercial e 
aumentar os benefícios sócio-económicos da Guiné-Bissau o Ministério das 
Pescas propõe introduzir um Plano de Gestão dos Recursos Pesqueiros para 
1995. Esse Plano irá servir como ponto de partida para a gestão, uso e 
protecção dos recursos marinhos vivos dentro da Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) de 200 milhas a fim de assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo. 

O Plano indica C:Jlgumas medidas que o Governo em cooperação com o 
sector pri 1,r2do e com a assistência de vários organismos internacionais de 
cooperaç3:J d::veriam tcr1ur para impleme:1tai éJS recomencJ:Jções dos té:::ni:::os 
n::::cionai.:; t; c:nclusó:::; :J~);e.:;entadas íl'.' documento c:_:i TIPS: "GRM::J:=s 
C,~,r~/JTAC·J::] o= ?O!_ÍT/":,,.~ ;~~s~~J:=.:n,:1 tJAS/C":.V.;1L ". 

O Pi:::Tr, i:á tarr:' '.:;~1 sst~t·e!ace~ o r-:roc:;s::;o acJr~:;·~:3'.rativo atravé:; elo 
.. 1 13' o~ r.::::;r-• :-~ ~ ~ ""'"º''. ·---,~ ''ª 7 =e d"' PI',..., ::- .. ";:;º ger1'c'" ~ ~onL'1nuamenLe r-1/· i~-·-1 ~ ''-'"·_.. ... :1.:::.JJ ~ ........ ,:) I-' .'._.:::> v ..... /_!__~. ~ !\\._:):.) ....;._;,ú " :'......1 ..... ) 1

...J l L. Ct:: 

ir] também f:rar os lin<:::s e os rnétocos d:::: cJntrole qu::: os organismos ds 

·'--1' 1"'"',....., "'~ ... r: .......... : ..... ·1~ a'o r. ·· · ... r. 1 ' e:: .... :...., dJ~ '12 ~~ r-;r·. ' m 7:· ...... •• -- Em cons~qu1 ·S...,ri-... j-'··<;, l~I '-~· ~;:, r-- .... , ve.J ~ ~, .. , :::> ---· ... '- .· ;;, _, '· ç .:,, 1 ~1;.: 

··~,3~3 li;nit::-:~J g:::o:Jr·(.- 1 CJ P'::::~J PJ'ª 1~):,:; e,, pr::·::: ... 1s e necessici:J2::. 
.·t ;.=·esca z:·~ - ~=;:::il n~~-.-.- : ~;:_::J in.~: ~ Jo3 i·1c) ~- ··.:;::..: ·~.-:~ .. -) .~Jcr:~: -·. __ .1to. 

' _...l 
/ 
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A gestão dos re.cursos h-aliéuticos da República da Guiné-Bissa~-em 
condições .de eseassa informação cientifica 

a crescente sobrepesca e a crise dos programas de gestão 

Alguns especialistas pesqueiros tanto da Guiné-Bissau, como 
estrangeiros são de opinião de que um plano de gestão sustentável dos 
recursos pesqueiros deve-se básear numa boa informação científica (Cury e 
Roy, (Edit.), 1991 ). Esta opinião recolhe o consenso tanto dos biólogos 
marinhos como também daqueles que exploram esses recursos . 

Tal ideia porém, reflecte umJ 1gnor3nc12 s::::1bre os padrões do uso dos 
re::: 1Jrso.s pesqueiros ao longo d3s c:Jst'.3s :::J:=i i·.fr;::J Ocidental e também de 

. ·- EI b . . . . - d ' ' 1 0u1ras reg1oes. a ase1a-se - e:r::i::.:an12n'..c; - ;i3 :::~1.J::is1çao e que e passive 
cJ;;:::.:::guir-se a curto prazo d3dos ci:;r:tíf::::1:_; o~::~ ::·J:; para fixar os ní 1;eis de 
,,.....,......,,..--. .. ! ,..........., :.J. 7,....,,,......• 1:::::,",.... O p ..... + ........ b'.:"J!=:i.,-,,..:)r ...-.--. ,-.· _:,.-!:.-/--...--. ,.-~ ~J .-, -..,,..,,2..r- I -~ dr C' r:::i,..... ... C ,..... 
,__,.:,~.J,cl!.;:::; p"--rm1;:,;:,l\J~I.::> '-' ~~L.:H ~•-·~~r :::: 1.1--'•-•.:::i, ~-··.2~,\3ya8 )0 1...,~tli002' 8 

:i: r~12:J ambiente maíinho. (j c-.a:='J ~:~1 C:!~J:. >~ :=;:::: .. :::xp!i::::a b:.::11 o fr·asasso 

_, -~':._ .._I ·-..- ,;__.___ ·._~.J,J - ~' ~I \' 

·J. 

., ~ .. ~:-1 
,--'~ • .J J J -- :, 

;::::rs?rJ r ' ..... , - ,,, 
; ; ' ". ~ ) 

!.1torn12r;,3:; 
:Y L' fo rn 2 e i cl:.: 

... . . 
J ..,; :... .. • • } ~-

. -' , ; .. 
1or ... 

CJ :-"]5t- .. : 

: .:>to 12'/C'_; 2 : : :.~ 2 OS 

-·=n~ent2. /-.:; ~~::-1c:ipaf3 

;o3I~; ) per 
p-:Jr3 .:i.:; ·),:J2. · : :.'or?s 

-; J O L' :J:; · . .: .:; ~-.' _} . ~Jl"/77 J 

... (~ J) .:l 
-~ ) t J __,· -~ 

' '~. ~: :l _,_,_.,,._, 

ho~:vc (;,Jn:;9n::;o ,·1en1 c!J;J :. : .. =,-,-;.' ~-:) e::; hmft::: e;·:: : _Jlura e a intcn:;fcJac12 

do ;;2:;c_1 p.Hmissível (3::;/::1--;~). O ;:J r:;•/J/'é}!TJCJ é ::i-:_".' :i.~;·1a/ment·~ corr;,::.'/cacJo 
pc:io in:Ju/iciente con~ío,'2 c}o u:;.J dos sl:x:.::> comerciais e fraca 

fiscalização das actívid:Jd>Js p2:;qu::.ir;:;s na ZEE c!.l r-'7GB. 
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3. A complexidade dos sistemas ecológicos marítimos tropicais 
que faz--com que não seja possível a conceptua1ízação de um·· plano 
transparente de gestão do m_eio __ ambiegte marinho da RGB com base num 
mocj_~Jo biológico universal para todas as espécies. Em consequência os 
níveis de exploração foram estabelecidos na base de tentativa e erro. 

4. As grandes variações naturais (ciclos de baixa e alta de recursos 
devido a mudanças nas condições bio-oceanográficas) dos recursos 
ocultam por vezes os efeitos de sobrepesca. Devido a esse facto a sobre 
exploração dos stocks não é detectável senão quando atinge proporções 
graves e frequentemente irreversíveis. 

Nestas circunstâncias, durante os últimos 20 anos após a independência 
do país não houve uma política clara ou consenso sobre as medidas de 
conservação e g::st5o dos recursos pesqueiros da RGB para assegurar a sua 
sustentabilidade a longo prazo. O Governo, por aconselhamento das várias 
companhias d2 consultadoria e organizaçõ.:;s doadorz.s internacionais, usou 
sempre o Cíit2rio i\1SY (R 2nd!m2nto ~,-13~~imo Sust2ntável) para g2ri; os 
r ::::ic 11 rc:o~ h:-i':·"'' ,-.:~~. - ,--i::::i 7nn- tro:-i;~'."'1 º c·1::::i C·J""l""~1·r 3 .o "".~..,,r3~+"'r1'~t·1ca bi·"''"',.,1·-~-, .....,. \,..lo v .:'.) 1 :_.,J._.-..Ll..._,lj..) '-".....,. .....__\..,./ :j f--'Ji._,_. e J,._.. JJ {JV.J Y._ .. t:;'. '.J':.Jl vl·.._... ,:::> IV1\.J.:j vLl 

C n n->, • ,"'-1 ~ t .? :,. -1'. ; -,-,' ~ ~_-: ,.. ': - ...... ~ ~. i \ -~ --1 -:.":: J u ,:::; ~ -:") n ........ - 'I o o ! ~ ·~ 11 o r' r ·, + . .:._ ; i ...... :- ", ; ,.. .... ) "'"' ..... ::::i b ·, ri '°'\ r, : ' ;. 6 () 
_11,..1 -·- ___ "-"--' ·"'-- u.•-, _,_,, r'-.1:.1 j~~ -1 , __ ,,,, ·-• '~-"·'- uV, ~,.-- - e.-

-- - . - --- - - - - - -- - - - e.-
- -

-' - - -· .. - --· - - - - 'I " .. 

critério GJ ::ri·c·.: · _:- :. 1Ji)', ·1983). :::~(ist:::, p~ít::::n~o. :·: : ~cessic!Jde urç2 •: cJe 
ela hJr.'.:líO 1 • .' 1_·'1C' ... ·.~·-· . .-·~;::; ,,~~r"S-'j r',-,- r.'Cl~[j'"r'.- 7:-.~.pi'r-i:- :'--:i G··1·n·'>-8'1"ç:~u -. ·-,-~::::::::-, .._, _ ~ _ ~·- ---~:..... ::;,__,.:> -•·- · _ J •• ..... v 10.._ ::> •• ..,,., '.J- •. ·) ._. u 1'v ..Jvu , ....,.._,._. 

tarefa d2v::.--iJ -~ _ · :.:~1 d3s píec':::'.'.:>:cçõ2::; so CsntrJ . !;:icicn2l de Pe~-; .· .. isc::s 
Hali:2utic2s iC!:~,-- .. 

- -..... ,, 7-1·:-· ~-
_,, J _ ...... ~.J JJ 

B::isc:Jr<::-·· - r:Js tr2b:!hc:=: e r2ccn·;::w~:.;::ç'.52s :~2 numerosos 21
_: :Jr-:::s 

(por exemr,lJ: L..c: .·], Hilborn e \'/:::i!~ers, ISJ3, Crani, ·10s1, Cody e Gu::.;nd, 
1933 e out;-os) :·.:. -:;~ 2fir111ar c;r;:; na 2u3211c>J d:J L:: i modelo concepcr::.i de 
gestão dos reci..:, ~ ~:; tropic:;iis da ZEE e n0 impossi~-<:idacle de s.:; faz.::r urn 
proonóstico e!'.) .:;..;'.:,.:10 dos recur:c;:::3 d3 íl.GB, propc::-:;e tom2r as seg~;:ntes 
medidas d.:ntíO c:J ;-;;3no de gest:So e.los recurse.:; halicu:;cos do país: 

, 
~;: •. ~1T"~~;~~·~ ....,. .... "!7' _..., ·v~•":-"'...,:•-"1'•'"-'-~<~ ·_.-~'li·'• - • ...., .... 
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----·~-·· --~p~ra_-~â,1.arg 11npl_!:m:ientaçap_d,e medidas de conservaç~o-~.g1~ç1plrna:d~_-g~stao.~1:c .. ,. ·~.'~~ 
-~ :-,~ · . :~~t2:1~~~- :'·'t'.~;?!t~ : :. ::~ 2 < . ·. . -. ..::>; :~~-.;.j;ljft-~F:::~;~ ·_:~_ '_ .. : :}_' <:!~!:.'!::~~i-<~ "_ · •-

. ·-'. "'· .~:,~:}\plicar'os critérios sõdo-economicos e multidisciplinares para s_oh.icionar as 
qUestões'que têm a ver com os recursos e o meio ambLe-nte marinho. Os biólogos e 
outros'"" cientistas marinhos estão em posição de reconhecer o · problema de 
sobrepesca, mais não a sua solução. As opiniões dos _cientistas são fortemente 
influenciados pela sua formação específica. Gestão dos recursos marinhos pode ser 
efectiva só através da aplicação de várias disciplinas (Cram, 1981). De lembrar que 
os científicos marinhos e os seus julgamentos foram e são freqüentemente 
influenciados pelas pressões políticas (Saetersdahl, 1980). 

3. Considerar as motivações humanas como parte integral de gestão da ZEE. 
A redução dos stocks comerciais da RGB é causada pelas insuficientes medidas de 
conservação a longo prazo (falta de visão) e estratégia de maximização de lucro a 
todo custo por parte dos operadores pesqueiros (avidez humana), particularmente 
estrangeiros. Estas são as causa? principais da crise corrente dos recursos dà 
Guiné-Bissau, apesar de que a sobrepesca pode-se manifestar como problema bio
oceanográfico dos stocks explorados. 

4. Considerando a urgência do regime de conservação, sugere-se aplicar as 
medidas imedic:ltas sem tratar de obter as respostas relacionadas aos recursos 
através da investigação duma longa lista de tópicos sobre o meio-ambiente. 
Apoiando nas investigações pesqueiras básicas e aplicadas para preparar o modelo 
de gestão dos recursos tropicais é absolutamente necessário considerar os factores 
internacionais, de mercado e outros interesses socio-economicos. É pouco provável 
que a investigação científica básica pode resolver o problema do uso sustentável dos 
recursos sob pressão da procura·(demanda), crescimento demográfico, preços, etc.). 
Por isso é preciso evitar a solução imedi~ta do problema de sob repesca canalizando 
todos os fundos disponíveis para a investig:iç5o básica (bio-oceanografica) dos 
ecosistemas marinhos sem considerar investigação multi disciplinar dos recursos de 
direito comum e pouco protegidos. 

5. Pôr de lado a ilusão de que a ciência e a tecnologia (mesmo 
financeiramente bem apoiadas) podem conseguir a solução dos problemas de 
sobrepesca e identificar as acções apropriadas de gestão e conservação dos 
recursos pesqueiros da Guiné-Bissau. A política de gestão dos recursos pesqueiros 
para os próximos anos deve confrontar-se com esta incerteza. 
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·As in-stituições responsáveis pela política e -:-gestão· pesquefra 
freqüentemente baseiam as suas políticas em concepções erradas da dinâmica 
de exploração dos recursos marinhos. É verdade que os cientistas têm sido 
muito activos na identificação da degradação do meio-ambiente com. riscos 
para as populações locais. Embora, tenha sido a comunidade científica quem 
ajudou a perpetuar a ilusão do desenvolvimento sustentável através do 
progresso científico e tecnológico. 

O problema existente de sobrepesca e declino dos recursos marinhos 
vivos da Guiné-Bissau não é um problema meio-8mbiental. É um problema 
humano criado pela sobreexploracao, falta de preocupação (acompanhado 
pela avidez humana) da parte dos operadores estrangeiros sobre o futuro dos 
recursos do pais e deficiências de gestão dur.:::m~3 vários anos. sob vários 

- ... - - .!. -- - - - - - - .~ - : - -

O Plano de gestão deve refletir bem esta import:mte conclusão. 
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Conceitos basicos do Plano Anual 
de Gestão dos Recursos Mannhos da RGB 

E POSSÍVEL GERIR OS RECURSOS PESQUEIROS 
DA RGB EM CONDIÇÕES DE ESCASSA 

INFORMAÇÃO CIENTIFICA? 

1. A crescente sobrepesca e crise 
de programas de gestão 

AlgLms especialistas pesqueiros tanto de Guinó-Bissau, como estrangeiros 
s<Jo de c;::nião de que um plano de gestão sus~2:1tá'1e:I dos recursos pesqueiros 
deve-se '::;:isear numa boa inform2ç'30 cienWic:i sJJrc eles (Cury e Roy, (Edit.), 

daqus:e:::: c;ue exploram esses recurses. 
T. I ideia reflecte ele certa for:.':.:i uma i::;;'.);-2nci:i sobre os p3drões do uso 

dos rcc:.:.-:.os pesqueiros zo lÓngo CJ3 costas '~2 ,\7ric:i Ocider::::I. Ela bass·i::i-se -
errone:::;;.snfo - sob a suposição de qu3 é po·::1'.'8l cc;-:ssguir-se a curto prazo os 
dados r~': -.tíficos precisos para fixar C3 n!veis C; C::::;J!UrZl p~rmis~íveis C est3belecer 
as m:::~:; ·.~.:>de conserv:::ç<l.o dos recur:s'.)3 e dei .T ::o <:í:~'Jiente r:iarinho. O caso de 
GuinJ c::.::;:ica bem o frac:i:s:>o dest:i ,:;~~;:ectati':~:. 

, \ .: :rtir c!os primc:1c:> acorde:; ::::::;;ade .. -, :: :'.J G 1
.:'..; ~-Bis:- :;u a~63 a adopção 

da zr.:::: : ; 200 milhas, houve umJ µr;:;s~ão e:·. :.-::n~2 .~:::s frc::.3 estr;:::n~:oiras nos 
recu:.: ~.: :_:2sCjueiros do p2Í3. Isto ~-:; /:1J ::1 qu::: .J> ~:í.=.::, :::mtc: ~e c2;::~'..:rJ tenham 
es1:a1~ ·J j c<.lir continu;:m.::mte. As ;:1!ncip2~:> ;·~2c 2,:, dsst:; ~endêr;si:i sZio as 
seguir.:·:.:>: 

1. Por ser a mafs imporf2nt9 fo,-:_'] de c.'f";fsas pDra o p2ís e por 
cons1IL. . .'r um recurso de alto fn!2r2ss::J :.·:::onó;-dco p.:.·a os op2r3dores 
estr2nr; :iros, os stocks pesque!ro::; da G1:jn 5-Biss::u sao usados de forma 
muito !J~i9nsiva e prDcilcamente Wmitadél. Os operadores estrangeiros que 
toma .O:J% desta riqueza nacional nao mos:.-.::m nenghuma preocupaçto para 
conser:1ar os stocks explorados. 

2. lnfonnação cientHica sobre o estado destes recursos é parcial, 
fornecida esporadicamente ou inexistênte. Por tanto nao houve consenso 
nem clara definição do limite de captura e a f ntensidade de pesca permissível 
(esforço). O problema é adiciona/mente compfícado pela insuficiente controle 

. 
• 

·. 
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~~ ?. "' .,,. ,,,.,. ...... '*Clfii~_:JIP. '!: 't' !ll'Piil l!9 - ~ IF!' 11111 ... 1 ~ .., ""' 
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de uso dos stocks comerc1a1s e fraca fiscalização das actividades 
pesqueiras na ZEE da RGB. 

3. A complexidade dos sistemas ecológicos marítimos tropicais que 
faz com que não seja possível conceptualização de um plano transparente de 
gestão do meio ambiente marinho da RGB a base dum modelo biologico 
universal para todas as espécies. Em consequência os níveis de exploração 
foram estabelecidos na base de tentativa e erro. 

4. As grandes variações naturais (ciclos de baixa e alta de recursos 
devido a mudanças nas condições bio-oceanográficas) dos recursos 
ocultam por vezes os efei!os de sobrepesca. Devido. a esse facto a sobre-
exploração dos stocks não. é detectáve/ senão quando atinge proporções 
graves e freqüentemente irreversíveis. 

Nestas circunstancias, duíante os últimos 20 anos após a independência do 
pais nao houve um3 polític3 clarJ ou consenso sobre as medidas de conservaçào e 
gestão dos recursos p2sc;~; :;ire::> da RGB para as:::2gurar sua sust2;-;bbilidade a 

lonqo prazo. O Gcvc:r.0, · i: :r aconselhamen~o das várias co;-;;?J~~hias ce 
. . 

··- -·---- --~------ -~-·- -----·· -------
....... ...,,.,'-'-· .. -··-- ............ ~ ...... ···--·.: ......... _, ........... _.,_ ..................... __ , ...... , .... _, ---- -OJ•••, .... 1- ...... _,,._., • ..., i·••-' 1 

(Ren:limento Maximo Su.::.: ~n~:'.'12!) concebido pam estimar os ren:::;112ntos cl2s 
espec1:;s de zoms tsm;: :::::-:·'.'~;s e fri:Js, para ge;ir os recursos h:Ji8uticos cb ' 
cara~er troplcal e de e'.:: .. 1;:-)sição e caracter!stica biologica co(np:etam2r.:2 
diferen~e. Infelizmente, n::-::.'.-:: ;·,1omento porém h<:i um consenso generalizado de 
que as:::;e critério er<J eríZlC~') (,:.'.~.'Jly, 1883). Existe, portanto, a nccos~:~:de ur_çsr::a 
de c::Jtorar o mocs~) c:r.:::~,:~:.: '.Ida gast5o dos n:-.:::'Jrsos tropic::is c1:i Gt:ine e 2s':z 
t~refa êeveria ser n:: sr(J<~:1 :>:::)o Centro Nacion2l da Pasquisas Hal: :::uticas. 

2. Os princípio.::; Llt: 9:::;:~0 cios 12cursos p::.::;f]ueiros 
cem pouco ccn!: :c:,·J~2;·: J:o cientifico 

Baseando-se nos trzibalhos e recomendações dos numerosos autores (por 
exemplo: Ludwig, Hilborn e Wa!ters, 1993, Cram, 1981, Cody e Gulland, 1983 e 
outros) pode-se afamar que sob a ausencia de um modelo conceptual de gestão 
dos recursos tropicais da ZEE e sob a impossibilidade de se fazer um prognóstico 
do estado dos recursos da RGB e propõe-se tomnr as seguintes medidas dentro 
do Plano de gestão dos recursos ha!ieuticos do pais: 

. . ...... ~ .. • . ... . 
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1. Tomár decisões imediàtas de conservação e actuar antes de se obter os 
dados fiáveis e consenso cientific~1 Não é necessária nenhuma acção científica ou 
estudos adicionais antes de se tomar medidas com vista a restringir as actividades 
humanas que afectam o uso e sobre-uso dos recursos naturais do pais. Neste contexto 
os apelos para-Investigação adicional podem ser apenas táctiCa para adiar a 
implementação de medidas de conservação e disciplina de gestão. 

2. Aplicar os critérios socio-economicos e multidisciplinarios para solucionar as 
questões que têm a ver com os recursos e o meio ambiente marinho. Os biólogos e 
outros cientistas marinhos estão em posição de reconhecer o problema de sobrepesca, 
mais não a sua solução. As opiniões dos cientistas são fortemente influênciados pela 
sua form3'ção especifica. Gestão dos recursos marinhos pode ser efectiva só através 
da aplicação de várias disciplin:is (Cram, 1981). De lembrar que os científicos 
marinhos e os seus julgamentos foram e s3o freqOentemente influenciados pelas 
pressões políticas {Saetersdahl, 1920). 

3. Cor.siderar as mc~ivnçJs:J humans3 G)mo paí~;; integral de gestão da ZE'::. 
A reduç-50 de:> stocks cort:'.;)rci:::3 ~~~1 RGB e c::us::da p::;l3s insL:7iclentes medid.:is C.::J 

"'"" ~ :; 1 ;:,-- ('-",, '-.. ·..,.- ) ., '·'''>r..,•,;~:., dn ~.,: ; ã d !,,-·- ' con..,-íVc..Ç~,o 3 ongo prc:..::..) 'º"··· _,_vi"'ªº ~ "'-"L•~L:..::_,.~ - m...u-.m.zaç o e''-~·') ... 
. < d .... •.. ....., ...., 1 .... ,... ,.,- ~~ .... ~,..... • • .. • • ' ....., ,-. ,.... ..., 1 ~ • • - , ... I ..... ' ~ir• .- ' h "."\ ~ '.l) rti 1 f-. - ~ ..., . •. l tO :i co~..::i ."..:.,O:;,, º"' ·-.--·-·- ... , :-·---•., ... -" ',~·,.~. _ Ur?".:..,.c., pa cu.:.;r1 .. ;,,_. 
-Vl..1-•A•::.:J....,'' ...,_,. ~---- --- -·; •·~·--

"O<""·"'"f ' 1 ) ri'""" SObF'"'"'·º·'I r-·', ·-~ r1 :-.n:~. ~,--~'O ) prob'"-·'3 b"1o-oceano-.,· ·.) u,·~~-·;.,.; .,--" ···.-~-•--.-'··"' ,, J,_, 1:., .1 l.-J1i '. ;;;,;,.- .-'-". 

dos s'.oc:-:0 ::::;::!orados. 

4. Co;-;sideranc.J :i UíJ2:.-~c: 1 ·Jo regi;·,: J d2 coí:: :;vação, sugere-se ap:;c;_:í '3 

med:,:;23 ;;-.~: .. ::'.::Js ser,1 i:: ·:::1 (: . · ~=í ::3 rc.: : ~~~·e:·.; 1~l.:·}omd:::3 c::os recursos::~:-~· . 3 
da j;1':e::::::::::~ .'.o clu;iiJ l::.·; :1 :: ·: '.; >)pico:: ; _·:;'~·~J o .. 10io-:;;,;':::·nt8. Apoi::' ':· ··' 
inv.~-:~~-s:_:,~ .:;.-_: ~-::squeL·-.s ·~,·\ =~·: ~ 

recL::.::o:::; ·:~:: :.;:.ls e 8\:3·: '.':':::;:·;: · 
c!9 :·.~2:L2 _"'. _:~ J 01...:'.:r~: > : .. ·~ ~: ~ _. _ ~ 

J ~;)!'.c2.d ; :::-:n r::: :raro rn·xslo de g~~:.:.':·) .. ,,:; 
r:2c:3.s.::' .) cc~~-3:~::,·-:r os 1-:~~..;~01as intem::._-;:~l· -~ 

........ , .... ' ..... - --- - ' ............ ,.... _,_,,,.rv. . ..... ;.,_,_...::..,;, 

in'1::;::r;:...;:·::> -:-:..:1.:.,ic:J :. :::..:J _: _ ) í;;.:~l'/. 1 .:·/.::,,na C) :.;:;o sustenL:'_.·,·,i 
rect.:i'30.3 .:::.:L :..;,;1a prc_:,:::·. J 1.::; , : ~--· .:.~CJ, e;-., ... ;~ ::,::~) ,~: :mc;;1L~ 1:0, preços, s::;.). , '~. 
isso J pr:.::;j;:;) s·1itai n ::;c;'-~·;:':'.) !..~·~ ::.:::i c·J p~:.':·!cn;:i e!::; sobmp:::::c:i canalizamb t:·.:·).:. 
os 'fundos ui:::::-oníveis pnt:i :.:i i;-;"/::: : ~3ç:3o bt:::J (jio-c :2:mor;r:ílca) dos ecosis: :. :. J2, 
m21ir:ho::; sc.-.1 consid;:;r:;r in·1:.::.~: .. :r;:3o muj ciisci?li1:Jria dcs recursos de ce;;c;~c, 
comum e pot.:so protegidos. 

5. Pôra lado a ilusão de c;t1G a ciência e a tecnclogia (mesmo financeirnmente 
bem apoiad:is) podem conseguir a solução dos problemas de sobrepesca e identificar 
as 2cções apropriadas de gest50 e conservação dos recursos pesqueiros da Guine. A 
política gestionilria dos recursos pesqueiros para os próximos anos deve confrontar a 
esta incerteza. 

. . 

. ---- 1. --------·----
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Mesmo em/ situação difícil de Guine-Bissau é possivel definir a política 
eficiente para o sector das pescas. Existem teorias bem desenvolvidas de gestão 
em situações de incerteza. Em situações de escassez de informação cientifica a 
maioria de medidas que se devem tomar deve-se basear simplesmente no bom 
senso. As estratégias de gestão devem favorecer as acções que podem enfrentar a 
incerteza, que através de tentativas e erros, monitorizam os resultados, actualizam 
as avaliações e modificam as políticas. Eles favorecem medidas de gestão 
reverslveis. 

As institucoes responsáveis de política e gestão pesqueira freqüentemente 
basei3m as suas pollticas em concepções erradas da din~mica de exploração dos 
recurses marinhos. É verdade que os cientisbs têm sido muito activos na 
identL'ic;::iç2.o da degradação do meio-smbiente com riscos para as populações 
Joc2is. Embora, tenha sido a comun;.:.bda científica quem ajudou a perpetuar a 
ilusão do desenvolvimento sustenL'.Jvel atrãvés do progresso cientifico e 
tecno!óJico. 

Cl c~ob~:;ma eíis'.-::n~3 e~ sobí::T"' -,::-:1 e ci2c:=:-:J ccs recursos marinhos vivos 
d1-Q~.'.~::)-)s:-"'.:u n:io 2 t~;-n ":'rc'.·~'-::iJ"'_·' ~.~-::!o-2!1í'.:-:: .. ,-+-:-:!. É um oroblema humzmo 
e ... : .... .,.'.-, ·-:- 11 c:-,--~rec·'',.....· 1 1'·r-:-r.-.o ·~0 ~'J r'-~, ..... ~~0rF· .... ~ ..... -;·:i (~ror.ip~rh~da p0 Ja av;dC\7 

J,,, •. , ,--·· ~-. ~--,•·•~·--~-··, ;_J_ •· · ;·~v~ ·,-·-~,_·. '-'~ ,J. ~ l <.< v J --

') .... - o:-~ ,. • • • 

e J:.::.:}i:·.:iss de ge.::.~.::J c;ur::r:'.J ,,.·_.'.:3 2nc3, ;::.::.'.J Váíios sistemas políticos, 
c;cr..'.:. ·::c·:s e :oociai3. 
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PROGRAMA 

l\1ESA REDONDA SOBRE 

RECOMENDAÇÕES PARA UM PLANO DE GESTÃO DOS 
RECURSOS MARINHOS DA GUINÉ-BISSAU 

1. Gestão dos recursos halieuticos da RGB em condições de escassa 
informação cintífica 

1.1 A crescente sohrepesca e a crise dos programas de gestão 

2. Objectivos do Plano de Gestão 

a) Esüibelecimento de quotas de upturas ad:11issíveis totais (CAT -
intcrnacionalemtnc conhecido por TAC) para os principais 
grupos de espfrics 

TAC 

e) Introdução dos novos princíp1os de repartição dos recursos 
hlicuticos entre os vários grupos de interesse 

d) Re-avaliação das taxas das licenças de pesca e criaçfio de 
incentivos para os empresários privados 

f) !VIedidas legislativas e administrativas de acompanhamento 

3. l'dinistérios das Pescas como instituição gestora 

4. Situação meio-ambiental 

5. Opções e recomendações de gestão 

6. Sumário dos benefícios e impactos negativos das opções sugeridas 

7. Medidas de gestão recomendadas para atingir os objectivos do Plano 

8. Justificação do Plano e benefícios líquidos para o país 
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9. Necessidade de -rev1sao contínua e monitorização do Plano pelo 
Ministério e Sector Privado -

!O.Medidas de apoio (pescas, meio ambiente e aspectos sócio-económicos) 

10.1 Material estatístico sobre o meio-ambiente e sobre o sector 
das pescas 

10.2 Iniciativas para manter a contribuição das pescas no 
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passado e, por outro lado, fazer a apresentação e discussão 
de algumas recomendações para a melhoria da "gestão dos 
recursos marinhos da Guiné Bissau". 
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CONTEÚDO; 

SUMARIO EXECUTIVO 

Introdução 

Para prevenir a destruccao contínua dos stocks de importancia comercial e 
incrementar os benefícios socio-economicos da Guine - Bissau o Ministerio das 
Pescas introduze o Plano Anual de Gestao dos Recursos Pesqueiros para 1995. 
Este Plano vai a servir como um ponto de partida para a gestao, uso e proteccao 
dos recursos marinhos vivos dentro da Zona Economica Exclusiva (ZEE) de 200 
milhas em fim de atinguir sua sustentibilidade para longo prazo. 

O Plano propoe um limitado numero de medidas que o Governo em 
cooperacao com o sector privado e com assistencia de varias organismos 
internacionais de cooperacao tomaria para implementar recomendacoes dos 
expertos nacionais e conclusoes apresentadas pelo o documento de TIPS: 
"GRANDES ORIENTAÇÕES DE POLÍTICA PESQUEIRA NACIONAL". 

O Plano vai tambem a estabelecer o processo administrativo atraves do 
cual os recursos pesqueiros de ZEE da RGB serao geridos continuamente. Ele 
tambem fixa os limites e metodos de controle que os organismos de gestao 
estarao obrigados de respeitar O Plano Anual para 1995 cubrira so a pesca 
industrial, fortemente dominada pelas frotas estrangeiras, licenciadas para operar 
na zona fora de aguas teritoriais do pais, ou seja, de 12 ate 200 milhas. Em 
consequencia desta limitacao geografica do Plano para 1995, os problemas e 
necessidades da pesca artesanal nao estao incluídos no presente documento. 

1. Gestao dos recursos halieuticos da RGB 
em condicoes de escassa informacao cientifica 

1.1. A crescente sobrepesca e crise 
de programas de gestão 

Alguns especialistas pesqueiros são de op1nrao de que a gestão 
sustentável dos recursos pesqueiros deve-se basear numa boa informação 
científica sobre eles (Cury e Roy, (Edit.), 1991 ). Esta opinião recolhe o consenso 



-3 
Maximo Sustentável)-concebido -para estimar os rendimentos c:Jas espécies de 
zonas temperadas e frias, para gerir os recursos halieuticos de caracter tropical e 
de composição e característica biologica completamente diferente. Infelizmente, ~ 
neste momento porém· f:la. um consenso generalizado de que- esse critério era 
errado (Pauly, 1983). Existe, portanto, a necessidade urgente de elaborar o 
modelo conceptual de gestão dos recursos tropicais da Guine e esta tarefa 
deveria ser abordada pelo o Centro de lnvestigacoes Pesqueiras Aplicadas. 

1.2. Os princípios de gestão dos recursos pesqueiros 
com pouco conhecimento cientifico 

O conceito estrategico deste Plano basea-se nos trabalhos e 
recomendações dos numerosos estudos (por exemplo: Ludwig, Hilborn e Walters, 
1993, Cram, 1981, Cody e Gulland, 1983 e outros) estrangeiros e analise 
historica das pescas da RGB. Eles todos indicam que sob a ausencia de um 
modelo conceptual de gestão dos recursos tropicais da ZEE e sob a 
impossibilidade de se fazer um prognóstico do estado dos stocks comerciais do 
pais e possível e necessario tomar as seguintes medidas gestionarias: 

1. Tomar decisões imediatas de conservação e actuar antes de se obter 
os dados fiáveis e consenso científico. Não é necessária nenhuma acção 
científica ou estudos adicionais antes de se tomar medidas com vista a restringir 
as actividades humanas que afectam o uso e sobre-uso dos recursos naturais do 
país. Neste contexto os apelos para investigação adicional podem ser apenas 
táctica para adiar a implementação de medidas de conservação e disciplina de 
gestão. 

2. Considerar as motivações humanas como parte integral de gestão da 
ZEE. A redução dos stocks comerciais da RGB e causada pelas insuficientes 
medidas de conservação a longo prazo (falta de visão) e estratégia do 
maximização de lucro a toda costa pelos os operadores pesqueiros {avidez 
humana), particularmente estrangeiros. Estas sao as causas principais da crise 
corrente dos recursos da Guine, apesar de que a sobrepesca pode se manifestar 
como o problema bio-oceanografico dos stocks explorados. 

3. Aplicar os critérios socio-economicos e multidisciplinarios para 
solucionar as questões que têm a ver com os recursos e o meio ambiente 
marinho. Os biólogos- e outros cientistas marinhos estão em posiÇão de 
reconhecer o problema de sobrepesca, mais não a sua solução. As opiniões dos 
cientistas são fortemente influênciados pela sua formação específica. Gestão dos 
recursos marinhos pode ser efectiva só através da aplicação de várias disciplinas 
(Cram, 1981 ). De lembrar que os científicos marinhos e os seus julgamentos 

.. ... . .; 
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foram e -são frequentemente influenciacj_os pelas pressões políti~as (Saetersd9hl, 

_1980L 
-

~- Considerando a tirgêflcia do- regime de conservação, sugere-se aplicar
~S,~das imediatas sem tratar de obter as respostas relacionadas aos r~-s- -
através da investigação duma longa lista de tópicos sobre o meio-ambiente. 

- -

Apoiando as_ investigações pesqueiras básicas e aplicadas para preparar o 
modelo de gestão dos recursos tropicais e absolutamente necessário considerar 
os factores internacionais, de mercado e outros interesses socio-economicos. E 
pouco provável que a investigação científica básica pode resolver o problema do 
uso sustentável dos recursos sob uma pressão de demanda, crescimento 
demográfico, preços, etc.). Por isso e preciso evitar a solução imediata do 
problema de sobrepesca canalizando todos os fundos disponíveis para a 
inv~stigação básica (bio-oceanografica) dos ecosistemas marinhos sem 
considerar investigação multi disciplinaria dos recursos de dereito comum e pouco 
protegidos. 

5. Pôr a lado a ilusão de que a c1encia e a tecnologia (mesmo 
financeiramente bem apoiadas) podem conseguir a solução dos problemas de 
sobrepesca e identificar as acções apropriadas de gestão e conservação dos 
recursos pesqueiros da Guine. A política gestionária dos recursos pesqueiros 
para os próximos anos deve confrontar a esta incerteza. 

Mesmo em situação difícil de Guine-Bissau é possível definir a gestao 
eficiente dos recursos rnarinos vivos do pais. Existem teorias bem desenvolvidas 
de gestão em situações de incerteza. Em situações de escassez de informação 
cientifica a maioria de medidas que se devem tomar deve-se basear 
simplesmente no bom senso. As estratégias de gestão devem favorecer as 
acções que podem enfrentar a incerteza, que através de tentativas e erros, 
monitorizam os resultados, actualizam as avaliações e modificam as políticas. 
Eles favorecem medidas de gestão reversíveis. 

As institucoes responsáveis de política e gestão pesqueira freqüentemente 
baseiam as suas políticas em concepções erradas da dinâmica de exploração dos 
recursos marinhos. É verdade que os cientistas têm sido muito activos na 
identificação da degradação do meio-ambiente com riscos para as populações 
locais. Embora, tenha sido a comunidade científica quem ajudou a perpetuar a 
ilusão do desenvolvimento sustentável através do progresso científico e 
tecnológico. 

A crise existente de sobrepesca e declino dos recursos marinhos vivos da 
Guiné-Bissau não é um problema meio-ambiental. É um problema humano criado 

.. • .. ~-f. 
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pela sobfeexplõracao, falta de preocupação (acompanhadª-Qela aviâez humana) 

-de parte<:los opérad_ores _estrangeiros sobre o futuro dos recursos do pais- e 
deficiências-de gestão durante vários anos, sob vários sistemas políticos, 

__ ecQJJómicos e sociais.· 

O Plano de Gestão trata de refletir bem esta importante conclusão. 

Bibliografia: 

1. Caddy, J., Gulland, J., Marine Policy Joürnal, 7, Vol. 267, 1983. 

VMK/TIPS 
3/18/95 

2. Cram, D., Lessons from Coastal Upwelling Fisheries, in: Glantz, M.R. and Thomson, 
J.D., Resource Management and Environmental Uncertainity, New York, 1981. 

3. Cury, P. , Roy, C., (Edit.), Pecher:es ouest africaines, Variabilite, lnstabilite et 
Changement, Paris, 1991. 

4. Ludwig, D., Hilborn, R, Walters, C, Uncertainity, Resource Exploitation, and 
Conservation: Lessons from History, Science, Vol. 260, April 2, 1993. 

5. Pauly, D., Theory and Managernent of Trocical Multispecies Stocks, ICLARM Studi2s 
and Reviews, No 1 , 1983. 

6. Saetersdahl, G., Rappcr'.0 2t Proces-Vc<' 0 ux des ?cunions (Saville, A, Ed.) in: 
Cons.lnt. ExplorMer, 1980 

O objectivo principal elo Pbno Anu:::I de Gestão e de prevenir a sobrepesca 
dos recursos pesqueiros d3 RGB e e;:;~abelecer as medidas apropriadas de 
conservação e proteccao deles. Devido é'. limitacoes institucionais e dificuldsdes 
anticipadas de sua implementacao pelo o Governo, o primer Plano Anual 
concentra sua atencao num limitado nurn2ro de objectivos deixando outros para 
serem incluidos nos ~mos mais proximos .:=ntre as intervencoes mais importantes 
que o Plano considera durante í 995 e él introducção das seguintes medidas de 
gesta o: 

a) Estabelecimento d::s quotas de Capturas Admissiveis 
Totais (CAf - internJcionalmente conhecido como TAC) 

-·-·- -.. 



para principais grupos de especies, 

b) Definicao do~ limites de esforço pesqueiro (TJ\-8) 
relacionado ao TAC, 

e) lntroduccao dos novos principios de reparticao dos 
recursos halieuticos entre os varias grupos de 
interesses, 

d) Re-evaliacao das taxas de licencas de pesca e 
criacao de incentivos para os empressarios privados, 

•· ~ 

e) Medidas de proteccao e conservação 
dos recursos pesqueiros, 

f) Medidas legislativas e administrativas de 
acompanhamento 

( A' 
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-3. --Ministério das Pescas como instituGao gestionária 

Segum a Lei Geral das Pescas, Titulo li, Capitulo 1, Artigo 8, "ao Ministerio 
das Pescas compete implementar Planos de Gestao das Pescas com base na 
informacao cientifica e economica disponiveis". Para a-elaboracao dos Planos, o 
Ministerio podera solicitar os pareceres dos differentes organismos 
representativos ligados ao sector das pescas (Seccao # 4 de dita Ley). 

O Ministerio, portanto, atraves de seu Centro Nacional de Pesquisas 
Halieuticas e Direcao Nacional da Pesca Industrial apoiados pelo Service dos 
Estudos e Planificacao sera responsavel de preparar, discutir e consultar 
publicamente os esbosos, publicar e implementar os Planos de gestao nos anos 
proximos. 

Como o membro da Comissao Sub-regional das pescas a Guine-Bissau 
temeu varias obrigacoes para harmonisar as medidas de gestao da sua ZEE 
coativos ligados ao sector das pescas (Seccao # 4 de dita Ley). 

O Ministerio, portanto, atraves de seu Centro Nacional de Pesquisas 
Halieuticas e Direcao Nacional da Pesca Industrial apoiados pelo Servico dos 
Estudos e Planificacao sera responsavel de preparar, discutir e consultar 
publicamente os esbocos, publicar e implementar os Planos de gestao nos anos 
proximos. 

Como o membro da Comissao S~b-regional das pescas a Guine-Bissau 
tomeu varias obrigacoes para h<Jrmonisar as medidas de gestao da sua ZEE com 
outros países de Africa Occidental. O Artigo 2 de Convencao desta Comissao 
estabelece que os países membros " harmonizarao a longo prazo as políticas em 
materia de preservacao, conservacao e exploracao dos seus recursos 
halieuticos". Esto inclui unificacz:o dos principias de venda das licencas de pesca, 
controle de esforco estrangeiro ' nacional e uso das artes de pesca, fiscalizacao, 
e outras medidas conjuntas ou L;uordenadas de gestao ou reglamentacao do uso 
dos recursos nacionais de pesei 

O presente Plano trata C.:,; .;atisfazer tambem estas objectivos 

4. Situação meio-arri~Jiental 

4. 1. O estado e potência! de captura dos recursos 
marinhos vivos da ZEE 

Diversos estudos efectuados duranto dos anos de 1980 sobre a plataforma 
continental, embora sem grande profundidade, levaram a considerar que a 
biomasa total de peixes, moluscos e crustaceos é de ordem de 1.5 milhões de 
toneladas o que confirma que a ZEE da RGB é uma das zonas mais ricas da 
costa õeste africana. Assim estima-se que o nível permissível de captura se situa 

.. 
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entre os_ 250.ÕOO a 300.000 tonelaâas anuais. Este petêncial inclot uma espécie 
de pouco valor co_merc@L_ mas bastante abun-dante na região: O potêooial de 
capturn anual de Balistes é estímado ao nível de 150,800 toneladas. O quadro 1 
sumariza_ as estimações de captura admissível-dos reeursos da ZEE (sem 
Balistes) e seu valor médio no mercado internacional. Esta valorização dos 
recursos marinhos vivos da RGB é baseada nos cálculos do potencial feitos a 6 -
8 anos atrás, quando eles ainda se encontravam em estado muito melhor que 
hoje. Os preços aplicados referem-se as tendências correntes do mercado 
internacional de pescado. 

Quadro 1. ESTIMACAO DO POTENCIAL 
DE CAPTURA ADMISSIVEL ANUAL E VALOR COMERCIAL DOS 

RECURSOS MARINHOS VIVOS DE GUINE-BISSAU 
(Volumens segum evaliacoes para fims de anos 1980, precas 

correntes) 

ESPECIES 

CAPTURA 
TOTAL 

ADMISSIVEL 
(toneladas) 

PR ECO 
MEDIO CIF 

EUROPA 
US $/tonelada 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 
US$ 



TOTAL: 156,500 99,550,000 -

Fontes: Djassi, S., Pescas: lmportancia, Difficuldades e 
Perspectivas 
de Desenvolvimento, Bissau, 1 O de 
Agosto, 1993, 
MacAlister, Elliott & Partners, Relatorio Sobre o Sector das 
Pescas, 
Bissau, Junho, 1989. 
Estudo Sobre a Avaliacao do Primeiro Plano Ouadrienal com 
Vista a 
Preparacao do Segundo Plano de 1988 a 1997, Bissau, Outubro 
de 1987. 
Sercretaria de Estado das Pescas, 1 987 e outras 
fontes. 

Respoten.xl 
s 
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A pesca excessiva, fraca fisc2lizaç;5o e as actividades ilícitas de pesca na 
ZZE do país pro1/ 1xou uma reducção ~,.:;ste potencial e a pioria dos efeitc s 
economicos da pesca industrial. Sern meuicias urgentes da parte do Governo dd 
RGB há o perigo real dos níveis e bíodi 1i-.::rsidade dos stocks comerciais ser:::m 
reduzidas drásticamente. Os primeiros s:nais de ruptura do equilíbrio ecológiso 
nas águas costeiras da RGB é a apariçbo duma enorme população de Balistes -
uma espécie de menor valor comercial mas que ocupa os espaços de habitat 
criado pela sobrepesca de peixes demersais e semi-pelágicos. A dizimação dos 
recursos causa uma baixa persistente das receitas do país geradas pelas licenças 
de pesca vendidas aos barcos estrangeiros. Isto afecta negativamente o 
orçamento nacional, oportunidades de pesca e desenvolvimento da frota industrial 
nacional. 

ESTIMACAO DO POTENCIAL 
DE CAPTURA ADMISSIVEL ANUAL E VALOR COMERCIAL DOS 

RECURSOS MARINHOS VIVOS DE GUINE-BISSAU 

; 
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(VoJumens segum evaliacoes para fims -de anos 1980, precas 

ESPECIES 

Crustaceos 

Camarao 
Lagosta 
Caranguejo 

Cephalopodes 

Demersais 

Atum 

Pelagícos: 

Anchoas e 
Sardinelas 
Caranguidae 

Outros (Balistos. 
etc.) 

TOTAL: 

correntes) 

CAPTURA 
TOTAL 

ADMISSIVEL 
(toneladas) 

5,000 
500 
500 

4,500 

50,000 

5,000 

21,000 

20,000 

50,000 

156,500 

PR ECO 
MEDIO CIF 

EUROPA 
US$/tonelada 

6,000 
5,000 
3,000 

1 ,500 

800 

1,200 

300 

200 

50 

VALOR 
ESTIMADO 

TOTAL 
US$ 

30,000,000 
2,500,000 
1,500,000 

6,750,000 

40,000,000 

6,000,000 

6,300,000 

4,000,000 

2,500,000 

99,550,000 

Fontes: Djassi, S., Pescas: lmportancia, Difficuldades e 
Perspectivas 
de Desenvolvimento, Bissau, 1 O de 
Agosto, 1993, 
MacAlister, Ellíott & Partners, Relataria Sobre o Sector das 
Pescas, 
Bissau, Junho, 1 989. 
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Estudo Sobre- a Avaflacao do Primeiro Plano Ouadrie-nal com 
Vistaa 
Preparacao do Segundo Plano de 1 988 a 1997, Bissau, Outubro 

__ de 1987. 
Sercretaria de Estado das Pescas, 1 987 e outras 
fontes. 

5. Opcoes recomendadas de gestão 

6. Sumario de benefícios e impactos negativos 
das opcoes sugeridas de gestão 

7. Medidas de gestão recomendadas para 
atingir os objectivos de Plano 

8. Justificação do Plano e benefícios netos 
para o pais 

9. Revista continua e monitorização 
do Plano pelo Ministério e sector privado 

1 O. Medidas de suporte (pescas, meio-ambiente 
aspectos socio-economicos) 

10.1. Material 8St<ltístico meio-:imbiental 
e de sector das pesca3 

10.2. Iniciativas para manter a contribucao 
das pe:3cas em orcamento nacional 

10.3. Medidas legislativas relativas ao 
Plano, 

Respoten.xfs 

10.4. Melhoramento do sistema de fiscalização 

10.5. Medidas de proteccao de pesca artesanal 
e promoção de pesca industrial privada 

Fontes e bibliografia 
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A seguinte e a lista .QIQVisoria das especies e grupos de especies çemerciais 

(maioria apresentadá com os l'lOmes locais) que serao geridos pelo o Plano: 

1) -Camarao, 
Penaeus duorarum 
(Camarao rosado), 
Parapenaeus longirostris 
(Camarao de Aguas Profundas), 
Parapenaeopsis atlantica 
Panaeus Kerathurus 
(Camarao Tigre) 

2) Peixes demersais (de fundo), 
Sagre 
Linguado 
Salmonete 
Sinapa, 
Corvina, 
Barbo e barbinhos, 
Garoupas, 
Cor-Cor 
Pargos, 
Denta os 
Bicas 
Cachorreta, 
Carapau 

3) Cefalopodes, 
Chocos, 
Lula, 
Polvo 

4) Atum 
Thunnus albacores, 
Thunnus Alalunga 
Espadarte (Xíphias gladius) 

5) Otras especíes comerciais 
Carangejo, 
Lagosta, 

O Plano recomienda que todas as especies mencionadas sao 
estrictamente controladas tanto do ponto de vista de coleccao dos dados 
biologicos e de capturas como sua distribucao atraves das licencias de pesca 
vendidas aos armadores estrangeiros . 
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O seguinte e o-pacote das medidas de gestao que--o_plano Anüal para 

1995 pode inC1uir: 

1. -DETERMINACAO DE CAPTURA TOTAL PERMIS-SIVE:L (TAC) 

Por primeira vez em Guine-Bissau o Plano de Gestao usa o criterio do nivel 
de Captura Total Permissivel (em ingles: Total Allowable Catch - TAC) de uma 
especie ou grupo de especies comerciais e baseado na estimacao de rendimento 
sustentavel dos recursos. O TAC e fixado considerando os seguintes objectivos: 

a) Manter a productividade ª:"'\ngp prazo (nível sustentavel) dos recursos 
marinhos vivos e reconstruir os stocks sobreexplorados, 

• 

b) Proteger os interesses e oportunidades dos pescadores artesanais e 
industriais nacionais de pequena escala, 

c) Asegurar o balance entre a capacidade de captura e o estado dos 
stocks comerciais para prevenir o esforco excessivo admitido na ZEE da Guine -
Bissau, 

d) Proteger os recursos marinhos e seu meio ambiente contra os efectos 
negativos das capturas incontroladas e destructivas. 

Ja que os objectivos de TAC sao definidos em forma geral, eles ficam-se 
constantes durant ~ muítos anos. Cambia-se so a abundancia dos diffeíentes 
stocks e o conhecimento dos efectos de pesca na productividade e rendimentos 
das especies explcradas. Em consequencia, os níveis de captura de dífferentes 
frotas em different::s tempos e areas de pesca se vao a mudar Por tanto, cada 
ano - como a part:.:: de processo de revista dos resultados de pesca durante o ano 
anterior e evaluacao das medidas necessarias de conservacao a tomar, o 
Ministerio das Pescas e seu Centro de lnvestigacao Pesqueira Aplicada - CIPA 
vao a sugerir os TACs das especies comerciais nas aguas costeiÍas da RGB. 
Com tempo e com a experiencia creciente dos organismos de gestao (MP e CIPA) · 
os TACs serao acompanhados pelas outras medidas gestionarias tais como os 
volumens dos recursos asignados para varias grups de interesses, tempos 
autorizados de captura, areas de pesca, talhas e tipos de artes de pesca, e outras 
condicoes que permitem restringir e controlar melhor as actividades pesqueiras. 

2. ESTABELECIMENTO DE LIMITES DAS CAPTURAS 

- ' 

!! 
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Ainda- que o nivel de -Rendimento Sustentavel nao foi definido 

num~ricamente, para preparar o primer Plano para 1-995 e preciso de establecer 
um nivel estimativo dos varias stocks ou grupos de especies comerciais que serao 
explorados pelas frotas industriais. - -

A Guine-Bissau carece ate agora de inforrnacao digna de fe sobre o nivel 
ouestado dos seus recursos. pesqueiros. Isto representa ac;tualmente o mais • 
sensivel e perigroso dos desconbecimentos que existem sobre a pesca industfial • 
e de alta mar, pois a venda de licencas para os barcos industriais, en sua ' · 
totalidade estrangeiros, esta a ser realizada as cegas. 

Todavia, nao existem estudos que permitam estabelecer com precisao a 
quantidade dos recursos existentes nem as suas potencialidaes de captura. 
Outrossim, e rudimentar o conhecimento que se possui acerca dos seus ci~os. • . 
biologicos, relacoes traficas e deslocacacoes. · • 

Dadas as difficuldades encima mencionadas os niveis sugeridos de 
Captura Total Admissivel (TAC) tem o caracter puramente preliminar e sirvem 
como um exemplo de definicao inicial dos rendimentos dos stocks comerciais. Os 
niveis de TAC podem mudar a medida de melhor conhecimento dos recursos. 

.•. 

Tabla .. 

ESTIMATIVAS DA CEE DE RENDIMENTO 
SUSTENTAVEL DOS RECURSOS PESQUEIROS 

01\ GUINE-BISSAU 

Especie 

Camaroes 
Linguados 
Salmonete; 
Machados 
Corvinas 
Barbo e Bmbínhos 
Garoupas e Cor-Cor 
Pargos, Oentoes e Bicas 
Cor-Cor 
Diversos 

TOTAL: 

Toneladas 

2.400 
2.000 
1.000 
4.000 

10.000 
12.000 

5.600 
6.000 

30.000 
5.000 

78.000 

l. 
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-Fonte: Acordo àe Pescas RGB/CEE-;-Mernorando Sobre o Novo Protocolo, 
CEE, Bruxelas, Maio de 1993. 

G-- nivel de Rendimento Sustentavel para especles selectas na Tabela 
encima mencionada e baseado na evaliacao de nivel potencial de captura anual 
preparado pela CEE. Nao se conhece cual e a fonte desta estimativa. Por tanto 
estas volumens devem ser corregidos usando outras fontes de informacao 
incluindo Departmaneto de Estadisticas, Departmaento de Pesca Industrial e 
Centro de lnvestigacoes Pesqueiras Aplicadas do Ministerio das Pescas, 
resultados das expedicoes oceanograficas, e outras. 

3. PRIORITIZACAO DE ACCESSO AOS RECURSOS ENTRE 
VARIOS SUB-SECTORES DE PESCA 

No cumprimento das recomendacoes de Nova Política Pesqueira Nacional 
o Plano establece as prioridades de accesso aos recursos marinhos da Guine
Bissau. A classificacao das prioridades para desenvolver as actividades 
pesqueiras na ZEE do pais basa-se no grau de integracao destas actívidades com 
a economia nacional. As seguinte e a lista dos criterios que podria-se considerar 
no processo de distribucao dos recursos entre varias grupos de sector das 
pescas: 

a) Nacionalidade de empresJ pesqueira, 
b) PavilhCJo dos navios de pesca, 
c) Grao de integracao das actividades 

com a economia nacional: 
Sociedades mistas de pesca, 
Barcos afretados peln::; campanhas 
guineenses, 

d) Actividades experimentais e de exploracao pesqueira, 
e) Frotas estrangeiras operando no marco de 

Acordo Bilateral de Cooperacao Pesquiera, 
f) Barcos estrangeiros operando sem ningum 

Acordo de Cooperacao. 

4. PRJORIDADE DO SECTOR INDUSTRIAL NACIONAL 

De ponto de vista socio-politico e economico, e preciso de estabelecer as 
prioridades de accesso aos recursos pesqueiros para varios armadores nacionais. 
A frota industrial da Guine-Bissau todavia nao tem sufficiente capacidade de 
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capturar todos os recursos diSf>oniveis dentro da ZEE do pais. Nao obstante, à 
demanda nacional por ÕS stocks comerciais vai a-subir a m~dida de crecimiento 
da frota privada industrial, novas oporttlnjdades de exportacao e demanda de 
pescado no mercado interne. No p-roximo futuro a pressao de empresas privadas 
nacionais de pesca para obter dereito de -capturar de mais e mais recursos 
correntemente vendidos a frotas estrangeiras, vai a crecer substancialmente. 
Para que o sector industrial privado podasse atrair e incrementar os investimentos 
do capital local e estrangeiro, e necessario de incluir no Plano os volumens 
designados para a frota industrial nacional antes de fixar as quotas para outros 
grupos interessados. 

5. SOCIEDADES MISTAS E OUTRAS ACTIVIDADES 
DE COOPERACAO ECONOMICA INTERNACIONAL 

As sociedades mistas e outros projectos ou empresas operando a base de 
capital, tecnologia e know-how estrangeiros tem um vasto potencial para 
contribuir ao desenvolvimento das capacidades nacionais de pesca, incrementar 
a entrada de divisas, as oportunidades de emprego e fornecer os prod uctos 
pesqueiros no mercado interno. Um numero de sociedades mistas estabelecidas 
enteriormente en Guine-Bissau (por exemplo: Guialp, Semapesca, Guipeixe e 
algumas outras iniciativas), tinham limitado ou ningum successo, mais isto foi 
causado mais pies erroes de planificacao e gestao que a causa de escassez dos 
recursos pe~;::L2ir·Js, capital ou mercados. 

Em au::;rncia das empresas nacionais de pesca industrial com 100% de 
capital guineen22, as sociedades mistas tais como Guine Pesca, Praia Mar, 
Estrela do fVlar ou Franguipesca, que actualmente formam um nucleo do sector 
privado da p::;sca :ndustrial guineense, deveriam obter o trntamento prioritario no 
processo de udribucao dos recursos para í 995 e anos seguintes. 

6. CALCULANDO A RELACAO ENTRE O 
POTENCIAL DE CAPTURA DAS FROTAS 
ESTRANGEIRAS E RECURSOS DISPONIVEIS 

' .. . .. . --
a) Evaliacao dos resultados das frotas de ultramar 

Ate agora quase totalidade dos recursos marinhos distribuidos na ZZE da 
Guine-Bissau comprendida entre 12 milhas e 200 milhas estava capturada pelas 
frotas estrangeiras. Segundo os relatarias dos observadores guineenses 

. •· .. 

- 1 
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e-mbarcados nos- navios estrangeiros durante o-ançi 1993 os países mais activos 
rra ZEE da Guínee_ estiveram a Federacion de Russia (38%-de captura total) e 
China Popular t-28%). Estos dois paises tinham tomado 2/3 ae toda captura 
estrangeira no 1993. A frota de CEE participava neste tempo com 23% da 
captura global. Segundo os dados incompletos (e contradfefõrios com outras 
informacoes recevidas de Ministerio das Pescas) durante o 1993 a produccao 
final retenida nos poroes dos navios de todos os países estrangeiros era 50,370 
toneladas (Tabela ... ) . 

Tabela . CAPTURA ANUAL POR PAIS NA ZEE DA RGB DURANTE 1993 

Percentagem 
Pais Captura de Total (%) 

(T aneladas) 

1 RUSSIA 19,090 38 
2 CHINA 13,873 28 
3 CEE 11,59C 23 
4 GUINE-E>. ~-' 1,924 4 
5 MOROCC 1,065 2 
6 SIERRA l _., '' 1,004 2 
7 SENEG!1i. 969 2 
8 COREIA 849 2 

--·-----· .. 
TOT 50,370 100 

Fonte: Departamento e: , C:: :;tadistica, Ministerio das Pescas, 1994 

Assumindo que no promedio o mínimo 50% de capturas foram ejectados 
fora de bordo como o producto de pouco valor comercial para os armadores 
estrangeiros, pode assumir-se que o total de capturas no aquele ano foi nao 
menos que 100,000 toneladas. Durante a captura de camarao a pesca incidental 
e mais grande pudiendo sobrepasar 100% e mais de captura de camarao . 

..... . . 
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-Tabela .... combina acaptura arruai por pais durante 1993 com 9 tamanho 

e productividade das frotas operando nas agu?S--guineenses neste tiempo. Pode
se observar que a frota mais g~ande foi a de CEE e igual a 9,852 TAB seguida 
pela frota Chinesa~ 5,055 TAS-, No terceiro lugar encontra-se Senegal com 3,061 
TAB. 

Tabela 

CAPTURA TOTAL DAS FROTAS ESTRANGEIRAS 
E RENDIMENTO POR UNA TAB DURANTE 1993 

Percentagem Percentagem Tonelad 
Pais Captura de Captura TAB deTAB de peixE 

(Tonelad Total(%} Total(%) por 1 
a) TAB 

1 RUSSIA 19,090 38 1,701 6 11.22 
2 CHINA 13,873 28 5,055 19 2.74 
3 ITALIA 7,094 14 2,489 9 2.85 
4 PORTUGAL 2,640 5 3,093 11 0.85 
5 GUINE-BISSAU 1,924 4 1,035 4 1.86 
6 ESPANHA 1,862 4 4,270 16 0.44 
7 MOROCCCJ 1,065 2 2,763 10 0.39 
8 SIERRL\ LE:~>A 1,004 2 2,686 10 0.37 
9 SENEGAl_ 969 2 3,061 11 0.32 
10 COREIA 849 2 1,021 4 0.83 

TOTAL 50,370 100 27,174 100 1.85 

Fonte: Departamento de Estadistica, Ministerio das Pescas, 1994 

.. 
b) O calculo de Volumen e Composicao de Captura por uma TAB 

·~ •. 

· .. -· .... 
.. o ~..,_....~~.::''.:"'-~-'"'~'!°-:'""'~,....... r • 
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·· Segundo os dados (lamentavelme.D!e incompletos e dificiles de interpretar)~ 

de CEE__(Memorando sobre o ~ovo Protocolo de AcordQ:-i.'fe Pescas RGB/CEE, 
Maio, 199~ de Junho, 1991 ate Dezembro, 19.92 os barcos deste grupo de 
paises capturam treis grupos de especies en quantidades quase iguais : 32 % de 
camarao, 32% de cefalopodes e 36% de outrasespecies (primeiramente o 
peixe). De Tabela .... pode-se deduzir que cada TAB do navio promedio de CEE 
capturava 1.18 tonelada de varias especies. Usando a composicao promedia de 
captura reportada no documento de CEE chegamos a conclusao, que cada TAB 
dos barcos de CEE gera os seguintes quantidades de producto final: 

Tabela 3 

Captura promedia por dia dos barcos de CEE. 
Junho 1991 - Dezembro 1992. 

Grupo de Quilogramas 
especie por uma TAB 

Camarao 378 
Cefalopodes 378 
Peixe 425 

---
TOTAL 1.180 

Fonte Relatorío CE:C: '.':1ore Acordo de Cooperacao Pesqueira RGB/CEE. 
CEE. Bruxelas. ~1Jaio, 1993 

No material de travalho e projecto do futuro Protocolo de Acordo de Pescas 
CEE/RGB para Junho, 1995 - Junho, 1997, a CEE propoe de empregar a 
seguinte frota pesqueira: 

a) Para captura de camarao-
b) Para cefalopodes 
e) Para pesca de atum 

11,000 TAS 
6,000 TAB 

20 atuneiros-cercadores 
12 atuneiros de cana e 

palangreiros 

Para a pesca de peixe a CEE nao espera ningum permisso da RGB dentro 
do Acordo, ja que o peixe captura-se como as especies incidentais durante as 
operacoes de pesca do camarao ou dos cefalopodes . 

.. . 
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e) Projeccao dascapturas anuais:-ocaso de CEE 

Por conseguinte a frot-a arrastreira de CEE na ZEE de Guine-Bissau pode 
produzir anualmente as seguintes quantidades de especies capturadas: 

Tabela ..... Capturas potenciais por ano da frota de CEE na base 
do Acordo de Pe$cas CEE/RGB 1994/1995. 

Grupo de 
especies 

Camarao 
Cefalopodes 
Outras especies 
(peixe) 

TOTAL: 

Fonte Tabelas ... e .... 

TAB 
Total 

17.000 
17.000 

17.000 

17.000 

':~}~;.. . 
· · · P-íÓpbrcao 

(coeficiente) 
de particiapacao 
nas capturas 

0.378 
0.378 

0.425 

1 18 

= 
= 

= 

= 

CAPTURA 
POTENCIAL 

POR ANO 
(toneladas) 

6,426 
6,426 

7,225 

20,000 

Tabela ... rnostrn que o Governo acordando-se com a demanda de CEE 
para acceptar as 17.000 TAF3 para a captura do camaício, disponível na zona 
comprendida entre 12 e 200 milhas, causara urna pressao aos recursos treis 
vezes mais grande que ele podria soportar. O efecto :rnmec!iato de tal decisao 
sera uma sobrepesca e destruccao ainda mais grande dos stocks de camarao. 

d) Relacao entre TAB e capacidade de captura de camarao 

.· 
A relacao entre o TAB e capturas dos barcos da CEE óperarando nas 

aguas costeiras do pais pode ser ilustrada usando o exemplo e dados estadisticos 
da frota camaroeíra desta organizacao. Tinhamas dos fontes principais de 
analyse: .. 

.. •. 

l/' 
-~· 
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a;-dados provenientes-de Departmariéfo de Estadisticas e Dep9rtamemO-

__c:fa Pesca Industrial, Mínisterio das Pescas, e 

b) o Relatorio-de GE:E aprBsentado ao Governo de RGB durante-19H3. 

A seguinte Tabela foi preparada a base de comparacao entre TAB dos 
barcos camaroeiros de Espanha, ltalia e Portugal com licencia de pesca 
comprada para 1992 e 1993, as capturas anuais de camarao, e tempo de 
actividades pesqueiras na zona costeira da RGB. 

Os dados tanto de CEE como de Ministerio das Pescas (MP) nao sao 
completos em particular para os tempos mais recentes. Entre as deficiencias mais 
graves das informacoes provenientes de ambas fontes e falta de continuidade e 
uniformidade do material estadistico de MP e superficialidade do- material 
fornecido pela CEE. O problema adicional de dados da CEE e falta de claridade e 
apresentacao das capturas que contrastam com numero de barcos empregados e 
tempo de actividades pesqueiras. Isto conduz a conclusao que sua veracidade 
pode ser problematica. Por exemplo, o Relataria indica dois niveis de captura de 
camarao para ltalia durante 1992 captureu: 315 ou 811, ou TAB total de CEE 
usado para a pesca do camarao igual a 11.863 - a informacao que contrasta com 
as licencas compradas pelos armadores de CEE para o mesmo ano. 

Tabela 3 summariza a informacao disponivel de varias fontes e permete 
tomar as seguintes conclusoes: Dumnte o ano 1993 os treis países de CEE 
capturaram mais de 5,000 toneladas de camarao 

,, ;. 

... .. 



PROPOSTA DE AGENDA 
PARA'"-NEGOCACOES COM CEE 

-~ 

3. DISCUSSAO DE PESCA ATUNEIRA: 

. -

A) PAGO DE LICENCA POR BARCO (COMPENSACAO 
DE300ECU) 

B) PAGO POR CADA TONELADA DE ATUM CAPTYRADO 
(20 ECU POR TONELADA), 

C) ESTADISTICAS DE PESCA DE ATUM POR ARTE DE PESCA 
CERQUEffiOS, 
CANEIROS 

. PALANGREIROS 

D) RENEGOCACAO DE TAXA DE LICENCA PARA PESCA 
DO ATUM (SEGUM O VALOR DE MERCADO E 
DESATl 10o/o DESTE VALORPARAARGB), 

E)--'FQ~ECIMENTO DE EST ADISTICAS CADA MES 
. -DURANTE A l>ESCA ATUNEIRA, 

F) LIMITE DE BARCOS ATUNEIROS 

G)OBS.ERVADORESEMARfNos o.~~ ~Wl 

-·-. ----~--- ._..;;..;.·---

---



TAXAS DE~LieENCAÜ>lVERSIFICADAS SEGUM: .·· ... ·. - . 

A) .PESCA·ESTRANGEIRA SEM BASE EM BISSAU, 

'. . . 
B) PESCA E~lUNGEIRA COM BASE EM BISSAU, . . . '. -.. :-~·: : ·•. . . :.. : 

• .. '.-i><:r~.~;~.J~·~: .. _; :.~·, :.,·. ,.:J••:._~}.·, .. 
C) AC'J:'l\7.lD~~~-:~Ç9~()MICAS COM O BENEFICIO 
· DIRECT(fPARARGB E SEUS CIUDADAOS: 

1. ..B:.m'.tbs A:FllET ADOS, 
2. BARCOS ESTRANGEIROS COM BANDEIRA DE 

RGB . . . ··' 
J; BARCOS 100°/o PROPIOS DE COMP ANHAS 

NÂÓONAIS 
4. BARCOS DE SOCIEDADES MISTAS 
5. OUTRAS FORMAS DE COOPERACAO 

ECONOMICA COM PARCEIROS DE RGB 

.f. DEFINICAO DE LIMITACOES DE TAB/TEMPO PESCA PARA: 
,.., 

BARCOS ARASTREIROS - CAMARAO 
PEIXE 
CEPHALOPODES 

NAO LIMITACOES (ATE MOMENTO) PARA 
PESCA PELAGICA, 

~ DEFINICAO PRECISA DE TACffAB/ MEDIA ANUAL POR 
BARCO E OUTROS ASPECTOS DE ESFORCO PESQ. 

7f.. COMPENSACAOES PARA SUPORTE DE: 

ADMINISTRACAO, 
· 'PÊSêÃ.ÃRTESANAL 

. : . '.·e ... ;' .- ·• . . ' 

FISCALIZACAO, 

---;-·. . ~ ·~ ~~:_,-~-.~~-.-- ·'- -~-- ·---· 

VMKffIPS 
3/25/95 

) 

-~~'. 

.. 
·-·-··· 
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SCOPE OE WORK 

FISHING POLICY: MANAGEMENT PLAN FOR 1995 
(TCl B 4 e-j Second year Work Plan for period 111195-6/30/96) 

1. WORK PLAN DATA 

This assignment is being conducted under USAID\Bissau's Trade and Investment Promotion 
Support (TIPS) Project. The Strategic Objective of TIPS is: 

to increase the levels of sustainable private sector economic activity (T &O in Guinea 
Bissau's criticai growth sub-sectors. 

The Critical Growth Sub-Sectors (CGS) are: 

The production, processing and marketing (domestic and export) of rice, cashews, 
f ruits, vegetables, forestry and fish and fish products. 

TIPS has several components aimed at achieving its Strategic Objective. This assignment is part 
of component TCl "Trade and Investment Policies and Implementation Strategies". TCl 's 
objective is: 

To develop and ensure wide acceptance of priority T &I policies and implementation 
strategies for criticai growth sub-sectors. 

Under this component, TIPS, in conjunction with GOGB counterparts, TIPS shall develop, with 
input from the private sector, a list of priority areas for policy attention. Once priorities are set, 
TIPS shall assist by providing basic research to more closely define objectives and identify 
constraints to implementation. It will assist in developing implementation strategies, 
identification of winners and losers, involvement of disinterested bureaucracies, establishing 
mechanisms to gain private sector input and thus acceptance for the changes contemplated. 

TIPS' TC 1 is designed to achieve three outputs: 

Output A: Improved understanding and acceptance among policy-makers of the principles 
of market economics and increased knowledge of sector-specific conditions existing in 
Guinea Bissau will be achieved. 

Output B: Clear, consistent, economically sound and widely accepted policies to promote 
private trade and investment in the CGSs will be developed in conjunction with 
appropriate public and private sector interest groups. 

Output C: Statutory, regulatory, judicial/administrative adjudication constraints to 
implementation of new policies identified and analyzed in conjunction with appropriate 
private and public interest groups or entities and action plans, including budgets, to 
remove constraints to implementation of those policies will be developed. 

The work in this SOW will accomplish tasks specified under the Project Year 2 Work Plan for 
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TC 1, B 4-e,e,g,h,i,j. 

II.BACKGROUND 

Previous TIPS work with the fisheries sector has produced a study (see "Novas Orientações de 
Politica Pequeira Nacional: Parts I and II") which provides analysis of data, problems, 
environmental issues, identified local counterparts and possible solutions to problems. Among 
the latter were recommendations for policy change and actions needed to restore and preserve 
the fisheries resource, increase Guinean benefits, and increase Guinean private sector 
involvement in the fishing industry. 

Originally, the TIPS work plan called for developing a long-term fisheries action plan as the fi.rst 
set of activities in 1995, but dueto the urgent need to set catch limits for 1995 and guidelines 
for renegotiation of fisheries agreements early in 1995, the Fisheries Minister, during an initial 
meeting with the American Ambassador, the USAID/Bissau Director, the TIPS National 
Coordinator and the TIPS STX Fisheries Specialist, urged that top priority be given to 
developing a fisheries management plan, including a new licensing policy, for 1995. This request 
was agreed upon and preliminary work, including a draft a management plan, was completed 
during November/December 1994. 

Ili. OBJECTIVES 

A. General Guidelines 

The objective of this work will be to produce, with participation of govemment and private 
sector representatives, a draft fisheries management plan (FMP) which will contain policy and 
action recommendations. Secondly, as requested by the Fisheries Minister, the consultant will 
provide guidance to the Ministry conceming the renegotiation of certain intemational fisheries 
agreements. 

To the extent possible, the FMP should: 

be based on the best available data and scientific information; 

aim at preventing over-fishing and include conservation measures while achieving 
a maximum sustainable yield harvest of seafood; 

manage stocks of individual species as units throughout their range in Guinean 
waters; 

ensure that allocations of the fisheries resource (a) avoid discrimination between 
Guineans of different regions and provinces, and (b) are fair and equitable in that 
no individual or company acquires an excessive share of allocations; 

promote efficiency, avoid duplication of effort, and minimize costs of 
management of the fisheries resource; 

I 
I 

-fb 
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- be realistic conceming the funding, personnel and other resources available for 
implementation of the FMP; 

include measures to conserve stocks at sustainable yield levels: and 

be sufficiently flexible to deal with contingencies affecting fisheries resources and 
catches. 

The contractor should endeavor to reach a consensus among participants developing the FMP 
conceming definitions of problems, management objectives to be achieved, and estimates of 
resources to be available. The implications, benefits and adverse impact of the various 
management altematives should be explored. The contractor should develop a strategy for 
presentation of the FMP for discussion and review to govemment and private sector 
representatives beyond the working group. TIPS, together with the Ministry of Fisheries and the 
private Association of Fishing Companies, will host a roundtable discussion to present the plan 
and obtain reactions from ali interested parties, including donor representatives. 

Following the roundtable discussion, the contractor and fisheries working group will consider 
revisions to the plan. The next step will be for the Minister of Fisheries to obtain formal reviews 
of the FMP and supporting documents to appropriate govemment and private sector entities and, 
perhaps to specific donors. It is anticipated that some of this work must be conducted after the 
TDY visit of the consultant by Fisheries Ministry officials and TIPS. 

B. Specific Tasks 

The consultant will: 

1. Have a draft Fisheries Management Plan (FMP), prepared on the basis of the 
document "Novas Orientações de Política Pesqueira Nacional" and subsequent 
inputs, ready for use as a point of departure with the fisheries working group. 

2. Conduct working group sessions on how to develop a management plan, the 
essential elements thereof, and political, scientific and technical factors to be 
considered. 

3. Develop with the Fisheries Ministry working group and private sector 
representatives a draft FMP along the guidelines provided under "A" above; 

4. With TIPS and Fisheries Ministry support, organize a roundtable for broader 
public and private sector discussion of draft FMP; 

5. Together with fisheries working group, revise the draft FMP, if needed, and 
submit to Fisheries Minister and, if time permits during this TDY, assist the 
Fisheries Ministry in briefing other appropriate policy makers conceming the 
FMP. 

6. Provide, as requested by the Fisheries Ministry, counseling conceming 
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management of Guinea Bissau's fisheries resources and negotiation and content 
of international fisheries agreements. 

7. Prepare a report for TIPS and USAID concerning the process of developing the 
FMP, including problems encountered, anda strategy for implementing the FMP. 

IV. LEVEL OF EFFORT 

To accomplish the work described herein, the contractor shall spend three weeks in Guinea 
Bissau, beginning on February 20 oras soon as possible thereafter. TIPS and the contractor shall 
identify and contract two or three short-term locals to assist with the various tasks, particularly 
the tracking down of international fisheries agreements and other documents needed in support 
of the FMP. The contractor will be authorized five working days of effort in the United States 
after completion of the work in Guinea Bissau to prepare his final report. 

V. DELIVERABLES 

1 . A draft Fisheries Management Plan (FMP) which has been prepared together with a 
fisheries working group (in Portuguese). 

2. A roundtable meeting, including a range of government, private sector and donor 
representatives, at whích the FMP is thoroughly díscussed. 

3. A revision of the FMP, if required, following the roundtable discussion for submission 
to the Fisheries Minister. 

4. Before completion of the mission to Bissau, the contractor will provide an oral briefing 
to TIPS and USAID on the FMP, the work and problems encountered and 
recommendations concerning follow-up actions. 

5. A report will be prepared and submitted to TIPS within 14 days after the contractor's 
departure from Bissau. The report shall contain an executive summary and an 
introduction, describe the development of the Management Plan, problems encountered, 
identify potential constraints to implementation and provide recommendations for 
overcoming them. The report shall be in English. The Management Plan (in Portuguese) 
shall be included as an annex to the report. The documents will be in· WordPerfect or 
Word and delivered in both hard copy and diskette. 

VI. SUPPORT TO BE PROVIDED 

TIPS will provide transportation to and from the airport. TIPS will provide a project vehicle for 
local transport involving official meetings including those occurring during evening hours. Office 
space at the TIPS site will be provided. 
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INTRODUÇÃO 
•.~,·. ·.. - -· -- -

--Realizou-se-rio dia.30 de Março de 1995, no auditório do TIPS em Bissau, uma mesa 
redonda subordinaçla a<Jtema: "A Gestão dos Recursos ·M.arinhos da Guiné Bissau" . 

Esta mesa redonda foi promovido conjuntamente pelo Ministério das Pescas e pelo 
Projecto TIPS, no final da visita do consultor do TIPS para o Sector das Pescas, Dr. 
Vladimir Kaczynski. Teve como finalidade proporcionar um diálogo aberto e franco entre 
as entidades do sector privado e do sector público presentes sobre os problemas 
envolvidos na gestão dos recursos marinhos da Guiné-Bissau e dos conceitos apresentados 
pelo Dr. Kaczynski e pelos, técnicos do Ministério das Pescas, os quais poderão servir 
de base para um plano de gestão. Entre os pontos discutidos, destacam-se os seguintes: 
a fixação ·das quotas usando a combinação do critério CA T (Capturas Admissível Total) 
e o critério TAB (Arqueação Bruta Total), preservação dos recursos pesqueiros a um 
nível sustentável para o benefício futuro tanto da Guiné-Bissau como dos países cujos 
navios operam nas águas territoriais da Guiné-Bissau, aumentar o rendimento dos 
guineenses proveniente das pescas, fiscalização marítima, e constrangimentos que 
impedem os guineenses de atingir os seus objectivos. 

O objectivo principal desta mesa redonda foi o de, por um lado, proceder a uma análise 
das recomendações sobre "as novas orientações da política pesqueira nacional", 
documento elaborado por um grupo de trabalho constituído por técnicos do Ministério 
das Pescas e pelo Dr. Vladimir Kaczynski no ano passado e, por outro lado, avaliar e 
discutir algumas recomendações para a melhoria da gestão dos recursos marinhos da 
Guiné Bissau. 

Principais preocupações levantadas 

Em resumo, estas foram as principais preocupações levantadas pelos participantes e que 
reuniram o consenso geral: 

Deve haver uma política de aproveitamento dos quadros formados no sector das 
pescas; 

É imprescindível uma definição de critérios sobre a atribuição das quotas; 

Deve haver ligação entre a pesca artesanal e a pesca industrial no que concerne 
ao Plano de Gestão; 

Focou-se a necessidade de haver um Plano de Gestão na nossa subregião, sem a 
qual não vale a pena a Guiné-Bissau tomar medidas prudentes se os vizinhos não 
o fazem; 

A interlocutora da FAO mostrou a disponibilidade desta organização em apoiar 
todas as iniciativas com vista a uma melhor gestão dos recursos marinhos; 
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Necessidade da modernização dos estaleiros navais d~ Bissau para poder 
responder cabalmente as solicitações respeitantes à manutenção das frotas 
pesqueiras n-o país. 

A necessidade de se desenvolver a frota nacional dado a contribuição que essa 
frota pode dar no apoio às actividades de fiscalização; 

Há necessidade de se estudar com a Guiport taxas especiais para navios nacionais; 

É preciso incrementar as acções de fiscalização; 

Levantou-se a questão da fiabilidade da questão de sobre-pesca no país, e da 
fiabilidade dos dados e sua relação com as conclusões do estudo; 

Levantou-se a questão de como pôr na prática o plano de gestão dos recursos e 
como é que a Guiné Bissau sendo um país pequeno, pode defender os seus 
recursos; 

Outro assunto foi a questão da pressão do orçamento geral do estado sobre o 
plano de gestão dos recursos marinhos; 

A burocracia das três assinaturas para obtenção de licenças de pesca é pesada e 
constrangedora; 

Há necessidade duma quantificação dos custos e benefícios subjacentes a adopção 
do Plano de Gestão dos Recursos; 

Necessidade de se revitalizar as iniciativas anteriores no domínio da criação de 
empresas de pesca artesanal ou industrial eficazes; 

Necessidade de se analisar o sector das pescas numa perspectiva de conjunto e 
não de um sector isolado; 

Necessidade do porto de pesca que se vai construir não ser apenas um simples 
cais; 

Necessidade de se explorar no quadro do acordo com a UE o conceito de 
Associações de Empresas Temporárias; 

Necessidade de sinalização e dragagem do canal. 

Necessidade de eliminação da truca de exportação (emolumentos gerais cobrados 
pelas Alfândegas) e sua substituição por trucas a importação sobre determinados 
produtos de luxo. 
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Necessidade de elüninação dos BRPE's e outras formalidades na exportagio de 
produtos tradicionais. 

Necessidade de se explorar melhor as possibilidades do sistema leasing para a 
criação da frota nacional de pesca; 

Por último, focou-se o problema da gestão das novas infraestruturas a serem 
construídas, como por exemplo o porto de pesca e os apoios em terra . 

...... 
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" 
Intervenção _Coordenador do---1'-IPS Sr. Emb. John Bfacken 

USr-::-Embaixador John Blacken abriu os trabalhos desta mesa redonda, apresentando 
os membros da rriesa e os-cumprimentos de boas vindas a todos os presentes. -

Fez uma breve explanação do objectivo deste encontro, dizendo que durante os últimos 
vinte anos, os recursos marítimos foram as principais fontes de divisa e de···receita do 
país. Por constituir a principal fonte de divisa, por conseguinte um recurso de alto 
interesse económico para a Guiné-Bissau e para os armadores estrangeiros; .os stock 
marítimos foram explorados de uma forma desenfreada e ilimitada. Nos últimos quatro 
anos verificou-se um declínio em termos de volume e de tamanho dos produtos marinhos 
capturados, o que indicia excesso de activjdades e de sobre-exploração. 

Este ano, com o objectivo de prevenir a destruição do stock, manter a importância 
comercial deste recurso e aumentar os benefícios socio-económicos para o país, o 
Ministério das Pescas propôs a introdução de um plano de gestão de recursos pesqueiros. 
É nesse sentido que o TIPS tem estado a dar a sua contribuíção na elaboração do referido 
plano. Essa foi a razão deste encontro, que tem como objectivo a discussão dos conceitos 
e elementos básicos que estão a ser incluídos nesse plano de gestão. 

Intervenção do Sector Privado Sr. Prt>,sidente da AENP António Ferrage 

Passou-se a palavra ao Sr. António Ferrage, presidente da ANEP (Associação Nacional 
das Empresas de Pesca) que começou por agradecer esta oportunidade de poder participar 
em mais um encontro entre o Sector Privado, o Estado e instituições que de uma forma 
ou outra estão ligadas ao sector das pescas. 

Explicou a razão da criação da Associação, que teve a sua origem em 1991 por iniciativa 
de alguns operadores económicos ligados ao sector das pescas e que foi legalizada em 
1992. Através desses operadores, a Associação já teve oportunidade de travar vários 
diálogos com o Governo, com o objectivo de encontrar uma solução para os problemas 
existentes no sector. Informa que infelizmente a Pesca está a atravessar uma situação de 
impasse ao nível do sector privado. É natural que este encontro não possa solucionar 
todos os entraves e impasses com que depara a Pesca a nível do sector privado, mas pode 
servir como oportunidade de se demonstrar algumas acções importantes que se pensa 
poderem ser levadas a cabo em conjunto com todos os departamentos estatais; essas 
acções podem permitir ao sector das pescas desempenhar um papel relevante no processo 
de desenvolvimento da Guiné Bissau. · 

Actualmente fala-se muito no problema da frota nacional e, quando se fala na criação de 
uma frota nacional, subentende-se a substituição da frota estrangeira pela nacional. 
Porém, apesar disso ser o ideal, é muito prematuro ainda pensaI"-se na criação de uma 
frota nacional porque tudo isso depende da filosofia do próprio Ministério e do Governo 
na implementação dessa ideia. Sem apoio do governo, não se pode incrementar um 
avanço do sector privado para a criação dessa frota. 
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Sent-necessário definir a capacidade e o tipo de navios queeconomicamente poderão ser 
rentáveis para a Guiné Bissau no contexto do sector privado. Deve ser feito um estudo 
da rentabilidade com a finãlidaãe de se saber quais os navios com possibilidade de serem 

· económicamente mais rentáveis para a criação dessa frota. Há que ter em conta que o 
sector pesqueiro depara com problemas de aprovisionamento, manutenção e reparação 
dos navios e também com problemas de formação profissional. Sem se reunir esses pre
requisitos, dificilmente o sector poderá se desenvolver. É extremamente necessário e 
urgente proceder-se à reabilitação das unidades de pescas existentes na Guiné Bissau, a 
fim de permitir um bom funcionamento das empresas nacionais, de forma a tomá-las 
competitivas com as empresas estrangeiras. Fazer com que as empresas estrangeiras 
desembarquem aqui as suas capturas seria uma forma de rentabilizar as infraestruturas 
do sector privado em termos de conservação e transformação do pescado, até vir-se a ter 
oportunidade de se criar uma frota nacionâl. Pode-se focar o exemplo do Senegal, onde 
toda a frota estrangeira que opera nas suas águas desembarca o pescado no Senegal para 
aí ser transformado. Muitas empresas capitalizaram-se apenas com o funcionamento das 
suas próprias infraestruturas, com a transformação e exportação dos próprios produtos. 

No actual contexto económico do país, não existem condições de concessão de crédito 
para a criação de uma frota nacional, visto isso abarcar um custo demasiado elevado por 
cada barco armado de pesca. Por outro lado, a reabilitação das infraestruturas dessas 
empresas é uma das principais preocupações do sector pesqueiro e seria a melhor solução 
para se tentar de uma forma ou outra capitalizar-se aos poucos. Pode-se dizer que a 
transformação do pescado ou a implementação de um programa de reabilitação das 
infraestruturas não implica que o sector privado tenha obrigatoriamente um barco de 
pesca ou uma frota, mas isso seria uma forma de avançar neste sector, sem mesmo citar 
o tipo de instrumento, e tipo de produção por navios. Esta medida poderia servir mais 
tarde para ajudar a criar uma frota nacional. 

A formação de uma frota nacional tem um papel muito importante que é a evolução das 
técnicas verificadas ao longo dos anos no domínio da construção naval e técnicas de 
pesca, a evolução técnica e científica ligada a rentabilidade. A formação profissional seria 
nesse caso uma componente essencial em todo esse processo. 

Na Guiné Bissau não existe ainda uma classe capitalizada no sector das pescas. O sistema 
bancário não responde às solicitações de crédito nem de médio e nem de longo prazo e 
não dispõe de recursos suficientes em moedas estrangeiras. Este é dos menores 
estrangulamentos de que o sector sofre. Muitos operadores preferem manter uma conta 
no estrangeiro do que dependerem dos nossos bancos em Bissau para o aprovisionamento 
em divisas, e fazem isso com o objectivo de salvaguardarem as suas necessidades 
prementes, visto os nossos bancos quase nunca disporem de divisa quando o cliente 
precisa. Este é um aspecto que pode levar ao estrangulamento do sector, considerando 
que as licenças de pesca e o porto são pagos em divisas e o banco cria sempre entraves 
em conceder essas divisas. Os operadores exportam e têm direito a receber uma parte da 
compensação em divisa. Existem vários factores que entravam o melhoramento do sector. 

. -· ~; ·:r 
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Há que se fawrllrri estud_Q de forma a encorajar a implementação do sistema de leasing 
e a importação de tecnologia e capital. As diversas formas de afretamento seriàm de se 
aproveitar como forma de contornar essas dificuldades. 

O governo demonstrou boa vontade e determinação em diminuir a sua intervenção na 
economia, promovendo as privatizações e confiando ao sector privado outras formas de 
intervenção. Não se verificou porém essa política no sector das pescas. Tudo indica que 
o actual Ministro das Pescas tem todo o interesse em apoiar o sector privado. 

É preciso adoptar uma estrutura de mudança e produzir as orientações necessárias para 
o sector. O Estado deve criar condições para que essas aspirações possam ser 
materializadas. Deve apoiar as iniciativas privadas e definir uma política de médio e 
longo prazo para o sector. Seria imp6rtante a criação de um gabinete técnico profissional, 
orientado para a política do próprio sector e do governo, como forma de apoiar e 
dinamizar o sector. Esse gabinete técnico profissional seria capaz de analisar e apoiar a 
execução dos projectos de investimento, fazer um acompanhamento técnico dos 
financiamentos nos primeiros anos de existência d~s projectos. 

O sector privado está descapitalizado, daí a necessidade de uma maior colaboração com 
o Estado para se sanear essa situação, e para encarar o sector pesqueiro privado como 
um parceiro de desenvolvimento na busca de soluções e na implementação de medidas 
a nível interno e externo. 

O Sr. Ferrage manifestou a sua satisfação em ver que pela primeira vez o Ministério das 
Pescas deu oportunidade ao sector privado de participar nas negociações de acordo das 
pescas entre o governo e a União Europeia (UE). Felicita ao Ministro pela louvável 
iniciativa que demonstra que há uma boa intenção em promover o sector e, em conjunto 
com o sector privado, tentar resolver os problemas do sector das pescas na Guiné Bissau. 

Porém, salienta que existem outras iniciativas que o Ministério das Pescas e outros 
Departamentos do Estado deveriam apoiar, como por exemplo a divulgação dos 
financiamentos existentes e as condições de ilegibilidade. Seria bom que o sector fosse 
informado do montante dos financiamentos destinados ao sector privado. 

Para terminar, o Sr. Ferrage apresenta as seguintes recomendações: 

redução considerada do valor das licenças de pesca para os navios nacionais. Já 
é do conhecimento do sector de que haverá de facto essas reduções e isso 
beneficiará o sector privado; 

definição de uma política realista de concessão de créditos e apoio institucional 
do Ministério na obtenção de créditos a nível nacional e internacional; 

abolição das taxas aduaneiras e outras taxas sobre a exportação; 

Estes São os grandes problemas que o sector terá que enfrentar futuramente porque 
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-m:;tualmente já se depara com esses entraves. ó s__ector nao gostaria de enveredar para a 
ilegalidade por isso está a pedir um apoio justo e legal. O sector quer apenas que lhe 
seja concedida as condições básicas· e neces$as de trabalho porque são pessoas 
capacitadas que querem trabalhar. Sendo as pescas um sector muito importante para a 
economia do país e, reunindo as condições básicas, os produtos marinhos poderiam ser 
exportados com maior valor e trazer maior benefício para o país; 

uma considerável redução das tarifas portuárias que de momento são muito 
elevadas, se queremos que num futuro próximo os barcos venham a ancorar no 
nosso porto por qualquer motivo que seja; 

a supressão do uso do boletim de registo prévio de exportação dos produtos 
marinhos ou a simplificação do processo de sua obtenção. A institucionalização 
das licenças de exportação é uma medida que pode entravar o desenvolvimento 
do sector; 

diminuição de burocracia nos circuitos técnicos e administrativos, principalmente 
no Ministério de tutela e melhoramento dos serviços bancários; e 

o Governo deve garantir a formação profissional contínua com ajuda de 
instituições estrangeiras. 

Intervenção do Sector Público Sr. Ministro Artur Silva 

Em seguida passou-se a palavra ao Sr. Artur Silva, Ministro das Pescas, que começou 
por agradecer o convite para participar na mesa redonda e disse estar receptivo a 
qualquer discussão que permita encontrar soluções para o sector das pescas. Diz que este 
é o momento do Estado e do Sector Privado juntos envidarem esforços no sentido de se 
encontrar soluções para o melhoramento do sector das pescas. O sector das pescas 
precisa ser redirecionado, mudar sua política de gestão. Há medidas que precisam ser 
implementadas o mais urgentemente possível mas também há que se reconhecer que há 
outras que o governo não tem capacidade de implementar devido a falta de recursos. 

Tem que haver uma contrapartida da parte do sector privado para permitir ao Estado 
cumprir com as suas obrigações. As pessoas em geral e os operadores económicos em 
particular não pagam os impostos, daí perguntar onde é que o Estado vai arranjar 
dinheiro para implementar todos os melhoramentos necessários para o sistema. O 
problema não está nas licenças mas sim na estrutura existente e na nova filosofia de vida 
hoje em dia adaptada neste país. O país não dispõe de infraestruturas. É todo um 
conjunto de medidas e acções que precisam ser levadas a cabo concomitantemente. 

É de opinião que não cabe ao Estado participar directamente no sector produtivo mas sim 
o de organizar o sector e criar condições para que o sector funcione. Cabe ao Estado 
criar infraestruturas que posteriormente devem passar para a gestão do sector produtivo 
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e permeti!_ a expansão desse sector. 

É preciso fazer um plano de gestão-das peseas a fim d~ se conhecer a capacidade de 
exploração e acesso a esse recurso. 

O Sr. Ministro informa que até a semana passada tinham sido concedidas 108 licenças 
de pesca, para 80 navios. Mas, o problema é que o stock não comporta os 80 navios. 
Põe-se o problema de a maioria dos operadores, tanto nacionais como estrangeiros, 
preferirem licenças para camarão, em vez de peixe e cefalópodes. Coloca-se então a 
questão de se saber se o stock comporta essa procura. Essa questão só poderá ser 
solucionada quando se conhecer o potencial do stock do camarão. E é isso que se vai 
fazer a partir de Abril/Maio e Outubro/Novembro deste ano. Vai-se fazer pesquisas com 
a finalidade de se determinar o potencial de pesca. 

Comunica que neste momento está a decorrer em Bissau as negoc1açoes entre o 
Ministério das Pescas e a União Europeia e a partir dessas negociações, será redefinida 
toda a filosofia das futuras concessões de licenças. Pensa que a definição do potencial dos 
recursos map.nhos, especialmente do camarão, poderá contribuir para sanear muitas 
irregularidades. 

No entanto, para além do camarão, põe-se também o problema de peixes e de 
cefalópodes que são recursos interligados. Se os navios continuam a pescar muito mais 
camarão do que peixe e outros animais marinhos, isso acaba criando um desequilíbrio 
ambiental. Então este ano, com este plano de gestão, vai-se tentar reparar este handicap 
e criar uma situação de equihbrio. 
Há um conjunto de pacotes de leis a ser elaborado, onde se começou com o regulamento 
de pesca que possivelmente estará pronto dentro de duas semanas. A legislação foi revista 
no ano passado mas faltava o regulamento e agora, com o apoio da FAO, possivelmente 
isso estará pronto dentro em breve. 

A nível institucional, é necessário que o Ministério das Pescas adopte uma lei orgânica. 
Antes o Ministério tinha várias direcções gerais mas com a nova política governamental, 
ficou restrito a duas direcções gerais e uma direcção autónoma que é o CIP A (centro de 
investigação de pesca aplicada). Pensa que com a elaboração da lei orgânica, poder-se-a 
resolver a questão de excesso de burocracia aqui levantado. O excesso de burocracia vai 
até ao ponto de, para se obter uma simples licença, ser preciso a assinatura de três 
Ministros (Pescas, Finanças e Banco). É preciso eliminar esse excesso de burocracia, a 
fim de facilitar a expedição dos documentos. Parte-se do pressuposto de que resolvidos 
os problemas jurídicos e institucionais, alguns dos problemas do sector privado serão 
também resolvidos. 

A lei orgânica já foi discutida a nível do Ministério e está-se neste momento a ser feito 
os últimos preparativos para a sua apresentação, discussão e aprovação no Conselho de 
Ministros. 

Deve ser feito uma revisão da tarifa das licenças de pesca, no sentido da sua diminuição. 

.. 
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Presentemente a tarifa para nacionai~_ é de 130 US$ por T AB e será reduzida para menos 
de 50% (entre 40 a 45% do valor actual). 

Para além das licenças, eXístem vários outros problemas, como por exemplo o do 
combustível, dos estaleiros, do porto e também das próprias actividades da frota 
pesqueira na Guiné Bissau. É todo um conjunto de entraves que precisam ser resolvidos 
e removidos. 

Fala-se muito da frota nacional, mas há que levar em conta que é um problema que não 
se resolve de um momento para outro, não se pode trocar a frota estrangeira pela 
nacional num dia. A frota estrangeira contribui com cerca de 14 milhões de dólares por 
ano neste país e sabe-se que as empresas nacionais não têm capacidade de fazer isso e 
nem de substituir a frota estrangeira neste momento. 
O conceito de empresa nacional está completamente deturpado, e até hoje nenhuma 
empresa, seja ela estatal ou privada, contribuiu para o desenvolvimento do sector. Não 
tem havido contrapartidas e sempre se sobrecarregou o Estado. 

Os técnicos do Ministério das Pescas não têm poupado esforços no sentido de melhorar 
a performance do país. Têm estado a procurar solução eficaz para esses problemas. 

Como o sistema bancário não corresponde às expectativas do sector, houve iniciativas 
para angariar fundos para o sector. No quadro do acordo de cooperação do governo com 
a China-Taiwan, o governo irá receber cerca de dois milhões de dólares para o sector 
para concessão de créditos. Contudo, todo o mundo conhece o problema de créditos mal 
parados neste país. O sistema de créditos faliu, não funcionou e as pessoas não 
conseguiram responder às expectativas. Agora deve-se tentar não repetir os erros do 
passado. O dinheiro já está no país há quase um ano e presentemente está-se a discutir 
o seu uso adequado no sector. Desse montante, 500 mil dólares serão destinados a 
construção do porto de pesca de Bissau, que é fundamental para o desenvolvimento das 
actividades pesqueiras. Esse porto englobará todos os serviços indispensáveis como por 
o exemplo o cais, um complexo frigorífico, um estaleiro, armazéns, etc. Já existe um 
projecto nacional que será financiado pelo fundo do governo com parte dos donativos que 
não foram utilizados, para se começar as obras desse porto. Vai haver contribuição da 
União Europeia no quadro dos fundos da stabex de cerca de seis mil dólares; do fundo 
de Taiwam vai-se tirar outros 500 mil; vai haver o fundo do BAD; e a contribuição do 
próprio governo. Em princípio, deverá começar-se os trabalhos deste porto ainda este 
ano, terminado os trabalhos de limpeza do local que neste momento se encontra 
empilhado de sucatas. Esse porto localizar-se-á no alto de Bandim. 

Só após a construção dessas infraestruturas é que se poderá começar a pensar num 
verdadeiro sector das pescas. 

Neste momento está-se a negociar o protocolo de acordo com a União Europeia. As 
negociações têm estado muito difíceis porque é altura da Guiné Bissau começar também 
a impôr as suas condições e parar de aceitar sempre as imposições e directrizes 
provenientes de fora. 
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O papel do Governo .e d.o MiÕistério em partic~lar é o de ajudar o país ~não o ~il'"'/llffe).~~· 
prejudicá-lo. Convém no entanto estar-se consciente da crise que o sector pesqueiro em ~;:r.:.-:. 
geral tem estado a atravessar em todos os país~~- Actualmente já se pratica a aquacultura 
em grande escala, de modos que já existem substitutos para os produtos marinhos e os 
países que não têm acesso ao mar têm desenvolvido bastante esta prática. Neste 
momento, o preço dos produtos marinhos está a diminuir no mercado internacional. 
Nesses termos, é altura de pensarmos em termos de alternativas e não apenas em extrair 
do mar. 

Outro problema muito importante a ter em consideração a nível mundial é do meio 
ambiente. Todos esses problemas estão relacionados. 

Em relação a questão dos boletins de exportação, informa que não existe taxa de 
exportação mas sim direito de exportação. É preciso haver uma contrapartida. Por 
exemplo na Mauritânia foi abolida a taxa de exportação mas em contrapartida o Estado 
recebe uma percentagem pela venda do pescado. Ali, todo o circuito de venda do pescado 
passa por canais normais e isso não é o caso da Guiné Bissau. 

Terminou a sua alocução fazendo um apelo a todos para que analisem os problemas 
globalmente porque o mundo hoje está muito interligado e nenhum país subdesenvolvido 
pode actuar isoladamente. 

Intervenção do Consultor do TIPS Dr. Vladimir Kaczynski 

Posteriormente passou-se a palavra ao Dr. Valdimir Kaczynski, que fez uma exposição 
sobre a probkmática da gestão dos recursos pesqueiros na Guiné Bissau. 

Começou por dizer que existe pouca informação científica sobre os recursos pesqueiros, 
salientando que a situação actual do sector pesqueiro é alarmante. Por um lado há sinais 
de uma situação de sobrepesca, e por outro constacta-se uma pesada dependência 
orçamental do Estado nas receitas de licenças de pesca sem contar com a usência de uma 
gestão dos recursos e de uma política consistente das pescas. 

Para sanear esta deplorável situação, o Dr. Kaczynski informou poderem ser feitas de 
duas formas: 

a) A ideal em que se deveria implementar uma política de gestão dos recursos pesqueiros 
com base em informações científicas sobre: 

a situação dos stocks comerciais; 

as mudanças bio-oceonográficas; 
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a intensidacte-da extracção dos recursos,;_ 

os efeitos e consequências a nível su-breglOnal da-acção migratória dos animais 
marinhos; 

b) ou então a situação vigente no país, em que se deve fazer uma gestão sob condições 
de incerteza e fraca base científica, caracterizada por: 

falta de uma investigação oceanográfica fundamentada, contínua e universal; 

pouca fiabilidade nos dados sobre actividades pesqueiras; 

incapacidade em tratar e traduzir os dados existentes numa linguagem da política 
e gestão pesqueira; 

insuficiência e ineficácia em controlar a exploração dos recursos e fraca 
capacidade de fiscalização das nossas águas; 

o sistema ecológico das águas tropicais ser mais complexo do que o das águas do 
norte; 

as variações climatéricas naturais piorarem com a sobre-exploração. 

Lembrou contudo que não existe um modelo biológico a nível mundial para a gestão dos 
recursos tropicais e, por outro lado, ser muito difícil prognosticar os recursos pesqueiros 
da Guiné Bissau. 

Por isso, o Dr. Kaczynski apresenta algumas medidas que segundo ele deveriam ser 
levadas a cabo para a preservação dos nossos recursos: 

Por um lado, propõe a tomada de medidas imediatas de conservação e aconselha a uma 
imediata actuação para se remediar a situação, mesmo antes de se obter dados científicos 
fiáveis. Por outro, sugere a aplicação dos critérios socio-económicos e multi disciplinares 
de gestão e salienta que o governo guineense não precisa ficar a espera dos resultados 
de pesquisas científica ou estudos adicionais para começar a restringir as excessívas 
actividades no sector pesqueiro e na nossa ZEE em geral. Realça que os biólogos 
marinhos e os cientistas ligados aos recursos marinhos podem reconhecer os problemas 
criados pela sobre-pesca mas não estão em condições de encontrar a solução. 

Continuando a sua exposição, diz que se deve considerar as motivações humanas como 
parte integral de gestão dos recursos marinhos vivos. Explica que a destruição dos stocks 
comerciais é causada pelas medidas inadequadas de gestão e conservação (falta de visão) 
e pelas forças de mercado (impulsionadas pela avidez humana pelo lucro, procura de 
proteína, altos preços nos mercados internacionais). O Dr. Kaczysnki frisou que a falta 
de visão de longo prazo e a avidez humana adicionada às crescentes pressões das frotas 
estrangeiras são as principais causas da crise dos recursos pesqueiros nas ág«as da Guiné 
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Bissau. 

Prosseguindo, o Dr. Kaczynski diz que é muito importante incentivar as investigações 
básicas (e aplicadas do CIPA), mas no entanto é preciso incluir no Plano de Gestão e 
considerar os seguintes factores: 

a) os acordos internacionais que são estabelecidos; 

b) o consumo e os mercados nos países desenvolvidos, nomeadamente no Japão, na 
Europa e nos EUA; 

c) factores económicos e financeiros, especialmente a necessidade de capital 
estrangeiro e dos créditos de investimento. 

Ainda na sua intervenção, o Dr. Kaczysnki coloca as seguintes questões aos 
intervenientes: 

1. O que é um plano? 

2. É necessário um plano de gestão? 

3. Quais são as medidas práticas a serem implementadas? 

Respondendo às mesmas questões, ele explica que plano de gestão é um acordo entre 
as várias partes interligadas e interessadas na exploração e na conservação dos 
recursos marinhos vivos da Guiné Bissau. 

Assegura que o plano de gestão é extremamente necessário, frisando claramente que as 
entidades ligadas ao sector das pescas precisam ter uma ampla visão dos seus objectivos 
e responsabilidades, e também aplicar uma severa disciplina de gestão. Diz que o plano 
de gestão conjuga vários interesses com a necessidade de conservação e de protecção dos 
recursos marinhos e, serve ainda como instrumento legal de política pesqueira. 

Quanto às medidas que devem ser tomadas, diz que é imprescindível: 

estabelecer TAC (captura total admissível) para cada grupo de espécies 
comerciais; 

definir limites de TAC para cada pesca, salientando que o critério TAB é 
destrutivo e impossível de gerir; 

efectuar-a exploração consoante a disponibilidade dos recursos e evitar o máximo 
possível o excesso na concessão de licenças; 

criar critérios de acesso aos recursos, usando como critério básico o grau de 
integração e benefícios socio-económicos para o país, dando prioridade 
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absoluta às companhi~ nacionais. 

O Dr. Kaczynski frisa- claramente que ~~e pJano de gestão deve incentivar o 
-investimento na Guiné Bissau e que ás taxas deveriam ser diversificadas segundo esse 
critério, explicando ainda que esse critério deveria ser acompanhado pelas medidas de 
fiscalização, medidas legislativas e-administrativas e pelo código de investimento. 

Para terminar a sua exposição, disse que o objectivo do mesmo, e em especiá1 desta mesa 
redonda é o de, por um lado apresentar novas sugestões e recomendações e, por outro, 
avaliar melhor os aspectos importantes do plano de gestão. Volta a chamar a atenção a 
todos os presentes pela ameaçadora situação em que se encontram os nossos recursos 
marinhos, onde se verifica por um lado uma crescente dependência orçamentá1 nas 
receitas das licenças, enquanto que _por outro lado as capturas têm estado a diminuir tanto 
em quantidade (Kg/dia) como também no tamanho dos animais capturados, especiá1mente 
o camarão. 
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DEBATES 

o primeiro interveniente foi o Sr. J oãó Vaz, que concorda ~ue deve haver contrapartidas 
da-parte das empresas nacionais. Põe o problema das empresas que conseguem licença 
mas não têm idoneidade em termos de empresa. Pede que se preste muita atenção aos 
dossíers de projectos apresentados para a formação de sociedades mistas. Pergunta 
porque é que os barcos da GuinéPesca que operam há cinco anos na Guiné Bissau nunca 
descarregaram peixe para o mercado nacional. Coloca o problema dos nossos 
observadores não terem capacidade de controlar as espécies e a quantidade do pescado 
capturado, e como ganham mal, acabam sempre por ser corrompidos quando embarcam. 

Faz um apelo ao projecto TIPS para continuar a ajudar o país, e em especial o Ministério 
das Pescas na formação dos observadores. A Guiné Bissau está muito dependente do 
exterior. Fez-se um pedido de financiamento para formação nas áreas da pesca e foi 
concedido esse financiamento mas acontece que até hoje ninguém participou ainda em 
nenhuma formação. Reconhece que é difícil tentar controlar as nossas águas, visto não 
dispormos de recursos humanos para isso. 

O Sr. Nelson Dias está preocupado com o paradoxo que existe em países como a 
Guiné Bissau, que estão inseridos numa conjuntura macroeconómica muito difícil, 
com uma dependência total na exploração dos seus recursos. Gostaria de saber quais 
as medidas e formas mais realistas de conciliar a necessidade de explorar os recursos 
naturais para a sobrevivência e os perigos relacionados com a conservação do meio 
ambiente. 

Diz que o Dr. Kaczynski está a propôr conservar os recursos, ou seja manter um 
desenvolvimento durável do sector das pescas. Existe uma grande dependêncía em termos 
orçamentais nas receitas da pesca mas entretanto as capturas estão a diminuir. Gostaria 
de saber qual é a ligação entre exploração em termos da pesca artesanal e o esquema de 
conservação do período de repouso da pesca do camarão no alto mar e o período ou 
seguimento desses animais na zona do mangal durante o período da desova. 

Como o Dr. Kaczynsky disse que não existe nenhum plano de gestão de recursos a nível 
subregional, e como se sabe que os peixes se migram, então para que servirá uma 
atitude prudente de um país como a Guiné Bissau bem localizada, em tomar 
medidas, sabendo que na nossa subregião não existe essa preocupação. Talvez uma 
cooperação subregional fosse uma alternativa para a solução dos problemas da pesca. Os 
animais na água não têm fronteira de modos que será difícil implementar-se algumas 
medidas. Pergunata o que é que o Sr. Kaczynskí propõe como solução. 

A Sr. Guilhermina Soares, representante da FAO, diz que muitos documentos foram 
produzidos pela FAO e poderiam ser usados na área da pesca. Pergunta como é que se 
conjuga o plano de gestão dos recursos co~,o plano director da pesca artesanal que já 
existe, e o projecto do plano director da pesca industrial que está a ser executado. Esses 
dois planos são elementos chaves para o sector, de m~dos que gostaria de saber como 
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é que isso se articula com a nova proposta. 

O Sr; Seco N'Chassó falou da manutenção da frota pesqueira e pergunta quaLa 
necessidade de se criar uma nova doca flutuante se já existem dois estaleiros na Guiné 
Bissau. Pergunta se se vai construir novos estaleiros navais ou se se vai reabilitar os já 
existentes. Chama a atenção para o facto da maioria dos pescadores levarem os seus 
barcos para países vizinhos para reparações e manutenção, significando isso fuga de 
divisa. Pede que se dê mais apoio à marinha para melhor poder efectuar a fiscalização. 

O Sr. Zamora diz que a fiscalização é muito importante e não deveria ser da 
responsabilidade única e exclusiva do Ministério das Pescas. Isso é uma tarefa nacional, 
de responsabilidade de todos os cidadãos, precisando para isso, de haver colaboração de 
todas as entidades ligadas ao sector . ... 
O Sr. José António focou o assunto da conservação dos produtos marinhos e da 
diminuição da exploração desses recursos. Diz que seria bom que houvesse uma política 
de acompanhamento dos trabalhos dos observadores e que se praticasse uma melhor 
política salarial para eles. 

Quanto ao porto de pesca, pergunta se a sua construção será submetida a um concurso 
público ou se será executada sob tutela do Estado. Não acha que isso deve ficar sob 
responsabilidade do Estado porque já se constataram muitos maus exemplos dos projectos 
executados pelo Estado. Realça a necessidade de se formar quadros para o sector das 
pescas. Coloca a questão das taxas portuárias que são muito elevadas. 

Pede que, para além da pesca artesanal, se dê também atenção aos melhoramentos 
básicos de que necessita a marinha nacional e pergunta se com a criação da frota 
nacional, se haverá descontos para os barcos que atracarem em Bissau. 

O Sr. Lídio pergunta qual é a política da aplicação do critério TAC e TAB. 

O Sr. Diniz começa por pedir que se defina as características da frota nacional. Pergunta 
ao Dr. Kaczysnki qual é a solução para os problemas já identificados e como é que se 
justifica a sobrepesca. 

O Sr. Filinto Barros diz que o Dr. Kaczysnki disse que os dados do Ministério não 
eram fiáveis por isso chama a atenção para o facto das conclusões baseadas em dados não 
fiáveis poderem não ser também fiáveis. Pergunta como é que a Guiné Bissau poderá pôr 
na prática o plano de defesa dos seus recursos, quando não dispõe de condições mínimas 
para se defender dos abusos dos barcos dos países desenvolvidos, países esses que não 
estão minimamente interessados em que os países pobres desenvolvam as suas 
capacidades de se defenderem. Diz que é preciso encontrar um método para chamar a 
atenção de todos os países dos ACP e do mundo em geral para esta degradação do eco 
sistema. Aí pergunta como é que a Guiné-Bissau pode lutar sozinha e defender os seus 
recursos. É por isso que está de acordo com o procedimento do Canadá que, apesar de 
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também não ser um país exemplar mas pelff menos está a chamar atenção da opioião -
pública para os excessos e abusos na exploração dos recursos marinhos. 

Pergunta como é que o Ministro das Pescas pooe ter liberdade de acção para conduzir 
condignamente uma negociação com a delegação da União Europeia quando o Governo 
tem um grande problema orçamental que tem sido resolvido com a ajuda da UE. Diz que 
muitas vezes o dinheiro da contrapartida das pescas começa a ser utilizado pelo Tesouro 
sem que haja primeiro negociação do Acordo de Pesca. Assim, diz que é preciso que os 
países da região e os de ACP em geral lutem em conjunto e não separadamente nessas 
negociações porque a UE é poderosa. 

Ainda concernente ao plano do Dr. Kaczynski, diz que em relação ao sistema de crédito 
para a criação da frota nacional, acha o estudo apresentado baseado em pressupostos 
demaisado fáceis pois pelo estudo parece que o sector privado não estará a correr grandes 
riscos. 

Em relação ao excesso de burocracia, em que é necessário a assinatura de três ministros 
para a obtenção da licença de pesca, pergunta se o actual Ministro terá condições para 
acabar com toda essa burocracia. 

O Sr. Morais Santos concorda com o plano de gestão apresentado, mas coloca as 
seguintes questões ao Dr. Vladimir Kaczysnki: 

se o país tem condições e capacidade de seguir os caminhos e as recomendações 
que ele propõe, 
se o país dispõe de meios para implementar essa política. 
se o quadro apresentado é realista para a Guiné Bissau? Pois sabe-se que esta é 
uma luta de interesses contrários com potências poderosas que não estão 
minimamente interessados em nos ajudar. É por isso que nunca conseguimos 
fazer uma boa fiscalização nas nossas águas; 
pergunta porque o plano de 1995 cobrirá apenas a pesca industrial e não também 
à pesca artesanal; 
diz que os operadores estrangeiros beneficiam de 95 % da riqueza nacional e quer 
saber se isso é em termos de comercialização de produtos ou se é em termos de 
potencial de captura; 
o Dr. Kaczynski diz que é necessário tomar medidas imediatas de conservação 
mas não diz quais; 
pergunta quais seriam os ganhos se se conseguisse implementar todas as medidas 
que o Dr. Kaczynski propõe; Pensa que se deve fazer um estudo comparaúvo de 
custo e benefícios; 
já que agora é comum fazer-se conferências internacionais, pergunta porque não_ 
se faz uma também no âmbito das pescas para se tentar encontrar soluções porque 
isoladamente não será possível aos países pobres fazerem alguma coisa. 

Em relação à intervenção do Sr. Ministro das Pescas, diz que é o próprio Ministério que 
proporcionou a situação que o Ministério atravessa actualmente sobre a existência de 
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empresas naciooais e da inexistência das contrapartidas. Mu_lios projectos que entraram 
no Mmistério das Pescas não foram analisados apropriadamef)te e muitos nem tiveram 

- seguimento. Algumas pessoas apresentaram projectos--e não tiveram nenhuma resposta. 
Houve mesmo situações que levaram ao estrangulamento de algumas boas iniciativas de 
algumas empresas que conseguiram abrir, tiveram que fechar e até alguns 
administradores dessas empresas foram parar à prisão. 

Pensa que o actual quadro é favorável e certamente nos próximos anos haverá condições 
para que essas empresas venham a operar. 

Convém melhorar as condições porque sem uma infraestrutura adequada, dificilmente os 
barcos desembarcarão os seus pescados no nosso porto. 

O próprio Ministro deve servir de portador das ansiedades das pessoas aqui presentes 
nesta mesa redonda e dos agentes económicos do sector da pesca em geral, aos seus 
colegas membros do governo. 

Diz que a construção do novo porto de pesca é uma iniciativa louvável e que devem ser 
melhoradas as facilidades de concessão de licenças e as tarifas devem ser reduzidas e que 
se deve definir o que é uma empresa de pesca. 

Acha que não será possível a criação de frotas nacionais a médio prazo mas que poder
se-a optar pela criação de associações temporária de empresas de pesca no quadro da 
ajuda da União Europeia, que podem evoluir posteriormente para uma sociedade mista 
para mais tarde virem mesmo a ser apenas empresas nacionais. 

O Sr. Mário Mendonça salienta que existem dificuldades de toda a ordem na área das 
pescas e que isso é do conhecimento do público em geral. O problema é do sistema em 
geral e não apenas do Ministério das Pescas. Há que melhorar as infraestruturas 
portuárias, lutar para a preservação e conservação dos nossos recursos e definir as regras 
que serão observadas no futuro para o sector das pescas. 

O Sr. Martinho fala da taxas especiais para os operadores económicos e informa que as 
taxas portuárias são cobradas em divisas mas o pagamento é feito em peso ao câmbio do 
dia e que a frota nacional poderá ter uma taxa especial. Chama a atenção para a 
necessidade da instalação de sinalizações no nossos canais. 

O Sr. Luís Duarte recomenda a eliminação das taxas a exportação citando o caso do 
coconote em que diz não compreender como é que a taxa de exportação do coconote 
continua sendo muito elevada se bem que o preço caíu no mercado o que faz com que 
nem valha a pena a sua exportação. Informa que não é preciso os BRP's mesmo para 
efeitos estatísticos, como por vezes é alegado pelo Ministério do Comércio. 

O Sr. Juldé diz que a armação nacional tem sido muito problemática e é preciso adequa
la as actuais necessidades. Defende a actividade económica privada. Pergunta ao Dr. 
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Kacz;snki qual é a nova filesofia da gestão das infraestruturas ~~e não devem ~~~das 
de ânimo leve. · 

Referindo-se a questão de formação, diz que é preciso substituir o pessoal dos navios por 
quadros nacionais, e começar a dar oportunidade aos quadros nacionais. 

Após as intervenções, passou-se a palavra ao Sr. Ministro das Pescas que começou por 
dar respostas às questões apresentadas pelos participantes. 

Começou por informar que as empresas estrangeiras não podem participar na constituição 
de empresas quer nacionais ou mistas. Para que uma empresa seja considerada nacional 
e poder obter licença de pesca, ela precisa antes de mais nada ser registada na capitania 
e ali é começam os problemas porque para se registar um navio, os donos têm que dar 
o abate desse navio. Normalmente é um armador estrangeiro que faz o abate do navio 
e quase nunca o consegue. A capitania concede um registo provisório ao navio, que é 
aceite pelo Ministério das Pescas. No entanto, para além do certificado de registo da 
capitania, o navio também precisa ser registado como património da sociedade porque 
a licença não é concedida a indivíduos mas sim aos navios e a responsabilidade por esse 
navio é da empresa de tutela. 

No anterior código do investimento havia uma repartição entre 51 e 49% mas no actual 
está previsto que o sócio nacional pode deter a maioria do capital social da empresa. 
Sendo assim, é o regime do navio que é considerado na conceção da licença e na maior 
parte das vezes esses prerequisitos não são preenchidos, razão porque não se concede a 
licença. No entanto o Ministério aceita que os operadores recorram ao afretamento, a 
empresa nacional pode afretar um navio pesqueiro estrangeiro. Mas o Ministério 
recomenda sempre às empresas para que nunca aceitem um valor inferior a 30% porque 
como são eles que vão pagar as licenças, terão prejuízo se aceitarem valor inferior. 

O problema dos empresários nacionais é estarem descapitalizados neste momento. 
Precisam de autofinanciamento, precisam de capital inicial e não apenas esperar que o 
Estado lhes faça tudo. 

Não se cobram licenças aos pescadores nacionais que operam na pesca artesanal e vai-se 
reduzir a taxa da pesca industrial. Contudo, não são estas medidas que vão resolver os 
problemas do sector mas sim é necessário implementar um conjunto de outras medidas. 

Quanto ao problema da frota nacional, informa que há recursos humanos o que lhes falta 
é experiência e capacidade técnica. Pode-se dar o exemplo do projecto chinês, onde os 
nacionais só querem trabalhar nos barcos de aço e ninguém aceita ir trabalhar no barco 
de madeira. As pessoas formam-se, chegam e começam a impor as suas exigências, e 
esquecem-se de que precisam passar por etapas. A capitania é que concede as 
autorizações e não o Ministério das Pescas. Há que se começar a respeitar as leis e 
normas internacionais. 

Em relação aos conflitos que surgem entre sócios nacionais e estrangeiros, conflitos esses 
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_que fazem parte do direito privado, informa que não cabe ao Ministério solucioná-los 
porque isso é da alçada da justiça e o Ministério não deve e' nem vai intervir. 

Informa que há um plano director da pesca artesanal elaborado com o apoio da FAO e 
há çiutro que está sendo elaborado pela equipe do Ministério em colaboração com experts 
do BAD. A primeira fase desse plano já está pronto, foi discutido no Ministério, e o 
Ministério virá a ter um único plano nacional da pesca que englobará aspectos tanto da 
pesca artesanal como também da pesca industrial. 

O plano de gestão dos recursos é muito importante e significa fixar quotas, limites e 
condições de exploração dos recursos e vai estar em consonância com o plano nacional 
de desenvolvimento do sector pesqueiro. A segunda fase do projecto do BAD já 
começou. Há um plano que neste momento está sendo finalizado com o apoio do TIPS 
e, com todos esses elementos será possível ao Ministério das Pescas tomar uma decisão 
final e elaborar um documento final que sirva a todos. 

Em relação aos estaleiros, informa que sem infraestruturas apropriadas não podem forçar 
os armadores a virem com os seus barcos para cá. Existem dois estaleiros (o de Comeré 
e o de Bissau) que estão a operar e recomenda aos armadores que utilizem os seus 
serviços, porém reconhece que esses estaleiros funcionam com grandes dificuldades e 
precisam ser reequipados. Diz que o estaleiro está sob a tutela do Ministério da Indústria 
e cabe à Indústria solucionar esta questão. Com a privatização da Guinave talvez se possa 
resolver muitos dos problemas do sector. 

Concernente ao problema de fiscalização, antes era vista como uma questão puramente 
militar por isso nunca tinha havido um apoio da União Europeia à fiscalização. Os países 
que pescam nas nossas águas recusam-se a financiar o melhoramento da fiscalização na 
Guiné Bissau. Por isso teve que se ir buscar financiamento aos países que não têm 
nenhum interesse directo com a pesca na Guiné Bissau. Há um projecto que em princípio 
deverá ser financiado pelo Canadá, mas independentemente disso, o governo investiu 
através do Ministério das Finanças quatro milhões de dólares através dos fundos do 
Taiwan na compra de novas vedetas e na formação do pessoal. 

É preciso desmilitarizar os serviços da fiscalização porque senão será extremamente 
difícil para o Ministério das Pescas efectuar a fiscalização. Outro problema de 
fiscalização é a questão da soberania que, no que concerne às pescas, precisa ser dada 
um outro contexto. Há países onde a fiscalização é feita por empresas privadas, como 
por exemplo no Serra Leoa mas na Guiné-Bissau mistifica-se a fiscalização. Há que se 
parar de ver a fiscalização como uma forma de ganhar dinheiro e começar a encará-lo 
como forma de fazer respeitar as leis e normas para que os nossos recursos sejam 
explorados adequadamente. 

Vai ser criada uma comissão composta por técnicos do Ministério das Pescas, da 
Mariaha e do Ministério das Finanças para tentar encontrar solução para os problemas 
do sector. 
O problema dos observadores não é o do salário alto ou baixo mas sim um problema de 
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mentalidaQe,---de comportamento humano, de honestidade. Reduziu~se o__número dos 
observadores por necessidade porqu~ eram muitos e não serviam os interesses do Estado. 
Reduziu:-se para os fazer corresponder ao-número-de navios que operam na Guiné Bissau. 
o Sr.-Ministro informa que em breve chegará á Bissau uma equ!pa de Luxemburgo para 
dar cursos aos observadores para que possam integrar o sistema de aviação e de 
navegação. Em princípio, esse curso deve começar em Maio ou Junho deste ano e está 
inserido num projecto que foi assinado na Gâmbia e é estimado em quatro milhões e 
meio de dólares, Agora está-se a estudar a possibilidade de transferir esse projecto para 
Guiné Bissau. Já se discutiu essa transferência mas a decisão será tomada na Conferencia 
de Ministros da subregião. A implementação desse projecto pode melhorar bastante as 
condições de trabalho dos observadores. 

Acha que o Sr. Filinto Barros colocou assuntos pertinentes, concorda que de momento, 
a única saída para a Guine Bissau e enveredar pela cooperação a nível subregional e 
negociação em bloco com os países da sub-região. O Marrocos já aceitou colaborar nesse 
sentido e neste momento, a Guiné Bissau e Marrocos estão tendo negociações simultâneas 
com a União Europeia. A Guiné-Bissau e Marrocos começaram juntos as negociações 
com a União Europeia na segunda feira e terminarão também juntos no sábado. O 
Ministro informou ter informações de que Marrocos e a União Europeia ainda não 
chegaram a um acordo e cá em Bissau também até esta tarde ainda não se tinha chegado 
a um consenso. A União Europeia é poderosa e esta é a melhor forma de colaboração 
entre os nossos países subdesenvolvidos de formas a fazerem pressão junto as 
comunidades internacionais. O acordo de pesca com a União Europeia é um acordo 
extremamente importante para o país, visto termos urna enorme dependência financeira 
em termos orçamental com a União Europeia. A tendência é de piorar a situação. Só 
para se ter uma ideia, o Ministro informa que há uma grande disparidade entre a 
compensação financeira que a União Europeia concedeu a Guiné Bissau e aquela que 
concedeu a alguns países vizinhos com quem compartilhamos os mesmos recursos, como 
por exemplo o Senegal. As negociações de acordo de pesca com a União Europeia têm 
que ser vistas como uma questão nacional e não apenas como um assunto do Ministério 
das Pescas. É por esta razão que desta vez foram envolvidas nas negociações todas as 
entidades públicas e privadas relacionadas com o sector das pescas, como por exemplo 
o Ministério das Finanças, o Ministério das Pescas, o Banco Central, o Ministério da 
Cooperação Internacional e Plano, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Associação 
das Empresas Nacional de Pesca e as Agências de Navegação. O acordo anterior acaba 
no dia 15 de Junho e haverá ainda mais uma segunda volta de Negociações. Agora vai-se 
assinar o processo verbal desta primeira ronda e têm-se um prazo até 15 de Junho para 
se discutir e chegar-se a um consenso. As condições impostas pela UE são inaceitáveis. 
O Ministério dispõe de informações que indicam que até o ano de 1994 a captura de 
camarão era de cerca de 80 a 100 Kg por dia e neste momento está entre 320 Kg a 400 
Kg por dia. O Ministério recebe informações de várias fontes, principalmente dos ex
armadores da UE que anteriormente tinham operado nas nossas águas. 

A questão dos marinheiros é uma questão social. O país está a atravessar uma crise de 
desemprego e os nossos jovens desempregados poderiam ser aproveitados para trabalhar 
nos navios da UE que vêm para cá, em vez de permitir que esses navios venham para 
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cá já com a.Stripulações contrataaas nos paíse§· da subregião. Se os navios da UE vêm
pescar na Guiné Bissau, têm que traoalhar com· marinheiros da Guiné Bissau e/ou com 
marinheiros dos países que assinaram o acordo·. com -õ nosso país:- · Impomos estas 
condições e a UE achou que estamos sendo muito intransigentes. No entanto o acordo 
que àssinóu com o Senegal prevê estas condições e vai ainda mais longe frisando que o 
navio da UE só pode pescar no Senegal com marinheiros senegaleses e/ou da 
nacionalidade do próprio navio e nunca com marinheiros de outro país com que também 
tenha acordo. A Guiné Bissau também está a propôr essa prática e a proposta do 
Ministério vai no sentido de melhorar alguns aspectos das propostas da UE, sem descurar 
no entanto os aspectos financeiros que são extremamente importantes. O acordo com a 
UE é muito importante por isso optou-se por negociar em bloco, em conjunto com os 
países da subregião. Negociações isoladas não trarão nenhum benefício aos nossos países, 
porque negociando isoladamente o país acaba sempre cedendo às pressões dos países mais 
fortes. 

Respondendo à questão do Sr. Morais Santos, diz que o Ministério está preparado para 
todas as propostas de negociação. A comissão mista vai-se reunir no mês de Abril. 
Informa que há um donativo que a República da China-Taiwan vai pôr à disposição do 
governo da Guiné Bissau no valor de dois milhões de dólares, do qual um milhão será 
destinado à créditos às pequenas empresas ligadas à pesca artesanal. Neste momento o 
Ministério está em negociações com os bancos e já recebeu propostas do BIG e do Totta 
& Açores que estão sendo analisadas, e o crédito será gerido pelo banco que oferecer 
melhores condições. Apesar do dinheiro pertencer ao Ministério das Pescas, o Ministério 
encarregar-se-á apenas de questões técnicas e o banco encarregar-se-á das questões 
financeiras, podendo no entanto recomendar ao banco para não conceder crédito à certas 
pessoas, como por exemplo às pessoas que já eram devedoras no passado. Espera-se que 
com a realização da comissão mista, essa verba estará disponível. Informa que parte 
desse dinheiro, cerca de um milhão, será destinado à construção do porto da pesca e que 
os interessados já podem recorrer ao gabinete de estudo do Ministério das Pescas para 
submeter a candidatura dos projectos. Foi criada a nível do Ministério uma célula que 
irá encarregar-se de analisar e dar parecer sobre esses projectos. 

Informa também que já se discutiu o problema da sinalização com a capitania e já 
concordaram que parte do dinheiro obtido na venda das sucatas dos navios abandonados 
no local onde será construído o novo porto será entregue à capitania para as obras da 
sinalização do canal do Geba. É muito importante que se faça essa sinalização porque já 
houve muitos acidentes por falta de sinalização. 

Salientou que os empresários não podem ficar á espera que o Estado lhes faça tudo. Diz 
que a experiência com o sector das pescas não foi boa com o Estado e foi pior com o 
sector privado. Tanto o complexo de Bolola como de Cacheu, Semapesca, Bubaque e 
outros tantos, todos fracassaram. É todo um conjunto de problemas estruturais e de 
mentalidade, e não de indivíduo porque todas as pessoas que passaram por essas 
empresas são pessoas altamente capacitadas técnica e profissionalmente. São problemas 
de várias ordens que vão desde água, electricidade, gaz, pessoal, desvios, etc. É aí que 
o governo tem um importante papel a cumprir que é o de educar e sensibilizar as pessoas 
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• 
para a honestidade e responsabilidade.- O ~mistério já d~idiu diminuir o número de 
navios m1.cionais de 100 para cerca de 30 ou 40 navios. E preciso eliminar os vários 
factores que inibem-e estrangulam o desenvolvimento do sector, como por exemplo a 
fal~ de infraestrutura, combustível, o -porto, os estaleiros, a licença de pesca, etc. O 
governo vai tentar criar condições mas o sector privado também tem que contribuir e 
corresponder às expectativas. Vai-se conceder crédito aos pescadores artesanais, vai-se 
solicitar ao banco para não praticar os moldes tradicionais na concessão de créditos, mas 
exigir algumas garantias. 

Espera-se que, com o plano de gestão que estará em consonância com o plano nacional 
das pescas, encontrar-se-a um caminho para uma melhor gestão dos nossos recursos a 
longo prazo. Tal como disse o Sr. Kaczynski, os recursos tropicais são mais complexos 
do que os recursos dos mares temperados em que as estações do ano são bem definidas. 
É preciso ter muito cuidado com a questão dos recursos porque senão, dentro de alguns 
anos, teremos sérios problemas. Alguns países da região já estão tendo problemas, como 
por exemplo a Serra Leoa onde as pessoas podem pescar até quase junto ao porto. A 
Guiné Bissau tem uma vantagem natural que é de ter a ilha dos Bijagós como uma 
barreira natural para a nossa protecção, é uma zona com convergência de duas correntes 
principais do mundo, a do sul que vem de Angola e a do norte que vem das Canárias. 

A política de conceder licenças sem controle só vai arruinar os nossos recursos marinhos. 
Por isso, com o plano de gestão definindo a política de acção do Estado e do sector 
privado, poder-se-a resolver a situação. 

O sistema do leasing é muito difícil e não surtiu nenhum efeito positivo por isso o 
Ministério teve que limitar o acesso. O Ministério e o próprio Estado deverão se 
organizar para que o sector privado também se possa organizar. 

Em seguida passou-se a palavra ao Sr. António Ferrage, para responder às questões 
levantadas pelos intervenientes. Informa que quando se fala da frota nacional, não se está 
a referir à pesca artesanal mas sim à pesca industrial porque nesta mesa redonda está-se 
a falar das frotas estrangeiras que estão a pescar nas nossas águas na base industrial. 

Comunica que existem recursos humanos no sector, mas sabe-se que até este momento 
o sector da pesca industrial não funcionou apesar de haver já quadros formados há cerca 
de dez anos e que não foram enquadrados, sendo possível até que alguns deles já estejam 
desviados para outras actividades. Quando se fala na formação, está-se a referir a 
reciclagen dessas pessoas para poderem depois ser integrados nas tripulações dos barcos 
nacionais industriais que venham a existir. Pede a ajuda do Estado para a materializ.ação 
dessas reciclagens. Não sabe se a capitania tem capitães a altura para assumir a capitania 
desses barcos. Seria ideal que quando viesse a haver esses barcos nacionais, que toda a 
tripulação fosse guineense mas serão necessárias garantias de que o barco e a tripulação 
funcionarão a 100 % , por isso recomenda-se a reciclagem dessa gente. . ~ 

No que concerne a frota nacional, está-se a referir a barcos industriais. Caso o país vir 
a conseguir uns quantos barcos nacionais, só então se poderá falar de uma frota nacional 
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.. 
guineense. Em relação aoJamanho desses barcos, gostaria de dizer que seriam pr_çfeflveis 
barcos pequenos rentáveis do que um grande que o país não tenha capacidade de 

-manutenção e de pôr a funcionar com os mínimos recursos de-que dispõe. 

Quanto à questão sobre boletins de importação, diz que as instituições ligadas ao assunto 
devem tentar localizar os papeis, analisa-los com o objectivo de suprimir as anomalias 
e excesso de burocracia que existe nos processos de importação e exportação. 

Concorda que neste momento não existem empresas propriamente ditas nacionais mas o 
país dispõe de pessoas que no futuro poderão vir a ser grandes gestores de empresas 
nacionais de pesca. Se os armadores nacionais virem a ter o mínimo apoio do Estado, 
mesmo tendo que suportar o valor elevado das licenças, poderão vir a beneficiar bastante 
porque isto é uma forma de incentivar outros armadores estrangeiros a criarem joint 
ventures com os nacionais. 

O Dr. Kaczynsky concorda com as recomendações para rever os mecanismos de fazer 
respeitar os santuários para a pesca artesanal e períodos de repouso dos animais 
marinhos. A questão da protecção da zona costeira já foi respondida pelo Sr. Ministro. 
Informa que não há nenhum plano de gestão na região, mas já existem esforços para 
unificar as legislações. As medidas concretas a serem abordadas são muito difíceis, mas 
parece que o Ministério está a tentar negociar melhores acordos que vão aumentar as 
receitas do Estado. O desenvolvimento da pesca industrial e artesanal no país é uma outra 
forma de solucionar esta questão porque as nossas zonas de doze milhas ainda não foram 
densamente invadidas e exploradas pelas frotas estrangeiras. Mas sabe-se de casos em 
que navios industriais pescaram nas zonas de pesca artesanal. Os barcos agora pagam 
menos receitas e os recursos estão sendo sobre-explorados, por isso a Guiné Bissau deve 
tomar medidas cautelosas. 

Em relação à questão sobre a captura max1 ma admissível, T AB e TAC , poderia 
informar que a partir dos dados estatísticos sobre a aplicação de licenças de barcos 
estrangeiros, pode-se calcular a arqueação bruta de cada barco e também a duração de 
uma licença. Portanto, todos esses factores, mais as informações não exactas da captura 
diária e também através de outros rendimentos, pode-se calcular quantas toneladas a frota 
camaroeiro de um país pode capturar. Com isto pode-se chegar a conclusão se o nível 
dos recursos está fixado abaixo da captura anterior, calcular tudo e determinar quantas 
toneladas de frota é preciso para capturar esta quota. Isto depois traduzido dá o tamanho 
médio do barco, a tonelagem e o número de barcos. Há condições de relacionar TAC e 
TAB. 

Concernente à questão levantada sobre a viabilidade e realismo do plano de gestão, 
gostaria de enfatizar que apesar de ser um plano que todo o mundo está ciente que vai 
ter muitas dificuldades em ser implementada, é um plano limitado apenas à algumas 
medidas como por exemplo os que o Sr. Ministro referiu anteriormente. Não será 
possível ·implementar todas as medidas ao mesmo tempo mas gradualmente serão todas 
implementadas, consoante as condições e os resultados obtidos. O plano é restrito e a 
questão é definir se vai ou não incluir a pesca artesanal e pesca industrial ou se se deve 
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pensar em outras formas de harmonizaçãe e cabe ao JViinistério decidir sobre isso. 

Para terminar, o Sr. John BJacken agradeceu a todos os presentes-pela-sua participação 
nesta mesa redonda. Disse que desde a independência até o presente momento, a pesca 
industrial e a pesca artesanal foram consideradas sempre separadamente e, apesar do 
montante aplicado no sector artesanal, não se obteve ainda quase nenhum resultado 
positivo, por falta de outras condições. Pois está tudo interligado, como por exemplo o 
imposto de exportação ou qualquer outra forma de venda do pescado. E agora, pela 
primeira vez, o Ministério está a pensar numa política nacional em termos globais, 
devido a essa interligação. É evidente que este plano não vai resolver todos os problemas 
num ano mas pelo menos será já um passo dado na procura de solução para os entraves 
existentes no sector e futuramente tudo será mais fácil. Neste momento, há cerca de sete 
medidas a serem implementadas urgentemente, para se começar a corrigir e gerir os 
recursos. 
Salienta que é muito importante desenvolver diálogos e comunicações com os países da 
subregião sobre a fiscalização, porque se os países enveredarem pelas actuações isoladas, 
não alcançarão êxito nenhum. 

Termina agradecendo a paciência que todos os presentes tiveram para assistir e participar 
nos trabalhos. 
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