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APRESENTA~AO 

0 presente documento foi prcparado com o apoio da Org~io das N~0cs Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial - ONUDI. atrav~ de uma consultoria de cuna d~io no quadro 
do projecto XAIMOZ/94/601/11-52. 

Esta~ se inscreve na continuidadc do Projecto de longa d~o DP/M07J861014 - "Polftica 
Industrial e Ajustamentos ffistitucionais" conclufdo em 1993. 0 presente documento se apoia no 
imponante acervo de estudos elaborados no quadro desse projecto. Em particular. procurou-se 
rever e actualizar o documento intitulado "Orienta~Oes para o desenvolvimento industrial de 
M~ambique" de 1993. 

Por solicit~ao do IJovemo a ONUDI estcve em M~bique em missio de curta d~ao o 
consultor Adao Rocha. economista industrial. Os trabalhos foram realizados em estreita 
cohbo~o com um Grupo de Trabalho constitufdo por: Dr.Benjamim Alfredo. Director Gcral 
da SOGERE e administrador de empresas; Eng.Arlindo Moiane, Director Nacional Adjunto da 
Industria; Dr.Bento Gabriel Dava. Director Gcral da Xigaio; Dr. Alfredo Siu.>e. TCcnico da 
D.N.I.. 0 consultor agradece a valiosa participa~o do Grupo de Trabalho. 
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TAXA DE CAMBIO DO METICAL 
(Medias anuais) 

ANO MT/USD ANO MT/USD 

1986 40.51 1991 1434.47 

1987 289.44 1992 2432.38 

1988 528.58 1993 3724.40 

1989 744.98 1994 59i8.09 

1990 929.09 1995~ 10710.00 
Fonte: Banco de Mcw;arnbiquc. * Set.embro de 1995 
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INTRODU(:AO 

0 sector industrial vem atravessando uma profunda crise. Na linha do Programa do Govemo, 
torna-se. neces.s3rio adoptar nrrlidas visando a recupe~o do sector. A ausencia de uma politica 
industrial explicitada nao perrnire uma actua~ao coordenada e eficaz t constitui um factor 
suplementar de incerte:za no ambiente econ6mico. A introd~ao de uma maior previsibilidade nas 
inteorr0es e na ~ riJ G<'·-emo representa. sem duvila.. um elemer.to de refo~o da confian~a 
entre o Estado e os agente'" econ6micos. com repercuss<>es positivas na dinamiza~o da 
economia. 

No actual contexto de economia de mercado, cabe ao Estado, essencialmente. a orien~ao, a 
regulamen~o e a ~ de um ambiente que estimule o desenvolvimento industrial e ao sector 
empresarial a sua material~ao. atraves do investimento e da produ~ao. Portanto, nao fara 
se!ltido impor um piano de desenvolvimento do sector. 0 presente documento de Polftica 
Industrial constuti. pois, um quadro flexivel. em adequa~ao perma,ente, que permite orientar a 
actua\ao do Estado e expectativas dos agentes industriais, cm vista o relan\amento do sector 
industrial. Essa orienta\ao, que se quer estrat.Cgica. deve ser realizada auaves de grandes linhas 
de actua~ao ou de o~<>es estrat.Cgicas, de prioridades e crit.Crios de escolha e de mcdidas de 
polftica que perrnitam evoluir no sentido dos objectivos de polftica industrial retidos. 

0 documentc de Polftica Industrial faz urna revisao. ~ e consolid~ao de cstudos gerais 
e sub-set:toriais realizados no ambito do Projecto DP/M07186/014 apoicido pcla ONUDI. O seu 
conteudo e fo~osamente generico l>ara ter a necessaria a';Jrangencia. Mcdidas e detalhes 
especificos podem ser encontrados naqueles documentos. 

0 documento desenvolve-se em oito capftulos. 0 primeiro tra~a o contexto geral e economico 
e social no qual evolui o sector industrial 0 segundo e o terceiro capf tulos fomecem uma imagem 
do presente. E feita uma caracte~ao do sector industrial e analisada a sua evolu~ao, com realce 
para a evolu\ao recente que coincide com o periodo de transi\ao para uma economia de mercado 
(Capftulo II). H. no terceiro capftulo, sao identificados os principais problemas e 
constrangimentos. ligados ao pr6prio sector ou com origem na envolvente industrial, que 
obstaculizam o des~nvolvimentf, da indti.stria em M~ambique. 

Os restantes capftulos sao consagrados a estrategia e polfticas industriais. Os :::apftulo IV e V 
estabelecem os objectivos de politica industrial e. na esteira, definem as grandes prioridades e 
apontam os principais vectores estrategicos do desenvolvimento inciustrial. Os dois capftulos 
seguintes se debru~am sabre as medida'> de politica p:ira estimular o desenvolvimento industrial. 
Por fim, o Capitulo VII trata do seguimento e implemen~ao da estrattgia industrial. Este 
capitulo e complementado por um Programa de assist.Cncia a implemen~ao da estrategia 
industrial que consta de um volume separado. 

NEXT PAQE(SJ 
left BLANK 
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CAPITULOI: 0 CONTEXTO GERAL DE INDUSTRIALIZACAO 

1.1. 0 QUADRO GERAL DO PAIS 

Estendendo-se por uma superfkie de 799.380 KIW. a Republica de M~ambique situa-se na costa 
oriental africana. estabelecendo fronteiras. a none. com a Tanz.ania. a oeste com o Malawi, a 
7.ambia e o Zim!>abwe ea sul com a Suazilandia c a Republica da Africa do Sul. Acosta. numa 
extensao de 2.470 Km. e banhada pelo Oceano lndico. Esta local~io privilcgiada faz com. quc 
Mo~ambique desempcnhe um papcl estrategico na regiio da Africa Austral, com~ ponto de 
cnttada c de saiJa de mcrcadorias para vanos paises. 0 clima e do ti.po tropical qucnt.e, com uma 
es~ao fresca de Maio a Julho. 

Ccrca de 44'l- do territ6rio m~bicanc e formado pela planicie litoral, ondc a altitude nio 
ultrapassa os 200 metros. A medida que se caminha para o none e i;an o interior. surgcm as 
zonas de planaltos medios (de 200 a 500 metros) a altiplanos (de 500 a 1000 metros}, ocupando, 
respectivamente. cerca de 17% e 26% da supcrficie total do Pais; 13% e constituido por zonas 
montanhosas. com altitudes superiores a I 000 metros. 

A vege~ao consiste essencialmente cm savanas, que cobrem perto de 70% da supcrffcie total, 
e florestas. 

Os recurses hidricos sao abundances. Existem mais de 60 rios em M~ambique, com o curso 
seguindo o eixo oeste-cste. Os principais sao o Rovuma. o Zambezc, o Buzi, (\Save, o Limpopo 
e o lncomati. Existem ainda vanos lagos, sendo os mais importantes o Niassa. o Chicita e o 
Chiuva. e tres albufeifa..; formadas pelas barragens de Caho;a Bassa. Chicamba Real e Massingir. 

0 ultimo censo. realizado em 1980. indicou a exisrencia de 12.100 milhares de habitantes. 
Estima-se a popula~ao em 16.613,9 milhares pessoas em 1994. A taxa de crescimento da 
popu~ao e avali:ida em 2.6% ao ano, para a decada de oitenta As projec~0es indicam que o Pais 
atingira os 20 milh0es de habitant.es no ano 2.000 e duplicara no ano 2.020. A popula~ao t 
balitante j6vem; cerca de 47~ da popu~io tern mcnos de 15 anos. A popul~ao economicamente 
activa representa cerca de 52'k da popula~ao total. A densidade populacional e baixa. 

A situ~ao social e precaria. Grande pane da popula~ao vive em situa~ao de extrema pobreza. A 
esperan<;a de vida a nascen~a e estimada em 45,5 anos ea taxa de mo!'ta.lidade infantil em 127,7 
por mil. 

Ap0s uma longa e devalitadora guerra. um acordo de paz foi assinado em 1992. A implemen~ao 
bem sucedida do acordo de paz permitiu que fossem realizadas, cm 1994. elei~0es democraticas 
multi-panidanas. Uma nova erase abriu para o Pais. agora enveredado na senda da rcconcilia~ao 
e reconstru~ao nalionaJ. 

1.2. 0 QUADRO ECONOMICO 

No quadro do modelo de cconomia centrali1.ada adoptada no p6s-independencia. c consagrada 
formaJmcnte cm 19T/, for.un tomadali mcdidali visando implemcntar uma polftjca rcdistributiva. 
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em vista a socializ~iio da economia. Esta.s medidas incluiram. entre outros aspectos: (i) a fixa\iio 
dos pre\OS interno~ em nfveis que niio reflectiam os custos de produ\ao e que acabaram por 
desencorajar a produ\iio e descapitalizar as empresas; (ii) o congelamento da taxa de cambio do 
metical; (iii) o controle da produ\iio e da distribui\iiO; (iv) uma polftica monetaria expansiva; (v) 
a realiza\ii.O de gr.indes investimentos. 

A guerra que o Pais conheceu ao longo dos anos instalou um clima de insegura.i~a generalizada. 
A produ\iio agrfcola diminu~u drasticamente. boa parte das infra-estruturas sociais e econ6micas 
foi destrufda. O esfo~o de guerra pesou grandemente nas finan\as do Pais. A agravar a situa\ao 
sucederam - se calamidades naturais jamais vistas na Africa Austral (cheias em 1977 e 1979: secas 
de 1982 a 1985). 

DesuuiOa pela guerra prolongada e minada por politicas inapropriadas. o Pais estava mergulhado 
numa profunda crise econ6mica nos meados dos anos oitenta. 0 PIB registou um crescimento 
negativo de 1980 a 1986, a taxa media anual de cerca de -3,8%. Em 1986 o PIB caiu para cerca 
de dais te~os do nfvel de 1980, e as expo~0es para cerca de um ter\o das exporta~fies daquele 
ano. 

A reforma da economia 

Face as dificuldades, o pais optou por um sistema de economia de mercado, abandonando o 
modelo de economia planificada. Com o apoio do Banco Mundial, foi implementado em 1987 o 
Programa de Reabilita\ao Econ6mica (PRE) em vista a corrigir as disto~aes da economia, 
restaurar equihbrios macro-econ6micos e incrementar a actividade produtiva. Nesse quadro, e nos 
programas que sucederam ao PRE. foram adoptadas medidas de estabilii.a~ao e reformas 
estrUturais em vista ao saneamento e dinamiza\ao cla economia. 

Profundao;; altera\OeS ocorrerarn no quadro econ6mico e social do Pais: a politica monetaria e 
fiscal tornou-se restritiva em vista a combater a infla~iio e reduzir o defice fiscal; os pre~os foram 
liberali1Ados; a taxa de cambio do rnetical entrou num mecanismo de de regula~ao pelo mercado: 
o investimento privado foi incentivado; o peso do Estado na economia vem diminuindo, atraves 
de um prograrna de privati1,a~ao do sector empresarial do E<itado; o sistemas fiscal e financeiro 
foram oJjectos de reforma. 

0 crescimento da economia 

Os efeitos da guerra e a fraca resposta da oferta as reforma"i, a ocorrencia de secas, e a 
in'itabilidade polftica na regiao, limitaram os efeitos do PRE na produ~ao. De 1987 a 1989, o PIB 
regio;;tou um crescimento nedio anual de cerca de 5'*, baixando para 1,3£ff em 1990, contr'dstando 
corn o forre declf neo observado no perf odo anterior (-6'* em media, por ano, de 1982 a 1985 ). 
No entanto. nao foi possfvel atingir a meta estabelecida que era alcan~ar o nf vel do PIB de 1980. 

Em 1990 a econornia come\oU a dar sinais de abrandamento para atingir a taxa de crescimento 
de -0.X<ff em 1992. A agricultura. afectada pela seca, caiu dos 1,5% de crescimento medio anual 
regi11tado em 1990-1991 para -8CH em 1992. A industria foi particularmentf' afectada, registando 
crescimentos fortemente negativos a partir de 1990. 

• 
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0 restabelecimento da paz e a reali~ao de elei~6es multi-partidarias em Outubro de 1994. 
criaram condi~Oc:s para wna melhor resposta da economia. 0 crescimento do PIB tomou-se 
positivo com taxas reais de l 9Ck e 5.3Ck em 1993 e 1994, respectivamente. 1s sectores da 
agricultura e da consuu~ao foram os principais artifices dessa recupera~ao. 

Quadro n°1: PIB global, Pm per capita e lnfia~o (1990-1994) 

ANOS 1990 1991 1992 1993 1994 

PIB real (variacao anual em % ) 1.3 0.9 -0.8 19.0 5.3 

PIB per capita (p~os correntes em 101.9 99.5 86.8 94.0 88.l 
US$) 

INFLACAO (%) 47.1 35.2 54.5 43.6 70.l 
Fonte: DNE: Anuanos Esiatisricos e BM: Boletins Estatisticos 

A nova si~ de se~ e estabilidade politica criou melhores perspectivas de crescimento. 
Porem. a situ~ao econ6mica e muito fragil. A infla~ao continua elevada. tendo subido para os 
70. l % em 1994. Nos finais de Setembro de 1995 a ~ acumulada tinha atingido as previs6es 
para e~se ano fixadas em 24%. 0 Merical vem sendo sucessivamente desvalorizado (54.4% em 
1991; 69.6% em 1992; 53% em 1993; 59% em 1994). Em Deumbro de 1994 o diferencial das 
taxas de cambio nos mercados oficial e paralelo tinha descido para 10%. 

0 dCfice fiscal (excluindo o:; donativos) cresceu de 22.2% em 1993 para 29.6% do PIB em 1994, 
0 que e explicado pelo crescimento das despesas devido a implementa~ao do acordo de paz e ao 
aumento da parte do investimento financiado pelo or~amento do Estado e pela diminui~ao das 
receitas fiscais. 

A"i expo~f>es continuam frageis (embora tenham registado um crescimento de 13.4% em 1994 ), 
cobrindo apenas cerca de 15'*: da"i impona~C>es. A balan~a de trans~C>es correntes registou urr. 
defice estimado em 20.9% do PIB. incluindo donativos, e 59.9%, excluindo os donativos, em 
1994. 

Quadro 0°2: Balan~ de Pa~amentos 1990-1994 - Resumo 
(milhoes de US$) 

DESCRICAO 1990 1991 1992 1993 I 

BALAN~A COMEROAL • 751.1 • 736.5 -715.7 ·822.9 -869.0 
· Export~i'>es 126.4 162.3 139.3 131.8 149.5 
• I mporta~i'>es 877.5 898.8 855.0 954.7 1018.5 

BALANCA DE SERVICOS ·112.6 ·109.6 ·132.8 • 121.6 ·138.5 

BAL.TRANS CORRENTES (sem ·863.7 -!W6.I -!W8.5 -944.5 • 1007.5 
ajuda~) 

BAL.TRANS.CORRENTF~li (com ·317.8 ·236.8 -239. I ·316.2 ·3054 
ai11das) 

BALANCA f>ECAPITAIS ·f0.5 ·187j • 155.1 -107 ·22.1 

SAU><> BALANCA GU>BAL -~98.2 -4'\7.9 -406.6 -411.1 -U0.5 

Fonte: Banco de Mc~amh1que: Boleun~ Estalisuco~. 
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A dfvida extema esta em crescimento (5.400 milhoes de USD, em 1994). 0 servi~o da dfvida 
representou. em l 994. cerca de 363.2'k do PIB e 116.6'.f das exporta~0es. 

A.., infrestruturas econ6micas e sociais est.3.o destrufdas. 0 desemprego e enonne. agravadl• pela 
desmob~o de cerca de 80.000 soldados e pela necessidade de reassentar perto de 3,2 milhoes 
de pessoas deslocadas e de cerca de um mi!hao de ex-refugiados nos paises vizinhos. A situa~ao 
social e ma. Assiste-se a uma degrada~ao dC' nfvel de vida das popula~f>es. 0 PIB per capita 
continua urn dos mais baixos do mundo (US$88.l em 1994). 

Estrategia do Govemo 

0 Govemo fixou como objectivo principal da polftica econ6mica e social a redu~ao da pobreza. 
Para tal, as prioridades foram orientadas para o crescimento da economia e do emprego r ~ara 
a reabili~ao das inf raestruturas sociais e econ6micas. Neste contexto, o Govemo fixou como 

principais eixos de actu~ao: 

b) A reinstala~ao e reintegra~ao das pessoas deslocadas e ex-refugiadas e dos 

desrnobilizados: 

c) 0 desenvolvirnento dos recursos humanos; 

d) 0 aumento do crescimento econ6mico, atraves da reabilita~ao das infraestruturas, o 
estimulo ao investimento privado e da prom<"jao das exporta~oes; (v) a redu~ao dos 
desiquilibrios macro-econ6micos. 

0 Govemo vem prosseguindo um processo de dialogo com a comunidade intemacional em ordem 
a mobilizar os importantes meios necessarios a realiza~ao do seu programa, sendo de destacar a 
recente reuniao do Grupo Consultivo para M()\ambique, tida em Paris, em Mari;o de 1995. 
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CAPITULOD: CAKACTERIZACAO DA INDUSTRIA TKANSFORMADOKA 

Outrora relativamente desenvolvida. quando comparada com outros paises africanos. a indlistria 
transformadora m(l\ambicana encontra-se actualmente bastante enfraquecic!a. Hoje. o sec~or 
c0ntinua importante para a economia. Mas essa imponancia vem diminuindo an0 ap6s ano. A 
produ\ao industrial medida em tennos de valor bruto representou. em 1994. cerca de 7 .2<Jt da 
produ\li.O total do pais. contra 19% em 1988. As exporta~0es de produtos manufacturados que 
tinham atingido mais de 40% do total das exporta\OeS entre 1989 e 1991. descerarn para cerca 
de 27% em 1994. 

A industria tr".msfonnadora es~ fragilizada Duas sub-divis0es apenas. as industrias de 
alimen~ao. bebidas e tabacos. e os texteis. vestuario e couro. totalizam peno de 55'l da 
produ\ao industrial A indUstria e grandemente clependente do exterior. importando cerca de 80% 
das mat.erias-primas consumidas. praticamente lOO<Jl- dos equipamentos e ~ sobressalentes. 
A balan\a de divisas do sector e negativa A industria est.1 concentrada no sul do Pais. com 
Maputo a representar 53<Jl- do total das .:mpresas. 

0 clesempenho da industria transformadora e fraco. Ela sub-utiliza largamente a capacidade 
instalada; a taxa media de utili~ao nao ultrapassa os 35%. As tecnologias utilizadas sao 
obsoletas; a maior pane do equipamento tern mais de 20 anos de uso. A produtividade e fraca. 
A for~a de trabalho e largamente exceden~a As rela\Oe!' inter e intra-sectoriais sao. pouco 
desenvolvidas. A produ\li.O e do tipo terminal. quer dizer que a maior parte dela se destina ao 
consumo directo. sendo fraca a produ~ao de bens intermediarios. A produ~ao locfil de insurnos 
representa apena:; 20% do total. Os produtos indu5triais tern dificuldadcs em competir nos 
mercados intemo e extemo. As empresas estao descapitalizadas. 

2.1. EVOLU<;AO DA INDUSTRIA TRANSFORMADORA 

2.1.1. Periodo colonial: Do surgimento da industria transformadora a Independencia nacional 

A industria M~ambicana tern origem nos anos trinta com a cria'rao de unidades industriais 
visando o aba<;tecimento de material\ primas a metr6pole colonial. 0 sector industrial envolvia 
basicamente a primeira transfonna'rao primana (fibras de sisal. fibras de algodao. ch~. a\1.kar. 
principalmente). 

Entre 1946 e 1961. a<;sistiu-se a uma diversifica~ao da produ~ao industrial; do processamento 
primano pa<;sou-se para as industrias de bens de consumo e intennediarios (bens alimentarcs. 
cal~ado. •Jtili~os domesticos. vidro. metalo-mecanica. etc). No entanto, a estrutura industrial 
continuuu sendo dominada pelo processamento primario de produtos de origem agricola. Nesse 
me~mo periodo, o emprego tera crescido de 25.000 para cerca de 50.000 trabalhadores. 

Baseada no sistema de "condicionamento industrial" fortemente proteccionista. apoiada e 
financiada pelo mecanismo de "pagamentos diferidos" (criado no quadro da "zona de escudo", 
visando proteger a<; exporta'rflCs portuguesa~ e a~segurar a regularidade da remessa de capitais 
para Portugal) e estimulada por um mercado solvente em crescimento. devido ao refor~o da 
presen<;a de colonos e da tropa ponuguesa. a industria registou. dessa data ate a lndependencia. 
avan~os consider.!veis. E'\tima-se que a produ\:lo industrial cresceu a taxa media o~ 6 a 7"k ao 
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ano. rendo sido superior 3. 10£.f entre 1965 e 1969. 

Qu~dro n°3: Evolu~o do niimero de empre53S industriais e do emprego no periodo 
colonial (1962 - 1973) 

DESCRICAO 1962 1%7 1969 1970 i972 1973 

N°DE EMPRESAS 1.283 l.602 I 1.802 l.904 l.488 1418 

EMPREGO 59.090 68.653 73.044 85.050 95.810 99.494 

Fonte: lnstituto Nacional de Estacisticas. -Estatisticas lndustriais". 1973. 

Em 1973. a estrutura industrial era rclativamcnte descnvolvida. quando comparada com outros 
pafscs africanos ao Sul do Sahara. 0 cmprego totaliz.ava cerca de 99.500 trabalhadores. 
representardo 8% da populafyio aan-a. enquanto que a µartici~o cLi ind6stria na form~o do 
PIB atingfa os 16~. Porem. cerca de 61 Cl- da prod~ao industrial provinha d3s indllstrias de 
substituir;ao de impona\aO. Grande pane das cmprcsas sc dcdicava ao proccssamcnto primmo 
de macerias-primas ou 3. simples transform~ao final a partir de produtos scmi-acabados 
importados. FacilXlades conarlilis para a transferencia de equipamcntos tinham conduzido a um 
parque de equipamentos usados que ja nao respondiam as cxigencias de modemi~ao da 
industria portuguesa. 

2.1.2. 0 periodo p6s-independencia: da IndependCncia aos anos oitcnta 

0 sector industrial estava coocentrado nas maos dos colonos. tant') no que respcita a prooriedade 
das empresas como a capacidade ttcnica e de gestao. As.sim scndo. era inevimvcl que a sua 
retirada C"m massa verificada na altura da lndependencia provocasse grandcs penub~C>cs no 
sector industrial. 

Ao abandono das empresas o recem formado Govemo respondcu com medida.li de intcrven~ao 
directa Alisim a grande maioria dali empresas industriais (cerca de 300) foram "intcrvencionadas". 
passando para o controle do Estado. A produ~ao industrial registaria uma redu~ao de cen::a de 
35'« no p!riodo 1974-1975. Gra~as ao l'!Sfor~o de investimento realizado, os ano!; seguintcs 
coincidiram com um periodo de recupera~ao, particulannentc cntre 1977 e 1981, altura em que 
a industria transfonnadora cresceu a taXa m~dia anual 4.3%, precedido de um crescimento mais 
lento de 0,7CN em media ao ano. no periocio 1975- !977. 

A ocorrencia de factores diversos a partir de l 9S 1 iria travar a recuperaCJao iniciada no periodo 
anterior. lntensificaram-se as accroes de sabotagem e destrUicrao das infra-estuturas necessarias 
ao funcionamento do sector (transport.es, comunicacrf>es. energia, etc). Acentuou-se o clima de 
insegur:rnr;a que. combinad,, com a scca e outrali calamidadcs naturais, provocou a queda da 
producrao agricoia. privando a'isim a industria. em particular a de exponar;ao. de maceriali-prima-;. 
A escassez de divisao; origin0u uma redu\3.o drastica do abastccimento em ma~riali-primas 
imponadas e pe~ali sobressalentcs, implicando uma aceleracrao do desgastc dos equiparnentos 
industriais. em grande partc com mais de 15 anos de uso nessa altura. 

Por outro !ado. as polfticao;; econ6micali adoptadas no ambito da direcfJao centrali1.ada da 
e~onomia. nomeadamentc em tennos de pr~os e salarios. polftica laboral. comerciali1.acrao e 
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distribui?o. pcnaliz.aram fortement.c as empresas industriais. cada i.-ez mais descapitalizadas e 
enJivXladas. 0 regime de ~Ia. a adoP?o de objcctivos nio empresariais. etc. sio factores que 
igualmente conttibuiram para essa situ~o. 

Todos esses factorcs. agravados por outtos de origcm cx6gena. como a crise econ6mica mundial 
e os boicotes icvados a cabo pcla Republica da Africa do Sul e pcla RodCsia. acabaram por ditar 
mn declinio acentuado da indllstria transfonnadora no periodo cnttc 1978 c 1986. Em 1986. a 
prod~ da ind6sttia transformadora era de menos de rnctadc da produ?o atingida cm 1980 c 
ccrca de 30% da prodo?o de 1973. 

2.1.3. Evol119io recmte: o periodo de rcajustamcnto da economia 

0 PRE fixou como meta aJcm;ar. em 1990. os nivcis de prod~o c de exporta?<> atingidos cm 
1980. Tai scria conscguido atra~ da ICabililaf;3o da md6stria existente e da ado~o de mcdidas 
que asscgurassem o aprovisionamcnto em mattrias-primas e ~ de rescrva importadas. hem 
como a assistencia tknica.. 

Gra~as a mclhoria aprovisionamcnto das cmpresas cm ~rias-primas resultant.c da 
disp.>nibili7.a?o de divisas no quadro da ajuda int.cmacional a M~bique. a indUsttia 
transformadora daria smom de rccupera;io no periodo corrcspondcnt.c aos primciros anos do PRE 
tcndo rcgistado crescimcntos positivos de 7.4%. 9.6% c de 11.7% em 1987. 1988 c 1989. 
respectivarncnt.c. 

Po.Cm. na faha dos outtos componcntes e com a red~ do fluxo de diWas da ajuda. a prod~io 
industrial voltaria a cair fon.cment.c em 1990 (-I 4. 7% ). Assim. nio foi possfvcl cumprir com a 
meta programada: a produ~o industrial de I 990 foi inferior a metadc da de 1980. 

Por outro. a libcrali~o da cconomia significou mu~ profundas e rapidas no ambicnt.c 
econ6rnico vigent.c. as quais. a1; cmpresas habituadas a opcrar mun cont.cxto orientado pcla of erta. 
nao se cncontravam prcparadas. Ncstas condi~C>cs. as emprcsas cxpcrimentararn dificuldadcs de 
adap~. nao t.cndo podido. inclusive. tirar bencficio de si~Oes t.coricamcnt.c vantajosas quc 
decorrem de medidas adoptadas no quadro do PP..E. como a Iibcrali~o dos pr~os c a 
dcsvalori~ao do Metical. 

A abertura do men::ado provocou. de imediato. uma pcrda de mercado para a prod~ao industrial 
~ambicana. a quai nao apresenta compctitividade qucr em t.crmos de pre~os. qucr em t.crmos 
de qualidadc. A desvalori~ao do metical. quc visava mclhorar a compctividadc ext.cma da 
ind6stria n3o t.cvc esse cfeilo. Por causa da sua grande depcndCncia relativamcntc as impo~C>cs 
de equipamentos, maquinas, t.ccnologia. ~as de rcposi~ao, assist.Cncia ttcnica. mattrias-primas 
c outros produtos int.crmcdios, as cmpresas indusuiais tomaram-sc cxtrcmamentc scnsfvcis as 
variatyoes da taxa de dmbio, que com~ararn a ocorrcr a partir de Janeiro de 1987. Os cusros de 
produ~ao subiram em flecha c o nfvel das impNta~Cles, e. portanto, da produ~ao diminuiu. 

Habituadas ao crcdito focil c a subsfdios govemamcntais quc. de ccrta forma, financiava a sua 
incficicncia. ali cmprcsas viram-sc confrontadas com a politica de restri~ao do crCdito. Muitas 
cncontraram-se endividadas e scm possibilidade de acesso a novos crCdiros. 
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0 d~clinio iniciado em 1990 sc prolonga ate o prcscnte. cstendcndo-sc ~ por cinco anos 
consea.tivos: -9.6% em 1991;-l.5.8% em 1992; -21.3% em 1993; -11.8% em 1994. Nesscs mos. 
o m:scimento prod~ da indUstria uansfonnadora t.cm ficado muito aq~m do crescimcnto da 
prod~o global da actividadc econ6mica (l4.9% e 4.8% em 1993 e 1994. rcspccti.vament.c). A 
irrJUstria nio segue. ponanto. a dininOCa gcral cia cconomia imroduzida pclo fun da guerra. scndo 
o sector com os piores TCsultados. 

Assim scndo. a produ~o ~-\JStrial registou. em 1994. um dos mais baixos Indices de sempre. 
Nesse ano. a produ?o in-5,,strial t.cra caido para vak~ mn pouco supcriores l mctade da 
produ?o de 1987 e para c,.rca de mn quarto da prod~o de 1980. 

Figura nr. 1 - indice de produ~ao total e de produ~ao industrial 
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A ~ssao da prod~ da iOOUstria transformadora atingiu todos os sub-sectorcs. As indUstrias 
de alimen~. bcbidas e tabacos. su~sector com influencia det.cnninant.c no componamento do 
sector tiveram uma cvolu~ao semclhant.c l da prod~ao industrial global. Ap6s t.cr rcgistado 
crcscimcntos positivos no pcrfodo 1985- 1989, o subsector aprcscnta. a panir de 1990, uma 
succssao de indices ncgativos, com maior cxprcssio cm 1992-1993. A qucda da produ~ao do 
a~ucar ao longo do periodo c da castanha de caju nos wtim~ dois anos sao os principais 
rcspon.~veis pelos maus rcsultados do sub-sector. Globalment.c, a situ~ao de gucrra quc sc viveu 
no pais. agravada por algun.~ anos de scca. contnbuiu grandemente para a diminui~ao da produ~ao 
do sub-sector. 



11 

Quadro n°4; Crescimento da prod~ da indUstria transfonnadora (Vari~ 
percentual do VBP) por suh-sectores e total (%) 

DESCRl<;AO 199(> 1991 199'.! 1993 

ALIMFNT ~ BEBIDAS. -16.8 -I L9 -17-3 -205 
TABACO 

TEXTil.. VESTIJARIO. -2LO -3.4 -16.8 -34.5 
COURO 

OlfIMICA -18.8 -105 -19.6 -12.0 

MECANICA. -IU -21.4 -17.0 -26-5 
ELECTRICA 

PAPEL. GRAACA -13.0 -30.0 -2.4 -23.0 

MADEIRA. -17.8 -IL4 -27.5 -275 
MOBil.IARIG 

MINERAIS Nao -3-3 115 -9.0 -2_8 
METAUCOS 

METALURGICA 60.0 6.8 0.4 -29.0 

TOTAL IND. -14.7 -9.6 -15.8 -2U 
TRANSFORM. 

Foore: ONE: Anuirios Eswisticos 

1994 

-6.8 

-40.8 

-9-3 

-4.6 

-18.7 

-18-3 

-7_9 

-27.9 

-11-8 

Os text.eis e vestumos e couro iniciam uma pequcna recupcra~ em 1987-1988, ap6s forte 
qucda no pcriodo anterior_ A panir dessa data. essc sub-sector entrou num declineo preocupante 
que sc acelcrou nos ultimos anos c quc espclha a profunda crise das ind6strias texteis c de 
vesrumo. 

Os dados disponiveis para o primeiro scmestre de 1995 indicam a contin~ao da regressao do 
J~ctor. Confirma-sc a enorme crisc dos cal~os (-76~ em volume), os texteis (-50% em 
volume): salvo para a alimen~ao (-l"l em volume). os qufmicos (-6"1 em volume), os metais 
nao ferrosos e o papcl (-711 ). as industria~ aprescntaram crescimcntos negativos supcriores a 
25<.i. em volume. 

2.1.4. A indaistria transf ormadora na prod~o nacional 

Ap6s o pico da produ<Jao cm 1988. cm quc a produ~ao da ind6stria reprcscntou cerca de 19% 
(valores correntes) do valor bruto da produ~ao total. o peso da industria na cconomia vem 
diJT1inuindo nos ultimos anos. Em 1994 a ind6stria transformadora totalizou pouco mais de 7% 
do VBP total. 
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Quadro n•s: Estrutura da produ~ nacional - VBP ( % ) 

ACilVIDADE 1987 1988 1989 1990 1991 l'l92 1993 1994 
F£'.ONOMICA 

AGRia.JL T. E 41 37.7 40 37.3 JO 24.3 26.7 24.4 
PECUARIA 

PESCA* 4 3.8 3.8 4.4 53 8.1 6.6 6.6 

INDUSTIUA 14..S 19 19.2 18.4 13.7 113 8 7.2 
TRANSR>RM 

CT>NSTRUcAO 12..S 12.8 11.9 13.2 10.7 10.9 10.7 11.6 

TRANSP.E 9 9 8..5 9..5 13.4 14.4 14..S 1-4.2 
COMUNIC. 

COMERCIOE 19 17.7 16.6 17.2 26.9 31 33.S 36 
SERVlCOS 

lUTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

• lnclm r:cursos oaturaJS e eieclricidade 

0 peso do sector dos servi~os vcm crcsccndo nos Ultimos anos. em dctrimcnto do sector da 
pnxf u~o. Confinna-sc uma rea~o mais pronta dos scrvi~os ls medidas do PRE. 

-::::·:·_ .. :·5{)_:; 

::~;;-.·;'. 40:· 
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Figura nr. 2 - Estrutura da produ\:aO total 
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ESTRUTURA DA INDUSTRIA TRANSFORMADORA 

A industria transfonnadora m~ambicana aprcscnta uma csUlltura relativamcntc divcrsificada, 
quando compai ada com outros pai.ses no mcsmo cstadio de dcscnvolvimcnto. 

0 Quadro n°6 aprescnta a CSUlltura pcrccntual do VBP da industria transfonnadora, cntrc 1975 
c 1994. Basicamentc, a cstrutura ex.istentc ~ aquela hcrdada do regime colonial. Em rela~ao a 
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Figura nr. 3 - Crescimento da produ~ao industrial 
(sub-scctores da Alimeata~io, Bebidas c Tabaco, Tmcis c Vcstuirio c Total Industria) 

Figura nr. 4 - Crescimento da l1rodu~ao industrial 
(sub-scctores e Total Industrfa) 
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1975. o facto notivel reside no aumento do peso dos t.Cxtcis. vesnwios e couro. ~as aos 
investimentos fcitos nessa subdivisio no periodo p6s-independCncia. 0 mesmo tcra ocorrido. mas 
com menor expressao, no sub-sector meta16rgico, devido a politica indmtrial adoptada nos 
primeiros anos da independencia objectivando desenvolver a indUstria pesada. Os minerais nao 
metilicos benefiaram de investimentos em cimentciras realizados durantc o perfodo colol"ial. mas 
que entraram em funcionamento ap6.$ a independCncia nacional. 

Quadro n°6: Estrutura da indiistria tramfonnadora por sub-sectores (%) 

D~RICAO 1975 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

ALIMENT .• BEBIDAS. 53.9 44.3 43.6 43.7 41.8 41.5 47.6 
TABACO 

TEXTll.. VESTUARIO. 1 205 17.7 18.2 15.8 13 9.5 
COURO 

QUIMICA 17.3 14 13 13.3 14 15.5 14 

MECANICA. ELECTRICA 5.9 8.5 9.3 8.1 7.6 1 6.4 

PAPEL.GRAACA 1.6 4 4 3.6 5 5.1 5.4 

MADEIRA. MOBiUARIO 5 2 2 1.8 1.7 1.6 1.4 

MJNERAIS Noo 2 4.3 6.2 6.9 8.2 10.5 ll.5 
METAUCOS 

METALURGICA LI 2.3 4.1 4.3 5.6 5.1 4.1 

OUTRAS 6.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

TOTAL JOO JOO 100 100 100 100 100 

As industrias de alimen~io, bebidas e tabaco constituem a subdivisio com maior peso na 
estrutura industrial. representando historicarnentc mais de 40% da produ~ao. 0 nivel de 
integra~ao venicaJ nessa subdivisao e muito fraco, limitando-se muitas vezes a primeira 
transfonnai;ao. Os principais produtos dos ramos de alimen~io sao os da industria moageira e 
panific~o. a arnendoa de caju, os 61eos COIT'".Stiveis. o a~ucar e as r~0es. cervejas e 
rcfrigerantes e a produ~ao de cigarros. 

Os tixteis, vestuarios e CQuro, sao. depois das alimentares. bebidas e tabaco, a sub-sector com 
maior peso. No entanto, a forte crise do sector nos Ultimos anos am~ a posi~ao desse sub
sector, cujo peso se reduziu grandemente. A perda de mercados de expo~io no antigo bloco 
sovietico e a concorrencia de produtos que entrarn no pais em contrabando. bem como a juda 
recebida em vestwirios, sao as razC>Cs pan.iculares dessa situ~ao larnentivel em que se encontra 
o sub-sector. Os principais produtos sao o algodao fibnl. fios e cordas de sisal. os tccidos de 
algodao, tccidos sinttticos e ve~tuario. 

As duas subdivis5es anteriorrnente consideradas chegararn a representar ccrca de 60% da 
produi;ao industrial. o que, de algum modo. reflete a fragilidade da estrutura industrial. 



Figura nr. 5 - Estruturl5da produ~ao industrial 
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Com ~rca de 14% do VBP da indllstria transfonnado~ a maustna quumca consnrui a teiceua 
maior subdivisio industrial Porem. ela 6 cssencialment.e uma indllstria de misturas de produtos 
imponados. dcsenvolvendo fracas rcla~6cs iuter e intra-sectoriais. 

As indUstrias metalo-meclnicas e elCctricas sao rclativamente pouco dcsenvolvidas o que. aliado 
a fraqucza da quimica e da metaltlrgica. diminui grandemente 0 pot.encial de arrastamcnto da 
industria transfonnadora. 

Dentro do su~se.ctor dos minerats nao metalicos. predominam as produ¢es ligadas ao cimento. 
0 peso do su~se.ctor tende a crescer. A reabili~o recente dos Cimentos de M~bique para 
tal contribuiu. 

2.3. EMPREGO NA INDUSTRIA TRANSFORMADORA 

Os rcgistos cstatisticos disponiveis nao permit.em quantificar o emprego na ind6stria 
transfonnadora. 0 quadro n"7 rctoma os dados publicados peJa ~ao Nacional de Estatfsticas. 
Porem. esses dados nao sao rcpresentativos da rcalidade j~ que sao estabelccidos com base numa 
amo:,tra de emprcsas. cujo numcro, para al~m de nao cobrir o universo das cmprcsas, varia 
bcwante de ano para ano. Muitas cmpresas ficam de fora; em particular nao sao consideradas as 
pequcnas empresas ditas de "ambito local" c as microcmpreas cm geral. 

Quadro n"7: Empret!o na Indll.stria Tramfonnadora 1987-1994 

ANO N°TRABALHADORES ANO N°TRABALHADORES 

1987 111.600 1991 71.350 

1988 80.300 1992 52.620 

1989 83.000 1993 47.500 

1990 86.150 1994 46.000 
Fome: ONE: AnuMio!. fatalisucos 
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Um lcvantamcnto cfcctuado no imbito do projccto DP/MOZ.1861014 indica quc as emprcsas 
tut.eladas pelo cx-MIE. cm nUmero de 269 c reprcsentando 80 a 85% do valor bruto da produ~ao 
da indUstria transfonnadora. cmpregavam aproximadament.e 74.000 trabalhadorcs em ~ 991 (nao 
incluindo as empresas de imbito local). Estc valor c. por si s6. superior aos apresentados no 
quadro acima para o mesmo ano. A partir desse levantamento. pode-se. ainda quc de forma 
grosseira. avaliar a fo~a de trabalho na ind6stria uansformadora. em 1991. em cerca de 120 a 
130.000 trabalhadorcs (ex-MIE: 74.000; outras ind6strias uansformadoras: 15 a 20.000; 
indUstrias locais: 30 a 35.000). 

A industria m~ambicana tern pessoal excedentmo estimado globalment.e em cercade 40% da 
fo~ de trabalho. Em alguns sub-sectores considera-se possivel triplicar a prod~ com a fo~a 
de trabalho exi.\1ent.e. 0 nUmero ~ de trabalhadores por empresa c de, aproximadamente. 200 
na amostragem da ONE e de 270 nas empresas sob a al~ do ex-MIE. Em 1970 a m~a era 
estimada em 73 trabalhadorcs. o quc evidencia a politica de concentra~o em complexos 
industriais adoptada nos primeiros anos de IndependCncia. 

Segundo as estatfticas da ONE. a ind6stria uansformadora representa. 45% a 50% do total do 
emprego formal. Porem. esse n6mero deve ser utilizado com precau~o. Dcve ser tido cm 
consider~ao o emprego sazonal e a sub-estim~o nitida do emprego em sectores como o 
comercio. 

A estrutura do emprego (Quadro n°8) segue. no essencial, a da produ~io. com sub-divisio 
alimentar, belOOads e tabaco a ser o principal empregador, scguido dos text.eis, vesnWio e couro. 
Juntas, as duas subdivisfies, mais de 60% do emprego na ind6stria uansfonnadora. A estrutura 
clo emprego manteve-se sensivelmente a mesma desde 1973; apenas os texteis, vesnWio e couro 
e a metaltirgica refo~aram o seu peso devido aos investimentos realii.ados no periodo 
p6s-lndependencia; conrudo, os primeiros vem dedinando nos ultimas anos em virtuda da crise 
pronunciada do sub-sector. As alimentares, bebidas e tabaco recuaram ligeirament.e devidc, aos 
problemas j~ evocados. 

Parece t.er havido uma diminui~ao do emprego industrial nos Ultimos anos, t.est.emunhando o 
duplo efeito da flexib~ao da legisl~ao do trabalho e das privati~Oes. No entanto, es.sa 
diminui~ao nao atinge as propor~fies sugeridas pelo quadro acima (-45 a 47 % em 1993/94 
relativamente a media de 1987-1991). 

Quadro n°S: F.strutura do Emprego na Ind6stria Transformadora ( % ) 
(1973 - 1994) 

DESCRICAO 1973 1987 1990 1991 1992 1993 1994 

ALIMENT.,BEBIDA 49.0 51.4 48.I 46.8 43.0 42.5 45.0 
S.TABACO 

TEXTIL,VESTUARI 13.8 19.5 19.5 20.9 20.5 18.5 17.4 
O,CUURO 

MF.CANICA,ELECT 10.5 8.0 9.6 9.5 10.3 10.8 10.0 
RICA 

nTTTMICA 5.0 4.2 5.5 6.4 8.2 9.3 9.0 
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MINERAIS NAO 3.8 5.7 5.3 5.o I 4.3 45 4.0 
METALIOOS I 

MADEIRA. 12.2 63. 5.6 4.8 5.6 6.4 7.0 
MOBil.IARIO ·- .__ 

PAPEL. GRAACA 3.8 3.1 3.9 4.1 5.2 53 53 

METALURGICA l 1 L6 2.2 2.1 2.8 2.4 2.2 

OUI'RAS IND. 0.7 0.2 03 03 0.1 03 0.1 
TRA.lllSR>RM 

TCrrALIND. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TRANSR>RM. I 

Figura nr. 6 - Estrutura do emprego na industria transformadora 

2.4. LOCALIZA~AO DAS EMP~AS INDUSTRIAIS 

0 Quadro n°9 rctrata a roJiza~ da indUstria transfonnadora m~bicana. por provincia c por 
sub- sector, com base nos cstudos sub-scctoriais c no levantamcnto das cmprcsas do cx-MIE para 
n ano de 1991. Os rcsultados nao distanciam muito dos obtidos atrav~ da amostragcm base da 
DNE, e do Projccto DP/M01186/011 para as emprcsas de imbito nacional cntio tuteladas pclo 
cx-MIE. A nrJta dominantc 6 a grandc conccntra~ao na rcgiao de Maputo (53%), scguid;i a 
dist.ancia consider~vcl por Sofala (principalmcntc na Cidadc da Beira) com 16,9%. As duas 
regiiJcs totalizaJn pcno de 70% das cmpresas industriais. A s~ cm 1994 nao sofrcu alte~ao 
sen.sf vel cm rela~ao aqucla data. 
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Quadro n°9: Locallla~o das empresas industriais por Provinda e por sub-sector 

ALJMerfA TEXIHSE Ol.EDSE QUIMICA METALURGI META!.0- lUTAL 
PROVINOA RE AGRO- ~- SABOF.s CA MEI:ANICA 

INDUST. 

N9 ., N" .. N" ., N9 .. N" ., N" ., N" ., 
NIA.~A ' I.I - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ' o..7 

CABO l' 3.7 l 1.9 - 0 - 0 - 0 - 0 IS 2.5 
DELGADO 

NAMPULA 51 13.6 3 5.6 2 15.4 1 1.7 2 l'.3 ' '-9 63 10.6 

7.AMBEZIA 31 1.3 1 1.9 1 7.7 1 1.7 1 7.1 3 3.7 31 6.A 

TE1E 6 1.6 1 1.9 - 0 l 1.7 - 0 1 1.2 9 1.5 

MANK:A l' 3.7 3 5.6 1 7.7 2 3.4 1 7.1 1 1.2 22 3.7 

SOFALA 7' 19.1 12 22.2 2 15., 1 1.7 2 1,.3 10 12..2 101 16.9 

INHA.\!BANE 11 2.9 - 0 1 7.7 s l.S - 0 - 0 17 2.9 

GAZ.A 10 2.7 - 0 - 0 1 1.7 - 0 - 0 11 u 
MAPUl'O 159 ,2.5 33 61.1 6 .c6.2 '7 79.7 I 57.1 63 76.I 316 S3 

lUTAL 37' 100 5' 100 13 100 S9 100 I' 100 12 100 S96 100 

0 fcn6meno de concentra~o verifica-sc em quase todos os sub- scctores considerados, 
notando-se contudo uma melhor distribui~ nas ind6strias alimentarcs e agro-indllstrias e nos 
6leos e sabOes, o que .rdlectc a maior lig~ desses sub-sectores com a I~ das 
materias-primas e tam~m o maior peso das pequenas indUstrias nessas Mea.s. 

Figura nr. 7 - Localiza~ao da industria transformadora 

2.S • FSTRUTURA DA PROPRIEDADE DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS 

Antes do infcio do processo de privati~6es, a situ~~o das empresas scgundo o regime de 
propriedarle eia a scguinte: 

Sensivelmente, 50% das empresas cram privadas. A qufmica, os t.Cxteis e 
vestuanos ca metah1rgic~ cram os sub-sectores com maior panicipa~ao privada; 

0 sector privado contribuia com 71 % da produ~ao industrial em I 977, tendo 
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passado para 27% em 1982 (a si~io mantinha-se sensivelmcnte a mesma em 
1991); 

As emprcsa.s privadas reprcsentavam peno de 50% do emprego em 1991. 

O proccsso de priva~0es tendc a transfonnar radicalmentc a estrutura da de propriedade das 
empresas industriais. A distribui~o da tutcla das empresas industriais por vmos Ministirios e 
Secretarias de Estado e a pr6pria organi~o do processo. dificulta o estabelecimento de um 
balan~o das privati~0es no sector industrial Pode-se, no entanto. inferir a partir dos dados 
disponivcis da lITRE e do GREI e das estimativas sobre o numero de empresas industriais. quc 
o grosso dac; pequenas e m~ias empresas jci foi privatizado. Nas grandes empresas. o processo 
esti menos avan~o; em fins de Junho de 1995 cerca de 15 empresas tinham sido privatiz.adas 
e uma vintcna tinha o proccsso a decorrer (12 numa We: j4 adiantada). o quc corresponde a cerca 
de 20 a 30% do total. 

Quadro n°10: Distn"bui~ das empresm industriais por regime de propriedade 
eporsu 1>-sector cm · · - (1991) antes pnvati 

FSTATAL JNTERVFN- MISTA PRIVADA 'IUfAL 
SUB-SECTOR CIONADA 

N" 'l N" % N" % N" % N" 'l 

ALIM . .AGRO- 27 27.0 18 18.0 13 13.0 42 42.0 100 100 
INDUSTRIA 

TEXTFJSE 3 5.3 20 35.1 3 5.3 31 54_4 51 100 
VESTIJARIO 

OLEOS E SABOES - 0.0 7 53.8 - 0.0 6 46.2 13 100 

QUIMICA 8 13.8 8 13.8 3 5.2 39 67.2 58 100 

METALURGICA 2 25.0 I 12.5 1 12.5 4 500 8 100 

MET ALO-MF.cANICA 10 20.0 19 38.0 - 0.0 21 420 50 100 

TOTAL IND so 17.5 73 25.5 20 7.0 143 50.0 286 100 
TRANSFORM. 

Fomc: Projccto DP/MO:l/861014 
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2.6. DIMENS.~O DAS EMPRESAS INDUSTRl.\IS 

Nao estao d~1>0niveis dados que pcrmitarn uma anaiisc segura da estrutura da indllstria em terrnos 
de dime..1sao das empresas. A partir de informa~ao recolhida nos estudos sub-sectoriais foi 
construido o quadro n°l l. Os nlimeros apresentados. se reflectem com alguma aproxima~ao a 
rcalicfade das medias e grandes empresas do sector. est.3.o. porem. longe de abranger o uni verso 
das empreS3S de 3.mbito locale das micro- empresas'. As considera~0es que a seguir se faz.em 
tern. portanto. um car.kt.er indicativo. 

As micro-empresa.s industriais (37.9'k) e as PMI's (39.9'1-) d~t.em. com um total de 77.7'i das 
empresas. wn peso importante na estrutura industrial. em termos de r.limero de empresas. 
Fen6meno identico se regista em rel~ao a todos os sub-sectores considerados. a exec~~ dos 
6leos e salx1es. no qual as micro e as PMI's representarn 46.2'i das empresas registadas. 

Quadro n°l l: Distribui~ das emi;.~ industriais por dimemio e por subsector 

MICRO PMl GRANDE TOTAL 
SUB-SECTOR 

N" ~ N" ';f N" 'i- N" ';f 

ALIM. E AGRO-INDUSTRIA 144 31.5 156 40.6 84 21.9 384 100 

TEXTEIS E VESTUARIO 16 2L9 34 46.6 23 31.5 73 100 

OLEOS E SAROES 2 15.4 4 30.8 7 53.8 13 100 

QUIMICA 24 41.4 19 32.8 15 25.9 58 100 

METALURGICA 3 17.6 8 47.1 6 35.3 17 100 

MET ALO-MECANICA 78 48.8 ()() 37.5 22 13 8 160 Im 

TOTAL 267 37.9 2SI 39.9 157 22.3 705 Im 

F1>me: Pr•>JCCto DP/MOZJKMH4. escud1)S suh-sectonais. 

fatim&!tiva" realil.adas em 1989 indicavam que as micro-empresas e as PMJ's empregavam rerca 
de 30'1 da for\a de trabalho na industria transfonnadora. a'\sim repanidos: micro-empresa'i. 
11 'h-; pequenao; e medias empresa.o;, 19~. Nao obstante o valor indicativo de'i..'iCS numeros. 
depreende-se que as grandes empresas. embora em muito menor numero. sao determinant.es na 
fo~ao do emprego. Pese embora a subestima~ao j~ referida. tal parece ser confirmado pelos 
dados para o scb-sector da." industria.o; alimentares e agro- industrias. revelados no respectivo 
esrudo sub-sectorial. onde abundam a.o; micro. pequen;c; e mtdia.o; empresa.'i, mao; no qual a 
contribuiifao dessa categoria para o emprego foi estimado em cerca de 9~ do total do sub-sector. 

Regi.'ite-se que a privatil~ao da.o; cmpresa.o; por centros de producao pode ter conduzido a algum 
aumento do numero da.o; pequena.o; empresa.'i. 

r·:-n:;;.-:J"'rrl-~P rlT~: rl :;~·T;:nr ... cl.:i:.s1f:rr.1t;:,1o d.:i:. Pr•-.pr.,:;as 
u~:l:zadd pP:n ~r~JPCt'n J~ MOZ.R~.0:4: m:~r8- e~prP~~. -:l~ a 
:o ~rdhrllhd<l~rP~; P"~i~nd., m?d1.:i rPMI,, <le 11 .:i :oo 
~!dhd:~di~:e~; ]:.:in-:J~, SU~~rlnr d lQJ rr.:Jhd:hdd~rP~. 
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PROBLEM AS E CONSTRANGIMENTOS AO 
DESENYOLVIMENTO DA INDUSTIUA TRANSFORMADORA 
EM MoCAMBIQUE 

3.1. DFSEMPENHO DA INDUSTRIA TRANSFORMADORA 

3.1.1. Util~ da capaddade imtalada 

A industtia transfonnadora m~bicana sub-utiliza grandemcnte a capacidadc instalada. No 
conjunto do sector industtial. cstima-sc quc a taxa mt;dia de uriliza~o da capacidadc instalada 
csU. situada cntre 25 e 30%. Cabe obscrvar quc o conccito de capacidadc instalada. utilizado 
ncste documcnto. corrcspondc ao de capacidadc disponivcl. e nio ao da capacidadc original 
(nominal) dos cquipamcntos. Estimativas optimistas sugercm quc a capacidadc disponivcl podc 
scr. no mwmo. Ja ordcm de 60 a 70% da capacidadc nominal. 

As razoes quc explicam essa baixa taxa de utilizai;io da caplcidadc instaiada prcndem-sc com 
diversos problcmas focados em outras partes do documento. cabendo dcstacar a obsolescencia 
e a inexistencia c!e manuten~o regular dos equipamentos. 

Boa parte do parquc industrial foi instaiada com equipamcntos usados. transferidos pmt 
Mo~ambique na sequencia da modemiza\ k> da indUstria ponugucsa. A idade media dos 
equipamentos e superior a 20 anos. scndo que mais de 70'1: das emprcsas disp0em de 
equipamentos com 18 ou mais anos de idadc. 

Trabalhos no ambito do Projecto DP/MOZJ86I014 realizados cm M~o de 1992. concluiram quc 
ccrca de 71 % dos estabelecimcntos. de wna amostra de 164. precisavam scr reabilitados num 
prazo de ate 5 anos. com wna maior conccntra~o nos que exigiam que essa opera~~ fosse 
realiz..ada nwn perfodo de ~ 2 anos. Ccrca de 5% da amostra era composta por estabelecimentos 
considcrados irrecuperaveis. A si~io se man~m na actualidade. qui~ agravada pelo atrazo 
registado na rcabili~ao das empresas. Outras a cspera de privati~ao anundada rcduziram 
grandemente a prod~o. enquanto que algumas cessaram a actividadc. Os elevados custos fixos 
de cxplo~io sao rcpanidos por uma produ~io em diminui~io, pelo quc a produtividade resulta 
seriamente rcduzida. 

A falta de manute~ao dos equipamcntos acclcrou ainda mais o dcsgast.e dos equipamcntos. 
dando origcm a paragens cada vez mais frequcntes. com repercussacs imponantes na produ~ao. 
Para ~m das dificuldades de aprovisionamento em ~as sobressalentes. a siruai;io e justificada 
pela carencia doc; ~rvi~os de manute~io e pelo dcsconhecimento de t.Ccnicas de manuten~io 
preventiva em grande pane das empresas. 

A su~utiliJ~ao da capacidade inc;talada af ecta toda a industria transfonnadora. variando apenas 
cm intensidade conformc os sub-sectores. A evolu~ao da taxa de ocup~ao da capacidade 
inc;talada dentro de um mesmo ramo. ou de um mesmo estabelecimento, ~ bastante erdtica. o quc 
reflectc a a.leatoridade a que esU. submetido l> funcionamento das empresas. No entanto. pode-se 
notar um nitido declinio cm rcla~ao a 1984. particularmcnte nos sub-sectores alimentar e do 
vei;tuario. 
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O Quadro n°12 a seguir aprcscnta a distribui~ao rclativa do uso da capacidade instalada por 
sub-5e(."tOr e por intervalo de 25'k. com base numa amostra de 148 emprcsas visitadas durante a 
rcali~ao dos escudos sub-sectoriais. 

Peno de 80'k das 148 emprcsa.s analisadas usam nao mais quc a mctadc da capacidadc instalada. 
A nivel dos sub-sectores. aquele indice sc situou em 71 'i- para a indlistria alimentar c 
agro-indlistria. 84<k par.i os texteis e vestuario. 80<.f para as indllstrias quimicas. e lOO'i- para os 
61ros e sabOcs c para a metalurgia. reflcctindo. partrulannente para est.es dois ultimos. a \·etustez 
e o mau estado dos equipamentos. 

Quadro n°ll: Utili~ da capaddade imtalada na ind0stria transformadora (%) 

USO DA CAPACIDADE INSTALADA (~) 
SUB-SECTOR 'f'OTAL 0 1-25 25-50 50-75 +75 

AGRO-INDUSTRIAS 
Amostra (nO) 72 2 33 16 12 9 
Frea.relativa (%) 100.0 2.8 45.8 22.2 16.7 12.5 

TEXTEIS E VESTU.?..RIO 
Amostra (nO) 43 0 31 5 5 2 
Freo.relativa 100.0 0.0 72.1 11. 6 11. 6 '*. 7 

METALURGICAS 
Amostra (nO) 8 0 4 4 0 0 
Freq. relativa 100.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 

OLEOS E SA BOES 
A.rnostra (nO) 11 0 6 4 0 0 
Freq.relativa lOC'.O 0.0 60.0 40.0 0.0 .... ,. u.v 

Q~JIMIC.:i.. 

Amostra '!""\ Q ' 15 l 6 5 2 . 
\ ... J ... 

Free. :::-ela: i. va 100 0 6.7 40.C 33.3 , 1 .., 
~ .J. ~ 6.7 

T,)TAL 
Ji..mostra total (r. 0 )148 3 80 34 19 . .., 

l.-

F:::-ea. relativa 100.0 2.0 54.l 23.0 12.8 8.l 
Fonte: Pro)ecto CP.'MOZ!86•014: ~.L1oesk1nd: Necess1dades d~ reab1l1ta~Ao de 
instala~3es industr1ais. 

A taxa global de utili7.ar;ao da capacidade instalada no sub-sector das industrias alimentares a 
agro-industri:Lo; sc .situa abaixo dos 35'Jf. Os mais baixos indices verificam-sc nos produtos de 
eitpo~ao. em r.v.io da quebra de produr;ao devido a guerra (e.g .• a~ucar I ?Cf. algodao 31 'k- ). 
Os mdhores indices registam-sc nao; industria de transforma<;ao da pcsca (59CJf ), nao; padarias 
(53'h-) e no tabaco (50c.:f ). 

A utiliza~ao da capacidade instalada pelas empresas do sub-sector dos thteis e vestuario c muito 
haixa. com uma media de ccrca de 22'h- no pcrindo de 1986 a 1990. Os tecidos de algodao 
apresentaram os nfvcis mais elevados de utili1.ar;ao da capacidade instalada nesse sub-scctr.r. 
atingir.do a media de 45lN no periodo de 1986 a 1990. Neso;e mesmo periodo. os tecidos 
sintetkm nan 'icuparam mais do que I 3'k da capacidade instalada. Em 1990 os tecidos de 
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algodao registaram um ind.ice de 59'1-. mas todos os ouuos produtos ficaram abaixo dos 34'.t. 
valor atingido pelos tecidos sinttticos. 

Nos 61eos e sabOes. as empresas utiliz.aram. no periodo de 1986 a 1990. cerca de 20!k, cm m6:1ia. 
da capacidade instalada. 0 melhor ind.ice e apresentado pelos sabOes. com cerca de 25'i. 
enquanto que OS 6leos refinados. nao foram aiem dos 1 o~ -

No sub-sector quimico. a maior pane das empresas laboravam abaixo dos 25'.l da capacidade 
instalada na decada de oitenta. De 1986 a 1989 apenas nos 6leos lubrifican~ e nas baterias se 
conseguiu aproximar da tax.a de 50<i- de uso da capacidade instalada. 

Quanto ao sub-sector metallirgico. o melhor indice foi registado nos tubos de rega. com lDtla 
media de 34.8'.t de utili~ao da capacidade instalada no perfodo de 1986 a 1989. Os rcstantes 
produtos. com exce~ao dos elecuodos para soldadura (33.3<i-) registaram. durantc o mesmo 
periodo. indices m6:1ios inferiores a 25<i- - 0 indice medio para o sub-sector foi cstimado em 
17.2'1-. entre 1986 e 1989. 

3.1.2. Produtividade do trabalho na indUstria transformadora 

Os dados do Quadro n°13. expressos cm d6lares americanos corrcntes. indicam lDtla 
pm•Jutivilade media (nao pondcrada) de USS 3-365 por trabalhador em 1994. Po~m. esses dados 
devem ser tomados com precau~ao por cclusa das dificuldades em precisar a fo~a de trabalho e 
tambem devido a disparidade da taxa de cambio do metical. 

Os dad= JS disponiveis apontam para uma lige~ diminui~ao da produtividade entre 1987-1991 e 
1994 A base de registo do numero de trabalhadores para 1994 nao parece ser muito confiavcl. 
pois indica uma red~ao de cerca de 47'i. o que nao e prowvel Mesmo que tcnha havido alguma 
baixa do emprego devido as priva~6cs. ela n3.o e de moldes a compensar a baixa da prcxiu~ao. 
Deduz-se. pois. que a produtividade tera diminuido mais do quc os numeros indicam. 
A situa<;ao dos thteis e vestuario elucidativa. retratando a profunda crise desse sub-sector. 

A baixa pmdutividade intrinseca do trabalho explica-se. essencialmente. pela fraca qualifica~ao 
de mao-de-obra. pela exish!ncia de pessoal excedentario e pela deficiencia do enquadramento 
t6.:nico. Cerca de 80lk da mao-de-obra nao tern qualificai;ao. As empresas industriais mantem um 
contingente de JY.SSoal largamame'nte excedentario. Para o sector estatal, que ~ onde o problema 
se JX-le com maior acuidade. o excesso de trabalhadores e estimado em cerca de 40~. em media 
(25lh- para a" empresas privadas) 2

• 

Em muitas empresas e grmde a percentagem de trabalhadores nao afectos directamente ~ 
produ<;ao; da-se conta de empresali paralisadali mas que continuam a mantcr os trabalhadores. A 
grande delicade1.a polftica da questao e a rigide7. da legisl~ao do trabalho sao factores que 
explkam essa situai;ao. 

Saliente-~. por outro. que os salarios praticados na industria sao muito baixos e nao estimulam 

' ·~r1v~t~ sector dev~:apment and exp~rt promotion", ~arld B~nk, 
P?~l1m1nary Draft P~porr. Ort?b~r 19~4-
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a produtividade. 0 salario mCdio na indlistria foi ~ 15.!.069 !\it cm i993 c de 228.771 Mt em 
1994 (cerca de US$40). Para mais os atrazos de pagamento sao frequent.es. chegando a atingir 
v.irios meses. 0 sa.lirio medio na indtistria c inferior ao salirio mcdio nacional ( -20'.t- em 1994 ). 

Quadro n°13: Produti'tidade da fo~ de tr.abalho rua indllstria tramfonnadora 
(CS$ balhad ) por tra or 

DESCRICAO MEDIA 1987-1991 199-l 

ALIMENT ACAO. BEBIDAS ET ABACO 3. 122 3.560 

TEXTIL VESTI..7 ARIO E COURO 3.509 1.850 

MADEIRA E MOBILIARIO 1.607 725 

PAPEL. GRAFICA 3.988 3..t35 

Ol1MICA 7.843 5.170 

MlNERAIS Nao METALICOS 3.606 3.350 

METALL~GIA 4.934 5.975 

MECANICA. ELECTRICA 3.506 2.120 

MEDIA IND. TRA.1'SFORMADORA 3.707 3.365 

3.1.3. Rel~0es inter e intra-sectoriais 

A importai;ao de mattrias-primas e de pei;as e sobressalentcs representa cen:a de 43'1 do total 
das importai;0es nacionais. Embora os dados disponiveis nao pennitam isolar 2 pane das 
importai;0es referent.es a industria transformadora. a sua evolui;ao ao longo do tempo deixa 
transparecer ;;ma forte correl&li;io entre o volume de prod~ao e a impo~ao de mattrias-prima.s. 
demonstrand• I a dependencia da industria em relai;ao a'i importa\OeS. 

0 peso da impon.ai;ao no consumo industrial tern vindo i! aumentar ao longo dos ano~ devido as 
quebras de produi;ao de mattria.<>-primas locai.s e as diticuldades de aprovisionamento devido a 
guerra. fatima·se que cen:a de 80<;f da materia-prima e dos produtos intcrmedianos consumidos 
na industria sao importado.s. Um levantamento feito com ba~ numa arnostra de 71 empresas 
repartida.'i em 9 sut>-sectores. em 1991. indicou que 70<;f das empresas tern dependencia absoluu 
da importai;ao. 11 <N tern dependencia parci:il e 9<i tern dependencia marginal. 

A dcpendencia da."' imporu;f>es e reveladora da fraque1.a dao;; relai;0es intcr-sectoriais na indust.;a 
trJn.,formador.i .. Nos textei"' e vestuirios toda~ a.<; mattria.s-prima..s sao importada.'i. a exce~ao da 
da fibra de sio;;al e de pane da fibra e fios de algodao. Mesmo a..<;sim chegou-se a importar em 1987 
cen:a de 37<N da fibra de algclCiao consumida (I 6Ck em 1990). Entre 1987 c 1990. perto de 50t;Y 
dos insumos da industria dt: vestuano foram importados. 

As ligai;ties inter-sectoriais marginais. juntam-se a fraque1.a das rela\flCs intra·sectoriais. Por 
e'emplo. t>ntrc 1485 e 1991. as subdivisi"">Cs de aliment.ai;ao. hehida.o; e tabaco. e de textcis. 
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vestu3rio~ e cnum. contribuiram conjuntamentc. em media. com cerca de 55c.f da produr;ao 
ffidusrrial total. Estes sub-sectores disp0em de um grande potcncial de lig~0es intcr-sectoriais 
1espedalmentc com o sa."tor ag:r.irio). ainda nio ~- Todavia. nao sao sub-sectores capues 
de pmmln-er liga1S6es intra-sectoriais em grande escala. A indU.Stria quimica ( 16.4'*. em media. 
da pmda;ao industrial total entrc 1985 e 1991 ). que e b3.sica para" processamento de recursos 
natur.tis. para alem de depender totalment.e de insumos e tecnologia imponados. nao produz 
quimicos M.~k.."Os e intermedios. As subdivisOes da metalW-gica e da indiistria metalo-mecanica e 
electrica (15.7!1- da produ~ao indu.~trial total. em media. entre 1985 e 199!). sao as quc mais 
potcncial tern para prumove: ligalr0cs intta-SC(.."toriais. mas dependem de tecnologia e factcres de 
produr;ao importados. e utili1.am JKlUCOS insumos nacionais. 

3.1.4. Organiza~ e gestio das emp~ 

De um modo geral as empresas enfrentam graves problemas de gestao. Trabalhos realizados no 
quadro do ProP,."to DP/MOZJ86/014 considcram irNJficientc o nivel de organi~o e gestao das 
empresas. Est.e far.toe confirmado J>'lf um ~-rudo mais reccnt.e do Banco Mundial que cobriu um 
univer-;o de 60 empresas '. Na re:ilidade. s6 agora surgem gestores com a experiencia neccssma 
Os gestores. formados nas empresas estatais dipunham de pouca autonomia e operavam num 
ambienre desvirtuador das fu~0es de uma empresa 

A in.~uti.~ncia d.l org~ao e gesta•) abrange todos os sub-sectores da indiistria e cobre todas 
as areas da adminis~ao das empresas. As areas financeiras e de marketing sao as mais 
caren6adas. Poucas empresas desenvolvem a fun~ao de planeamento. programa~ao e controle 
da produ"ao. Em geral. nota-se uma fraca perce~ao em rel~ao aos aspectos ligados ao 
plancamento da prod~ao. gestao de scock. metodos. t.empcs e movimentos. lay-out. controle de 
qnalidade. condi<;Oe.s de trabalho. estabelecimento de padr0es de produ~ao. custos de produ~ao. 
estrartgia.; de marketing. margens beneficiarias. planeamcnto finance!ro. etc. 

3.1.5. Situa~o financeira da~ empresas indust1 iais 

A maioria da.-. empresas indusuiai-. estao descapitalU.adas. VMios factores explicam essa situa"ao. 
nomeadamente: (i) a politica de p~os fixos adoptada ate os finais dos anos oit.enta; (ii) a fixa"ao 
de objectivo-. nao empresariais a.-. empresas: (iii) a fraca apet.Cncia para o controle dos custos 
pn~rria de um sector pubiico estrcitament.e rut.elado. 

0 recurso ao cre<lito na altura bastante facilitado por uma politica expansiva e pouco rigoroso e 
a concessao de subsfdios directos ~lU indirectos (reciclagem de donativos extemos) serviram. 
entao. para cobrir perdas de explora~ao e mitigar a ineficiencia do sector empresarial publico. 
Com a intro<lu'San do PRE e. na esteira. a adoP\ao de uma politica monetaria restritiva o acesso 
ao crcdito encontrou-se ~riamente limitado. Neste contexto de restri~ao ao; empresas 
experimentam diticukJadcs em financiar a explo~ao e acumulam dividao; junta da banca de diffcil 

pagamento. 

0 sio;tcma de contravalores obrigou as emprc.-sa.; a efectuar um dep6sito em meticais equivalente 
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ao valor da impo~ para ter accsso as divisas. Esse sistema. conjugado com a constante perda 
de valor do mctical. connibuiu para agravar ainda mais a precaria situ~ao financcira das 
empresas. 

Estudos realiz.ados no ambito do prop:to DP/MOZ.1861014 mosn-.uam que. cm ge1'11. confirmam 
a descapira~ das empresa.s. A cstrutura financcira descquilibrada As emprcsas experimentam 
s&ios problemas de cash-flow e de liquidez o que leva a uma exccssiva dcpendcncia do credito 
bandrio para financiar o capiral circulante. Grande parte dclas acumulou dividas junto da banca. 
cujas obrig~0cs nio conscguem cumprir. Essas empresas cstio. assim. arredadas do accsso ao 
credito bandrio. A siruat;3o result.a agravada pek>s ahos nivcis dos stocks. o quc reflete a lentidao 
na ro~ao dos stocks c a dificuldade crcscente cm vender os produtos. 

Cerca de 150 empresas nio conscgucm actua.lmcnte faz.er face aos cncargos salariais. nio 
obstantcs est.es cstarem fixados em niveis bem modcstos. Os atrazos de pagamcnto de salmos 
atinge v.Ulos meses em born mimero de empresas. A sinw;ao parccc scr mais grave nas t-mpresas 
do sector empresarial do Estado. 0 anuncio c o arrastar dali privati~f>cs acarretam inccrtezas 
que sc traduz.em na dcsmotiv~ao dos dirigentcs e dos trabalhadores, na c~~ao de um clima de 
instabilidade. numa maior dificuldadc de accsso ao credito e numa mcnor conflaJl~a dos clicntcs 
e fomecedores. Esses f actores precipitam o dcscalabro financciro das empresas. 

Em suma. muitas empresao; industriais cnconuam-sc numa siru~o de falcncia nio dcclarada 

3.2. CONS"fRANGIMENTOS LIGADOS AO AMBIENTE INDUSTRiAL 

3.2.1. Ambiente macroecooomico 

Apesar dos esfo(\os reali7..ados no quadro do PRE, o quadro macroccon6mico continua inst3vel, 
o que aumcnta Cl grau de in~rte1.a para os agent.es econ6micos. A desvalori1~ao continua do 
metical. a infla~o e as restri~6es ao acesso ao credito e as divisas sao os principais clcmentos 
perturbadores dos pianos de invcstimento e do planeamento financciro das empresas. Os 
inlustriaili citam a.'> dificuldadcs ligada.li a aplical;ao dali medidas de ajustamento estrutural as quais 
nao dio. na 6tica dele.s. a devida atcn~ao ao fomento da produ"ao industrial. Por outro. a 
inexi.stencia de uma politica indu.litrial explicitada que crie um quadro de referencia para os 
agentes ecooomicos e tambCm apontado como um factor que contribui ainda mais para a falta de 
previsibilidade na actua'fiO govemamentaL 

3.2.2. Mercado e competitividade 

A of erta da imlu.stria nacional cob re me nos de 30'1 da procura efectiva domestica. 0 mere ado 
domestico para as empre~.as industriais tern vindo a redu7.ir-.sc, por cau.lia dos seguintcs factores: 
(a) bai~m poder de compra da popula"ao. agravado pela desloca"ao dali popula'fOeS; (h) 
concen~ao indu.'>trial em tomo de Maputo e Beira. e fragmenta'faO da rede comercial; (c) nao 
competitividade, em tcrmos de p~os e qualidade. da r.,aioria dos produtos da indu.stria nacional. 

Durante muito tempo a.'> empresao;; nao experimentaram problemao;; de mercadn. Com efeito, ao;; 
empresas s6 tinham que .sc preocupar com a produirao. uma vet que a coloca"ao dos prodmos 
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era assegurada administrativa.rnente. A fun\3.o marketing foi negligenciada: grande pane das 
empresas tinham um servii;o comercial pouco desenvolvido ou nao tinham nenhum. Com a 
abertura da economia. as empresas viram-se. repentinamente. confrontandas com a competii;ao 
de prcdutos imponados. quer em termos de pre\o quer em t.ermos de qualidade. As empresas 
moi;ambicanas nao estio preparar.ida~ para essa disputa de mercado. pelo que experimentam 
serios problemas face a concorrencia dos produtos imporr:idos. 

As empresas irdustriais nao ce!lSCguiram tirar proveito da desvalorizai;ao do metical. Forremente 
dependentcs da imponai;ao as importai;0es ficararn mais caras e os custos de produi;ao subiram 
em flecha As quantidades importadas diminuiram e tambem o aproveitamento da capacidade 
instalada_ Assim. contrariamente ao esperado a politica de desvalori~ao da mocda diminuiu a 
competitividade da indlistria. 

Descapitali.7.adas. com um mercado inseguro e em recessao, e sem acesso ao credito. estas 
empresas viram-3C impossibilitadas de realiz.ar os investimentos necesscirios para modem~ao, 
reconversao e ajuStamentn. Tomararn-se. pois, mais ineficientes. 

Por outro. as empresas fazem face ho~ em dia a uma feroz concorrencia de produtos imponados 
ileg::.lmente e. ponanto. sem o devido pagamento de direitos e impostos. Para as empresas 
industriais regularmente tributadas a siruai;ao toma-se insustentaveL 

A integrai;ao vantajosa do pais na <;ub-regiao apela para uma melhoria da compctitividade da 
produi;ao industrial. Escudo do a, 'lCO Mundial sugere que muitas empresas industriais tern 
condii;fles para serem compeunvas se forem realizados investimentos de 
reabilitai;ao/mcxiemi7.a1Jao e se houver melhorias no ambiente econ6mico'. A competitividade 
passa tambem pela melhoria da qualidade dos produtos. Regra geral. nao existe um sistema de 
controle de qualidade nas empresas. Ha falta de perce~ao do problema. de pessoal qualificado 
e de laborat6rios minimamente equipados. A<; normas de qualidadc nao existem ou nao sao 
seguida.o;; e na grande maioria dos ca<;os nao e feita a aferi~ao dos equipamentos e instrumentos 
de commie. 

3.2.3. Ambient.e regulamentar e institucional 

Procedimentos ligados a cria~o e ao funcionamento de uma empresa industrial 

Os procedimentos ligados a criai;ao de uma empresa ( autori7.ai;ao - r=gisto - licenciamento) 
constituem uma teia confusa de tramitai;fles que acarreta w-na carga burocratica pcsada. 
consumidora de tempo e dispendiosa. Muita.;; exigencia.;; sao desnecessiriac; e se repetem. Essa 
complexidade burocratica concorre para a aleatoriedade e f alta de transparencia dos actos de 
adminio;r.ru;ao e criam um clima de inccrte1.a nas re~0es entre o Estado e os agentes econ6mi::os. 
A.;;..;;im sendo. os procedimentos legais e administrativos cort<;tituem um forte desiracentivo ao 
investimento na industria. 

Cono;ciente de que essa situai;ao prejuJica o clima de investimentos. o Govemo ja anunciou a sua 
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inten~ao de rever o conjunto de procedimentos ligados ao invcstimento. 

Autori~ao do joyestimento 

0 processo de obten~ao de autoriza~ao do inves:imento tal como estabelecido no C6digo de 
lnvestimentos e aplicado pelo CPI e complicado e demasi1do exigento. 

A proposta de invcstimento acompanha-se de numerosos documentos. Elcmentos adicionais sao 
solicitados para os casos de investimentos que envolvem investimentos indirectos e do 
investimento estrangeiru atraves do estabelecimento de ftliais, sucursais ou agencias. 

A proposta de investimento. apresentada em formulario pr6prio, envolve exigencias pr6prias de 
um estudo detalhado de viabilidade t.Ccnic~ econ6mica e financcira e que sao nitidamente 
exccssivas para a etapa de autoriza~ao do investimento. Primeiro. e questionavel a necessidade 
de o CPI proceder a uma avalia~ao da viabilidade do projecto. Agindo assim, o CPI se substitui 
desnecessariamente, a outraS entidades, corno. p.e., as instirui~0es financeiras a quern tal tarefa 
incumbe. Segundo, os estudos de viabilidade custam muito caro e constituirio um investimento 
perdido caso o projecto nio for aprovado. Outrossim. nio faz sentido faz.er as mesmas exigencias 
para gr.mdes e pequenos projectos. Esta ~o afecta panicularmente o investidor nacional que 
disp0e de fracos recursos financeiros. 

0 processo de decisao e igualmente pesado. Ele envolve demasiadas instancias e procedimentos 
e a analise de um grande volume de inform~0es, o que contribue para atrazar as decis0es de 
autori~ao. A l6gica do controle "a priorin p:cvalece, pelo que vanas exigencias sao 
desnecessarias para esta etapa, apenas constituindo entraves suplementares ao investimento 
produtivo. 

Reeisto 

Os procedimentos r.!queridos no C6digo Comercial para o registo de u.'lla empresa em 
M~ambique sao os adoptados universalmente. Porem. as empresa~ estabelecidas ao abrigo da 
Lei de Investimentos devem fa7.er registos adicionais no Minist.Crio das Finan~as e no Banco de 
M~ambique. 

Os problema~ identificados nessa area respeitam a excessiva burocratiza~ao e lentidao dos 
procedimentos (a~sinala-se. p.e., que a publica~ao dos Estatutos no Boletim da Republica pode 
levar meses) e. sobretudo. aos custos considerados exagerados (Ver quadro n°14). Sobre a 
rnaioria dos pro_iectos indll~triai~ recaem r.ustos de registo que atingem os 1.8% do capital social. 
Isto tern levado a que muita~ empresa~ se constituam com um capital social sub-avaliado. 

Quadro 0°14: Taxas aplicadas no registo de empresm 

Capital Social Emolumenros de Registo de Emolun'lt!ntos Olitros TOTAL 
<Mtsl Escritura No1ariais 

mcnns de I 1!J lfi'll- () 2'l fi.R'l 
m1lha11 
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I a 5 milhoes SI2 + 3'i sobre o excedeme a ! 2.4';t 0.2'i 5.6<Jf 
milhao de Mts 

5 a IO milhoes S50 + 2';t sobre o excedente a 5 2.4';t 0.2'.t 4.6% 
.nilhoes de Mts 

IO a 20 milhoes S85 + l 51k SC'bre o excedente a l.2'iE 0.2'iE 29CK 
IO milhoes de Mts 

maisde 20 SI30 + 1.0% sobre o excedente a 0.6% 0.2% L8'iE 
milhoes 20 milboes de Mts 

As micro e as pequenas empresas sao ainda mais penalisadas pois as taxas de registo podem 
atingir os 6.8~ do capital social. o que constitui claramente um encorajamento a informaliza~ao 
desse sector de actividade. 

Licenciamento 

Para alem da autoriz.a~ao e do registo para a cna~ao de uma empresa. a entrada em 
funcionamento irnplica a obten~ao de licen~as: uma para poder operar como empresa industrial 
e outra que da acesso as opera~fies de impo~ao e de expona~ao. Esta illtima precisa ser 
renovaJa anualmente. A obten~ao dessas lice~as envolve uma grande complic~o. Muitos 
procedimentos sao desnecessruios; outros sao exigidos repetitivamente em todos os 
requerimentos de licenciamento (para alem de terem ja sido exigidas no processo de autoriza~ao 
e de registo). Importa pois proceder a sirnplifica~ao e harmoni~ao das diferentes licen~as. por 
um lado, e entre estas e os outros procedimentos para a c~ao de uma empresa.. A possibilidade 
de tomar automatica a concessao de licen~a comercial e uma hip6tese a considerar. 

Regime Fiscal 

0 regime fiscal aplicavel as empresas foi revisto recen~mente, com a public~ao dos Decretos 
n°30/93. de 30 de Dezern bro. n° 34/93. de 30 de Dezembro e n° 41193. de 31 de Dezembro. A 
publica~ao desses diplomas se inscreve no ambito da refonna do sistema fiscal visando a sua 
racionaliza~ao. 

A Contribuii.;ao Industrial paga pelali empresas industriais passou de 50'*" para 40c..t sobre os 
lucros liquidos. 0 lmposto de Consumo aplicado as mercadorias de produ~ao nacional ou 
importadali comprende taxali "ad valorem". de 10%. 20% c 30'l aplicavel a mioria dos produtos. 
existindo igualmer.te taxas de 45'*. 50'K, 70'*. 75'l. 100%:, I30<Jf c 150'l. Aos produtos de 
consumo correntes e geralmente aplicada a taxa de 20'h:. Ali material\ primas e bens 
intennediarios. assirn como as exportai.;clCs foram isentas do imposto de consumo. 

Os Direitos de lmportai;ao sobre equipamentos e materia prima foram fixados em 5<Jf. No 
entanto, o nfvel e a estrutura dos direitos de imporiai;ao carecem ser revistos no sentido de 
conferir uma melhor prtec~ao a industria nacionaJ. Os Emolumeentos Gerais Aduaneiros (EGA) 
constiruem uma taxa unica de 5'K aplicavel ao valor CIF das importa~f>es. o que constitui uma 
carg<? pesada. sobretudo quando o valor da importa~au e grande. como no Calio dos 
equipamentos. Os direitos de expcrta~ao foram suprimidos. 



30 

O lmposto de Cin:~ao aplica-se em cascata. incidindo sobre as tansa\OeS. Ponanto ele e pago 
cada vez que uma mercadoria e trJ.11sacionada por todos os que intervem no circuito de 
come~ao do produto. ~ni sendo desencoraja a constitui\ao de redes de comercializai;a-.) 
e o desenvolvimento de re~1~ inter e intrn.-sectoriais. Por outro. penali:za a a industria local. ao 
emcarecer o produto mcir1nal em 27.3'K e o produto imponado em 2 l .3Ck. conforme estudo do 
MIE. 

~)uadro n°15: Rei!ime fiscal apliaivel ~ empresas industriais 

IMPOSTO Cmtribui~ lmJx>slo de ImpJswde lqlosto Direitosde EGA lmposto 
industrial orcul~ ronsumo comp le- i.mJX>~ do selo 

men tar 

NATUREZA Aplicavel s/ '"aij Aplicavel Aplicive! -oo tax a Afix~ 
lucros \-alorem .. s/ valor slo valorem'" s/ iinica de selos 
!fquido. Pago em cascata brulO rendimen- v:ilorCIF s/valor emre-
em2 s/ as nncadoria to global da CIFdas cibose 
pres~aes uansa¢es :tponada das mercadoria impo~ di versos 
emFev.e f~rica pessoas ~s document 
Maio do ano singulares OS 

SCJ!Uinte 

TAXA 41l'h 5-10'-l IO a 15~ 3~ 5 a35'l 5~ 0.1 a 
0.7~ 

Globahnente. a carga fiscal sobre as empresas industriais continua elevada. A cobran~a de alguns 
impostos envolve ainda uma pesada burocracia. E o caso do imposto de circula~ao e. sobretudo 
do imposto de selo. Este ultimo implica custos administrativos para as empresas e para o Estado 
provavelmente mai'i elevados do que os recursos colectados. De igual modo, O'i procedimentos 
burocraticos alfandegarios resultam em longos periodos de desalfandegamento das mercadoria'i. 

Pro~o da lndtlstria Nacional 

A reestrutur.u;ao do sistema fiscal referida no ponto anterior manteve um nf vel ba'itante elev ado 
de impostos sobre produtos importados. Tal situai;ao confere. em principio. um certo grau de 
protec<;ao a industria nacion:il. Na realidade. devido a ineficacia da'i Alfandega'i uma boa parte 
dos produtos importados escaparn ao commie aduaneiro e entram no pafs ilegalmente. sem pagar 
os impostos. 

Tai situac;iio. para alem de representar uma enorme perda de receitas para o Est.ado. significa. na 
pratica. uma concorrencia desleal que esvcu.ia a protec\ao da produ\iio da industria nacional que. 
por scu tumo. paga todos os impostos. 

Segundo estudos do Banco Mundial. a entrada clandestina de produtos concorrentes t0ma 
negativa a ta.xa efectiva de protec\aO para muitos produtos. minando a competitividade intema 
da produ<;ao industrial moi;ambicana~. Os calculos efectuados para uma amostra de produtos 
indicam que se o regime fiscal fosse efectivamente aplicado a produ\iiO local beneficiaria de uma 
taxa m&Jia de prntecljao de cerca de 47'k. Na realidade. o que acontece e que os produtos 
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considerados enfrent..'Ull uma proteci;&o negativa entre -35£K a -439~ (-13 l 'l-. em media). Esta 
situa~ao coloc~ as industrias numa situa~ao de desvantagem no mercado intemo. acentuando a 
ja fraca competitividade da industria mcw;ambicana e. portantD. cer.tribuindo para a diminui~ao 
da produ~ao industrial. 

Incentivos ao investimento industrial 

A Iegis~ao sobre os investimentos" em M~ambique publicada em meados de 1993 e aplicavcl 
ao investimento privado nacional c estrangeiro. define os princfpios oncntadores do investimento, 
as garantias e os incentivos fiscais. bem como os mecanismos para sua irnplemen~ao. Em 
particular. a lei consagra a igualdade de tratamento entre o investidor nacional c o estrangeiro c 
o direito de transferencia de fundos para o exterior. 

Um amplo leque de incentivos fiscais esta previsto na lei sob a forma de isen~ao de Direitos de 
Importairao. de Imposto de Consumo e de Imposto de Circula~ao e de redu~fies da taxa da 
Contribui~ao Industrial e do Imposto Complementar. Sao ainda previstas dedu~fies a maceria 
colectave! em rela~ao a determinados aspectos do investimento. 

Conquanto a nova Iegis~ao represcnte um grande avan~o na boa direc~ao, ela enf erma ainda de 
algun.'i aspectos que entravam a sua utilidade enquanto insuumento de prom~ao du invcstimento 
privado. e do privado estrangeiro em particular. E grande a concorrencia a nivcl internacional no 
que concerne a cap~ao do inves:imento. Os incentivos devem ter em conta essc aspecto e, neste 
particuiar. o pacote dos incentivos nao parece scr suficientemcnte atractivo, tendo em conta a 
adversidade do clima de investimento ainda existente. 

A fixa~ao de . .n valor mfnimo do investimento7 nao parece scr necessano. Na pratica s6 cria 
entraves ao desenvolvimento da classc empresarial nacional e da pequena indilstria. Por outro. 
tendo em conta a importfulcia da reabilita~ao/modemi~ao do parque industrial em privatiza~ao 
estes a-;pectos devem merecer um tratarnento adequado. 

A concessao do incentivo e ca-;u(-;tica e. portanto di'iCre<..'ionaria aos olhos do investidor. e envolve 
procedirn~ntos muito pesados. Nao obstante a abten~ao da autoriza~ao e do certificado de 
investimento junto do Centro de Prom~ao de lnvestimento (CPI) que recc;nhece o direito aos 
beneffcios fi.<;eaio;. estes dependern ainda de reconhecimento por parte das autoridades tributarias. 
o que. em prindpio pode acontecer. Na pr~tica. o processo de transferencia dos lucros tern sido 
obstaculi1.ado. 

A dificuldade de compra de materia prima e outros insumos a pre~os do mercado intemacioncl 

' l. legislac;ao sobre inve::;timentos ir.clui; < i l a Lei de Investimentos 
- Lei n"3/93, de 24 de .Junho; (iil o Regulamento da Lei de Investimentos -
Decre~o n•l4;93, de 21 de Julho; liiil o C6digo dos Benet!cios Fisca~s par~ 
Investimentos - Decreto n• 12/93 de 21 de Julho. 

O valor m:nimo de investimento directo, realizado com capita1s 
pr6t:;r1os e tixado :'lo equivalente em moP.da nacional a US$15.000 para ,, 
ln·:est1dor na:-ional e err. US$50.000 para o invP.st1dor estrar.geiro. Existe um 
rroJecto pcua d1m1nuir para ;JS$ S. OOC o •1alor min1rro ao invest1mento 
nac-1ona.l. 
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constitui um desincentivo a exporta<;ao. Adicionalmente. o regime de "draw back" e pouco 
operacional devido a falta de clarific~ao dos procedimentos e de defini<;ao das condi<;aes tecnicas 
de sua aplic~ao. nomeadamente no que respeita a avali~ao dos coeficientes input/output. A 
restitui<;au dos fondos e feita com substanciais atrazos. o que prejudica a situa<;ao de tesouraria 
das empresas. 

Visando promover as exporta<;oes. o Govemo adoptou. na esteira da Lei de Investimentos. o 
Decreto n°18/93 de 14 de Setembro que regularnenta as Zonas Francas lndustriais (ZFI). a 
vigorar a partir de Janeiro de 1994. As ZFI sao parques industriais geograficarnente delimitados 
ou unidades industriais que funcionam em regime franco. sendo reguladas por regimes aduaneiros 
e fiscais especiais e cuja produ<;ao se destina essencialmente para a exporta<;ao. As ZFI podem 
ser promovidas e geridas por sociedades privadas. 

As empresas promotoras e/ou gestoras das ZFI e as empresas que ai se instalam (titulares de 
cenificados de ZFI) gozarn de prerrogativas varias. entre as quais: (i) a isen<;ao total de direitos 
de importa<;ao sobre materiais para a constru<;ao civil. maquinarias e equiparnentus. mattrias 
primas e outrns insumos; (ii) isen<;ao de quaisquer taxas sobre importa<;0es ou exporta<;aes; (iii) 
isen<;ao do Imposto Compkmentar por um periodo de 5 a 10 anos. 

Entretanto. as empresas promotoras e/ou gestoras das ZFI bem como as empresas usuanas estao 
sujeitas ao pagamento de uma taxa de 2'* do valor das vendas durante os cinco primeiros anos 
e de 5'* daf para diante. Esta taxa parece refletir um misto de contribui<;ao industrial e de 
pagarnentos devidos sabre o aluguer dos terrenos (que continuarn propriedade do Estado). 
Incidindo sobre as receitas a uma taxa de 5% pode, na realidade, significar uma elevada 
percentagem dos lucros liquidos (perto de 50% para as industrias que praticam margens 
reduzidas) e constituir um desincentivo, particularmente depois do esgotarnento do periodo ,Je 
ilien<;ao do Imposto Complementar. Adicionalmente, o regime fiscal nao preve um periodo inicial 
de L'iefl\iio. Estas quest6es terao que ser ponderadas para se assegurar da competitividade dao; ZFI 
mo<; am bicana<; face a outra<; concorrentes. 

Dificuldades de importa~o 

A dificuldade de acesso aos fundos extemos para a importa<;ao de mattriao; primas e demais 
insurnos e de pe<;as sobressalentes constitui um dos problemas que mais tern afectado o 
funcionamento da:. ernpresao; industriais. A dimensao do problema e real<;ada pela grande 
dependencia extema da industria mo<;ambicana - cerca de 80'k dos insumos e de 90'k dos 
equipamentos sao importados. A<isim sendo. nao espanta a estreita correla<;ao existente ao longo 
dos anos entre o nfvel de prodm;ao industrial e a disponibiliade de divisas. 

Doi~ factores concorrem para dificultar o acesso as divisas. Primeiro, e estt e o factor 
determinante. a escassez dos recursos cambiais que o pais vem conhecendo. A fraca capacidade 
de gerac;ao de divisa'i e atestada pelo baixo valor da<; receita'i de exporta<;ao, a<; quais cobrem 
apenas cerca de 15£# da'i importar;0es. A balanr;a de transac;6es correntes regista um defice 
cr<inico que se situou em cerca de 59.9<k do PIB (excluindo donativos). em 1994. 0 pr6prio 
sector industrial transformador e deficitario em divi<;a<;. 

Segundo. a complicac;ao da tramita<;ao burocratica que envolve o processo de importar;ao, 



33 

consumidora de tempc, e esfo~os e geradora de incertu.as. Toda a importa~iio de valor superior 
a US$ 500 esta condicionada a uma autoriza~ao especifica. o Boletim de Registo de Importar;iio 
(BRI). emitida pelo Ministerio responsavel pela area do Comercio. A tramitar;iio envolve um 
grande numero de etapas. Nestas circunstincias o processo de importai;iio e longo e envolve 
custos de oportunidade para as t:mpresas. 

0 Sistema Financeiro 

No quadro do PRE. o Govemo decidiu pela reestruturar;iio do sistema financeiro. Em 1992. foi 
criado o Banco Comercial de Mor;ambique (BCM), resu~tante da separar;iio das funr;6es 
comerciais do Banco de M~bique, ficando esta a funcionar unicamente como Banco Central. 

Com a abertura do sector a actividade privada. alguns bancos privados come~aram a surgir a 
panir de 1993. Entretanto. o Govemo ja anunciou a privati~iio dos dois estabelecimentos 
perte~ do Estado: o Banco Comercial de Mor;ambique e o Banco Popular de Desenvolvimento 
(BPD). Algumas iniciativas de criar;ao de sociedades de leasing estao em curso. 

A reestrutura\iio do sistema bancario ja produziu resultados positivos. No entanto, o sistema 
continua fr.igil e o seu funcionamento nao atingiu a eficiencia e eficacia desejaveis. A nao 
cobertura das regioes fora dos centros urbanos constitui uma das suas grandes fraquezas. 

Os industriais vem apontando a f alta de financiamento como sendo um dos maiores problemas. 
senao o maior problema. que obstaculiz.a o desenvolvirnento da industria mor;ambicana. A politica 
de restri~ao do credito a economia como medida de conten~ao da infl~o vem penalizando 
seriamente o sector ind~trial Os poucos recursos disponiveis sao canalizados para opera~0es de 
cuno prazo em areas que envolv=m menos riscos e sao mais rentaveis para a Banca, o que niio 
e 0 caso da industria. 

Quadro n°16: Distribuicao do Credito oor Sectores ( % ) : 1987 -1994 

SECTOR 1987-1990 1991 1992 1993 1994 

Agricultura 43.1 36.5 33.6 26.7 25.6 

Jndustria 21.1 26.2 26.0 25.7 21.0 

Constff ransp./Comunic. 16.7 11.0 10.9 8.9 9.3 

Comercio lntemo 13.6 22.:; 24.7 40.0 37.0 

Comercio Extemo 4.3 2.0 0.8 0.8 0.3 

Outros 1.2 1.9 3.7 6.0 6.7 

TERMO - Circulante 75.9 69.2 68 72.8 76.4 

- Jnvestimento 24.I 30.8 32 27.2 23.6 

TOTAL 100 100 100 IOO 100 

Fomc: calculos a parur de dado' do Banco de M~amh1quc 
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A parte do credito a indtistria vem decrescendo nos u:timos anos. para registar uma forte queda 
em 1993/1994. De 1987 a 1994 nota-se um claro desvio do financiamento para a prodm;ao. o 
qual pas .. ~u de 65.5'K para 46.5£K do total do credito a economia. em beneficio do credito para 
o comercio intemo. que no mesmo periodo evoluiu de 7'K para 37'1-. Nota-se ainda uma grande 
concentrar;ao do credito no curto pr.i..zo em deuimento do credito ao investimento. Situar;ao 
identica se regista no credito a industria. onde o credito de curto prazo tern representado cerca 
~67'K do total do creditl'. A tendencia acentuou-se em 1994 com o credito ao investimento a 
representar menos de 25'K do total do credito ao sector. 

Os bancos. e os bancos privados em particular. pouco propensos ao risco. tem-se limitado a 
cobertura de operar;6es de Curto prazo. 0 financiamento de longo prazo C feito exclusivamente 
com recurso a linhali de credito constituidas com fundos extemos (Banco Mundial, B.E.I., 
C.F.C.D ... ). Porem. a taxa de utilizar;ao das linhas de credito tern sido muito baixa. Consideram 
os mdtL-;triais que elas envolvem demasiadas e inedequadas exigencias e excessiva burocracia que 
limitam o acesso e os tomam particularmente morosos. 0 pra..zo para a concessao do credito e 
dernasiado longo. Inquerito:. realizados demonstram que o pra..zo e de I a 9 meses para o credito 
de curto prazo, e de 12 a 24 meses para o credito de longo pra..zo. Adicionalmente, as linhas de 
credito nao contemplam a-; necessidades em capital circulante. Assim sendo. nao contribuem para 
o saneamento financeiro das empresa-;. 

A-; taxas de juros estabelecidas actualmente em cerca de 46'1- sao consideradas altas para o sector 
e constituem motivo de queixa dos industriais, nao obstante a taxa de infl~ao ser de 63. l ~ (em 
1994). o que. teoricamente. toma negativa a taxa de juro real. Muitas empresas industriais 
queixam-se de que O periodo de amo~ao do Credito para capital circulante C demasiado CUrto, 

quando comparado com o Ion go periodo de rotar;ao do stock que historicamente se situa entre 
os 18 e os 24 meses. 

0 acesso ao credito pela-; empresa'i industriais tern sido ainda limitado por outros factores. As 
garantia;; constituem um constrangimento maior. Vanos problemas se p0em a esse nivel e cuja 
sati;;far;ao toma-se diffcil para o empres:irio. Primeiro. a dificuldade do empresario mor;ambicano 
em apresentar garantias reais. Empresarios emergentes e novas empresa'i experimentam grandes 
dificuldades de acesso ao credito por falta de passado crediticio. Segundo, os encargos 
demasiados elevados que recaem sobre a constituir;ao de garantias. Terceiro, a falta de 
clarificar;ao da situar;ao juridic a dos bens dados em garantia. Neste panicular, cabe referir a nao 
aceitac;ao do terreno em garantia em vinude da legislar;ao existente que proibe a sua posse. 

Por outro. como se viu em pontos anteriores. muita'i empresa'i indutriais est.lo sufocadas com o 
pagamento de creditos anteriores. Esta situa\ao !hes limita naturalmente o acesso a novos 
creditos. 

Re1a,.0es laborais 

A Lei do Trabalho aprovada em De1.embrn de 1985 e regularnentada em Janeiro de 1987 veio 
flexibili1.ar a;; rela\t>es jurid1cas de tr.ibalho. A nova legish.u;ao introduziu a possibilidade de 
licenciamento de trabalhadores ate entao proihida. ~o entanto. ela carece de uma nova revisao 
para uma me'lhor adequac;ao a situa\ao pre-.ente. Questtie.-. como o licenciamcnto, a.11 
indcmnita\iie,, o regime de feria.,. o regime partirnlar para a-; industria.-; franca.s. etc. sao 
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mereccdoras de uma melhor pondera\ao. Considera-~. no entanto. que existe uma neces~idade 
urgente de aliviar a cCifga burocr.itica que resulta da aplica\ao da legisla~ao e que constitui um 
pesado encargo para as empresas. 

Quadro institucional 

0 quadro ins:itucional do sector industrial sof reu progressivas altera~Oes nos illtimos anos com 
a ~ao de novas institui~5es. Apesar desse esfo~o o enquadramento institucional do sector e 
ainda fragile insuficiente. Dificuldades de organiu~ao. a carencia gencrali.zada em recursos 
financeiros e humanos e o fraco estimulo salarial sao. de entre outros. factores que tern entravado 
um melhor desempenho das instirui~Oes-

0 Minist.Crio da lndustria. Comercio e Turismo (MICTUR). criado em inicios de 1995 em 
substitui~ao do Minist.Crio da Ind6stria e Energia. e o departamento govemamental responsavel 
pelo sector industrial. De cri~ao recente. o MICTUR se encontra em plena estrutura~ao e 
~ao. As suas compereocias e atnbuif;aes ainda nao foram desenvolvidas em diplomas legais, 
pelo que assume aquelas que competiam ao anterior minist.Crio, no que conceme a ind6stria. 
Marcadas ainda por um passado intervencionista. as fun~Oes e atribui~Oes do MICTIJR na area 
da ind6stria devem ser revistas para se adaptarem a filosofia de economia d(" mercado e ao papel 
que nesse ambi~o cabe ao Estado desempenhar. Por outro, o MICIUR revela uma grande 
fraqueza a nivel da organi~ao e dos recursos humanos e financeiros. 

Nao obstante a exisrencia do MICI1JR. a direc~ao do sector industrial continua espartilhado por 
inumeros Minisrerios, Secretarias de Estado e Institutos. Essa dispersao. dificulta a defini~ao, 
coordena~ao e implemen~ao de politicas para o sector e comr!ica as rela\OeS entre o Estado 
e os agentes econ6micos. 

0 Centro de Prom()\ao do Investimento (CPI), foi criado em 1993 para "desenvolver ac\OeS de 
coordena\ao dos processos de prom~ao, analise, acornpanhamento e verific~ao de 
investimentos realizado~ no arnbito da legisla\ao sobre o investimento". E opiniao generaliz.ada 
de que o CPI desviou-se da~ suas fun\OeS primeiras, ao se consagrar quase que exclusivarnente 
as tarefas de autPriza\ao do investimento. Como se viu mais atras, o processo de autoriza\ao do 
investimento e ba~tante pesado e burocra:izado. pelo que rapidamente o CPI passou, aos olhos 
dos promotores. :i constituir um ~ntrave suplementar. Ha, pois, necessidade urgente de recentrar 
o CPI em tarefas de promo~iio e facilita\iio do investimento em M~ambique. 

0 In~tituto de Desenvolvimento da Industria Local (IDIL). tern por objectivo estimular iniciativas 
na area da pequena e micro empresa 0 IDIL necessita ser refo~ado para poder constituir-se num 
ino;trumento eficaz de apoio ao sector privado. A falta de recursos do On;amento do fatado tern 
obstaculi7.ado o seu desenvolvimento, criando uma fone dependencia de recursos externos. Nao 
obstante os esfol\OS desenvolvidos o IDJL s6 cobre uma parte do territ6rio nacional. 0 "Balcao 
da Mulher" criado no seio do IDJL vem promovendo o desenvolvimento de actividades 
empresariais no seio das mulheres. 

0 In~tituto Nacional de Normali7.a~iio e Qualidade (TNNOQ) criado em 1993. Ainda em fase de 
organiza\ao e in~tala~ao. o INNOQ come~ou a desenvolver actividades. nomeadamen~ na area 
de normalit.a\iio ultimando a elabora\ao da~ bases gerais para a~ normao; m~ambicanali. 
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Com a ljberaJiz.ai;ao. surgiram organiz..;11;0es empresariais sendo de destacar a A."-.'i(lCLa\io 
Industri&ll de M,ltiarnbique IAIMO). a Associa1r'io da." Empresa.s Privadas de ~1o1;ambique 
1AEPRI~10). Outr.is orga.n.izal;l'les ~·omo a ACTIV A ea AJE~ pmcur.llll dcscnvolver o espirito 
empres:irial no ~-io das mulheres e dos j6vens. respectivarnente. A.;;, organi1.a<Jl"lCs do sector 
privado se deparam ainda com muita..;;, dificudades. sendo um pouco o retlexo da fragilidade do 
sector privado mo<Jambicano. 1'io obstante. com~am a se imp0r como interlocutora.s do 
Gm.-emo. O reti.lf\O da sua organiz.a<Jio e capacidade ltcnica e ncc~smo para poderem cumprir 
o seu papel com maior eficacia. Nota-se que o difilogo emre o Govemo e o sector privado vem 
melhor.mdo significativamente. nao obstante o seu caracter ainda ponrual e nao instirucionaliz.ado. 

R~Humanos 

Diversos estudos sobre o sector industrial de MO<Jambique tern assinalado o baixo nivel ltcnico 
da fo~ de trabalho. lsto foi amplamente confinnado pelos estudos sub-sectoriais conduzidos sob 
o Projecto DP/MOZJ86/014. que consideraram com certo detalhamento a reali~ao de 
actividades de desenvolvimento de recursos humanos por pane das empresa.s. bem como a 
composii;ao da fol\a de trabalho nos estabelecimentos fabris. 

Em forma muito resumida. no que diz respeito ao nivcl de esco!aridade formal. as principais 
conclu..;;,0es sao: 

baixa percentagem de quadros com fonn~ao superior ou media (da ordem de 2 a 3<K ); 

alta percentagem de trabalhadores sem o nivel basico de escolaridade ( da ordem de 80CX ). 

Fonnas;ao ~uperior 

Se bem que. no Sistema Educacional Nacional. o ensino <;uperior inclui outra.'i institui<JOes. a 
preocup•u;ao para o sector indlL'itrial concentra-se na Universidade Eduardo Mo11dlane. 
particularmente no que se ref ere a fonnai;ao de engenheiros. gestores e economistas. l"ao cabe 
fa1.er. neste documento. uma avali~an geral sobre a problematica da UEM. Cabe. no entanto. 
mencionar a.'i seguintes constata\6es. que estiio directamente relacionadas com as perspectiva.o; 
de fonnai;an de recursos humanos para o sector industrial: 

taxa de abandnno dos escudos elevada; 

eleva<lo mimero de estudantes que completam os cursos. comei;am a trabalhar. ma.o; nao 
final it.am o trabalho de diploma; 

falta de docentes qualificados para atender os cursos da.'i carreira.'i existentes; 

dificuldades para reter os docentes. com perda.'i concentrada.'i nas ireas de engenharia e 
ecnrnlm1a. 

Nessa.'i circun-;tfrncia.o;. exio;te uma grande dificuldade para enfrentar a.<; necessidades de aumenw 
o nurnero de licenciaJos na.o; actuais carreira'i e de criar nova'i carre!r.is. particularmente na-; ireas 
tecnol6gica.'i. 
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A Faculdade de Engenharia oferece quatro especialidades: civil. electrica. mecinica e quimica. 
Recentememe forarn criadas duas sub-especialidades em cada uma das carreiras de engenharia 
civil. electrica e mecanic;L A falta de engenheiros industriai.s retlecte-se directamente na baixa 
qualidade da gest.ao de produ~ao. 

A Faculdade de Economia oferece as especialidades de economia e de gest.ao. Forrnam-se ao 
redor de 25 estudantes anualmente. em cada uma dessa.s especialidades. A Faculdade enfrenta 
serios problemas para atender os cursos regulares. em vista da carencia de doct::ntes. 

Fonn~ao t(cpjc0=profissional 

0 ensino ttcnico-profissional aparece distribuido entrc instimi~6cs que dependem de diversos 
ministtrios. No entanto. a maioria delas esta sob a responsabilidade do Mi!listerio da Educa~io 
ou do Minist.Crio do Trabalho. 

A sit~ao esta caracterizada por uma grande complexidade. em virrude da problemitica ligada 
aos seguintes a'ipectos: (a) a quantidade de ministtrios que tutelam actividades de cnsino 
recnico-profosional: (b) a diversidade da popula~ao alvo (menores c adultos. deficientes. 
deslocados de guerra. ex-combatentes. alfabetizados e analfabetos. etc): (c) carencias de 
fonnadores e de instala~6es e equipamentos: (d) adequa~io dos cursos as novas cond!~6es que 
surgem no Pais: (e) aproveitamento adequado da colabo~ao oferecida por divcrsos paises 
doadores. lsso levou a cria~ao de um grupo de trabalho com os doadorcs e ~ execu~ao de um 
projecto de curta dura~ao. para a reformul~io da politica do cnsino tecnico-profissional ca 
elabora~ao de um Plano Director para os pr6ximos dcz anos. 

a) Mjnjst(rio da Educa~ao 

No Mini'it.Crio da Educ~ao existe a Direc~ao Nacional do Ensino Tecnico-Profissional. que tern 
sob sua responsabiiidade um (I) 
instituto de nivel elementar. 24 de nivel bi'iico e 8 de nivel medio. Em geral. em cada um desses 
niveis. os cursos tern uma durai;ao de tres anos. 0 total de alunos encontra-se entre I 0.000 e 
11.000. Uma das principai-; preocup~Oes consiste em ajustar o perfil dos fonnandos. Procura-se 
introdu1ir mudani;a'i de modo a preparar os alunos para uma economia de mercado. incluindo o 
chamado "auto- emprego". lsto leva a necessidade de introduzir conhecimentos elementares de 
gestao (contabilidade. obtern;ao de creditos. etc). 

b) Mjnjsterio do Trabalbo 

No Mini~t.Crio do Trabalbo exi'ite a !)irec~ao Naciona1 de Forma~ao Profissional. Opera diversos 
cursos. com enfase nos de curta dura~ao (ao redor de quatro meses). Se bem quc a prioridade 
situa-sc na fonna\ao inicial. de pessoas sem emprego. os cursos atendem tambem diversas 
necessidades de aperfeii;oamento de trabalhadores; isso tern lc::vado a desdobrar alguns cursos. 
para dar atendimento diferenciado a esses doic; tipos de estudantcs. Outra Mca quc recebe aten~ao 
ea reabilita<;ao profissional (deficientes. deslocados de guerra. cx-combatentes. etc). 



c) Mjnjsttrio da lndiistria Comfrcjo c Iurism1) - M1rn·R 

No imbito do MICTCR existe o Cenrro de Forma~ao Industrial 1CA). que opera quatro 
unilades. actuandu na area de administr.li;ao. T res unidades estiio voltadas par.i a prepara~ao de 
pessoal admini.;tr,nivo. atr.m~s ~ c1m;os hl.;i~os: secret.ariado. ingles. contabilidade. informitica. 
dactilografia. etc. A outra unidade 
e.sca orientada par.i a reali7.3'.;an de consultoria. nas diversas Mea.'i da administra~ao de ernpresas. 
e treinamento de gestores. 

P:.m~m o CA enfrenta problemas O(\amentais ~aves que p(lem em risco a sua sobre~ivencia. 

Irejnamenh_) 

Os estudos su~sa'toriais demonstr.u-am que as actividades de treinamento de recursos humanos 
reali1.adas pelas empresas precisam ser intensificadas. A situa~ao e muito complexa. pois as 
carel'k..ias aparecem em todos os niveis ocupacionais. devendo considerar-se desde o trein:.mento 
de gestores art a alfabeti1.a~ao de operarios. 0 quadro seguinte apresenta um tipo de resultado 
obtido a partir de seis estudos sub-sectoriais. com respeito as quest0es sobre actividades de 
treinamento reali1.adas pelas empresas. Trata- sc de um resultado conservador ja que. para cada 
aL'tividade consider:ida. uma empresa foi incluida se realizou essa actividade em pelo menos um 
dos anos cobertos pelo respectivo inqutrito. 

Quadro n°17: Percentagem de empr~ das amostras que realizaram actividades 
de forma~o, em alguns anos cobertos pelos respectivos inqueritos 

SUB-SECI"OR 
ACTl\"II>ADE 

ALIME TEXTIL OLEOS QUIMICA METALUR B1BAL 
11.'TAR VEST SAROES GICA A-GE.'lilS 

SEMl~ARI< >S. 2) (I 17.5 so() 35.3 25 I) 38.5 
PALESTRAS. ETC 

CTRSOS cnnos ..io .. • 30.0 71) 0 52.9 62.5 5.". R 

CVRSOSLO~GOS 19..S 17.5 20.0 11 8 50 0 30.R 

ALFARFTIZ.A( Al> ns 1'15 I) 50 0 11.8 so 0 .18.5 

VISIT AS TEC~lC· AS 2.1 fl 27 5 7flJJ 29.4 62 5 69 2 

TREI~<) E!\1 srnv10) l>I II ) 7.5 5o.n 47 I 75 () 
"'" 2 

ALGU\1A I l/\S fl>I I 75 () 90.0 7fl 5 ins 92.l 
AC rIVII>Al>ES 

Perto de 3Yk da.s empresas na amostra do sub-sector de industrias alimentares e agro-industria.'i 
nao realitarJm nenhuma das actividades de treinam~nto consideradas. em nenhum dos anos 
i.:ohertos pell1 inqueritu. A situ~ao apresent.a-~ um ptluco melhor nos sub-sectores dao; int'.:js!fia.-; 
de embalagc:ns. de 61eos rnmestiveis c sab1-ies. e na industria metalUrgica. 
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Em geral nota-se a falta de mecanismos de estimulo as actividades de trcinamento. tanto a nivel 
individual (recompensas. prom()\OeS. etc) qudllto a nivel empresariaL 

2.4. lnfra-estrutu~ e seni~ de apoio 

0 desempenho do sector industrial esta fortemente condicionado pela qualidade das 
infraestruturas e senilfos dt apoio. A guerra prolongada provocou a destrui~ao e a deterio~ao 
generalizada das infraestrururas. Apesar das melltorias rcgistadas desde o advento da paz. as 
infraestrururas se encontram ainda em mau estado. A sua rcabilita~ao e descnvolvimento 
constituem. pois. prioridades da ac~ao govemativa. Trata-se de uma questio que ultrapassa 
largameme o sector industrial mas que o influencia grandemcnte. 

Dcvido a destruif?o e falra de manuteni;OO provocada pela guerra. a infra-estrutura de transportes 
(paniculannente a terrcstre) cncontra-se cm mau estado. Tai si~ao t.em constituido um 
obsUculo ao desempenho e desenvolvimento do sector industrial na mcdida em que: (i) dificulta 
e encarece o aprmrisionamento cm materias- primas locais e outros insumos. hem como a 
distribui~ao dos produtos; (ii) fragmenta e rcduz o mercado nacional. 

0 Programa do Govemo definiu como objectivo prioritario a melt.oria das infraestruturas d1Js 
transportes e comunica~0es. 0 Govemo se prop<>e continuar a implementa~ao do programa de 
recupera~ao total da rede de estradas hem como a constru~ao de novas cstradas. Melhorias ja 
foram reali7..adas na reab~ ~ e moderniz.ai;ao dos ponos. com realce para o da Bcira. incluindo 
a reabilita~ao do sistema ferro-portucirio e de comunica~f>es quc constitui o corrcdor da Beira. 
hem cmoo na rcde de estradas. As comunic~0es rcgistaram melltorias. No entanto. as empresas 
situadas fora de Maputo rem ainda dificuldades com as telecomunic~l>es. 

Moi;ambique e. potencialmente. um pais exportador liquido de energia. O potencial 
hidro-electrico esta estimado em I I .755MW. A barragem de Cahora Bassa tern acrualmente uma 
capacidade instalada de 2.C)OOMW. podendo expandir ate os 4.000MW. 

A-; reservao; conhecida-; de carvao sao estimada'i em cerca de I 0 mil milh0es de toneladas. para 
alem de algumas oco~ncia'i ja confirmadao,;. Exist.em resen·a-; de gas natural estimadas em cerca 
em 40 mil milh6es de m"3 nos campos de Pande-Buzi. 

A rede de trano,;porte e de di..,tribu~ao de energia electrica encontra-se em mau estado. A sirua~ao 
registou melhoria.; nos ultimos anos. pelo que a irrcgularidade do aba-;tecimento de: 

encrgi.i electrica deiiwu de ser apontada como um dos constrangimentos maiores ao 
desenvolvimento industrial. A qualidade da energia electrica carece ser melhorada. 

0 Programa do Govemo estabelece como prioritcirio a recons~ao da., linha'i de tran~port.e de 
energia a panir de Cahor.i Ba'\sa para a Africa do Sul e para o abastecimento do pais. reabilitar 
a infrae.'\trutura energetica danificada e ampliar o Sistema Nacional de Transport.e de Energia em 
Alta Tensao para abstecer todao,; as cidades capitais e outros centros urbanos. 

A irregularidade do aba'\tecimento de agua parece ser mais problematico para a'i empresas. 
obrigando muita.o,; ve1.es a co;L'itituK;ao de reserva.; pr6pria-; e ao transporte por carnit>es cistema'i. 
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Existem quei.-::a.o; quanto a qualidade da agua por pane de empresas da area de bebidas. A 
recu~rai;in dos sistemas de abastecimentu de agua e saneamento esta inscrita nos pmgrama.s 

governamentais. 

Os di,~rsos servii;os de 3.J>Clio a indtistria sao ainda carentes (servi\OS de manutem;ao. de estudos 
e de "engineering". de cransportes publicos. transporte e distribuii;ao de mercadorias. etc). Para 
aJem de dificultar o desenVC"lvimento da indtistria. esta situ~ao obriga as empresas a se dotar de 
servii;os proprios. sobrecarregando-se assim os custos de explora\ao. 

Salvo para as telecomunica\OeS. o pre~o dos servi\OS basicos (igua e electricidade) t 

relati\'illllente b:llxo. 
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OBJECTIYOS E PRIORIDADFS DO DFSENVOL\'JMRJSTO 
INDUSTRIAL 

4.1. 0 PAPEL DA INDUSTRIA NO DF.SENVOLVIMENTO DA ECONOl\11~ 
NACIONAL 

A Constirui~io da Republica. publicada cm 1990. estipula que a agricultura e o sector base da 
cconomia. Em conscquCncia. e atribui1a a agri;ulrura a primcira prioridade na politica ccon6mica 
doGovcmo. 

Ainda por fo~a da Constirui~o (artigo 40°), a indUstria devc tcr o papel de impulsionador da 
economia. Tai premissa repousa nas lig~C>cs c cxt.emalidades t.ecnol6gicas c nas possibilidades 
de intcgra.rao intra c intcr-sectorial que a iIXIUstria potcncializ.a. e scm as quais ncnhuma cconomia 
se descnvolvc. Assim scndo, a indlistria devera constituir um clcmcnto de di~o c de 
modcm~io do resto da cconomia. impulsionando o scu crescimcnto c transfonn~io 
qualitativa. 

A fun\io impulsionadora da industria implica que sc previlegie as indtistrias com maior 
capacidade de indu~ao :iObre a cconomia. Logo, as lig~<>es int.er e intra-sectoriais e as 
extemalidades tecnol6gicas constiruem elcmcntos ccntrais do dcscnvolvimcnto indtistrial. A 
iIXIUstria devc. portanto. funcionar em lig~io esttcita com os outros scctores, dos quais recebe 
e transfonna. agregando valor. os insumos nccessanos (mattrias-primas, produtos basicos c 
intenncdianos, recursos cncrgeticos, etc). Por scu rumo, a industria fomcccra a esses scctores 
os f actores de produ~ao quc asscguram o aumento da produ~io c da produtividadc. 

Em pa..rticular. o desenvolvimento das agro-irxlllstrias c das ind6strias alimcntares, quc constirucm 
o sub-sector de maior peso na estrutura da ind6stria nacional, esm intimamentc ligado b 
possibilidades de desenvolvimento da produ~io agricola o qual, por sua vez, ini depender 
grandemente da capacid1de da industria em fomeccr os insumos Msicos de que necessita 
(maquinaria. alfaia~ agriclllas. fenilizantes e pcsticidas. material de irrig~ao. etc). As politicas 
e programas nesses dois sectores deverao. pois, scr complementares. 

4.2. 0 POTENCIAL DE INDUSTRIALIZA«;AO 

Mo\ambique c um pai'i rico em recursos naturais: solos fertcis para agricultura e pastagens, 
extensa'i florestas. rios. lagos e aguas costeiras maritimas com grandes recursos pesqueiros. 
E'itima-se em 36 milh0es de hectares a area corn potencial agricola. dos quais apenas 1 Oil sio 
actualmente cultivados. A rique1.a florestal est3 avaliada em vinte milh0es de hectares, com urn 
potencial de cone anual estimado em 500.000m3 

Com ccrca de 2.500 km de costa, o potencial piscat6rio e irnportante. A-:. estimativas apontam 
para um potencial de captura anual entre 400 a 500 mil toneladas. incluindo I 5.000 toneladas de 
camarao. 

0 Pais possui igualmente uma extensa ba'iC de recursos minerais. Os principais jazigos e 
ocorrencia-:. de recursos mincrais memlicos cornprecndem: mincrais de areia'i pesadas (ilmenite, 
rutilo. mariaz!:c. 1jnc;o e leucoxerna); ouro; pegmatites (tintalo. ni6bio. etc), pegrnatites de terras 
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raras: platinl'lides: ferro: cobalto: cromio e niqucl. Existem ainda j:ujgos de mincrais nao 
metalicos. tais como: marmores. granicos negros e vermelhos. grafites. fluorites. diatomites. 
esmeraldas. turmalinas. quartzos. bauxites. apatites. cak:irios. fosfatos. caulino. argilas. etc. 

A" principais reservas conhecida.-; sao: os sienitos nefelinicos (4.300 milh0es de toneladas). 
minerais de areias pesadas (2.400 milh5es de toneladas). minCrio de ferro (352 milh0es de 
toixlada..<i). mcirmore (354 milh0es de toneladas). apatite (274 milhfies de toneladas). magnetites 
(124 milh0es de tonc:lada.s) e grafit.e (40 milh5es de toneladas). 

O Pai-i disp0e de reservas energetica.'i consideraveis que o tomam um pot.encial exportador lfquic.o 
de energia. 0 pot.er.cial hidw-electrico est.a estima'!o em cerca de 12.000 MW. A barragem de 
Cahora Bassa.. que fornece energia electrica para a Africa do Sul. tern uma capacidade instalada 
de 2.000 MW. podendo ser elevada para 4.000 MW. Os outros recursos energeticos incluem o 
carvao. com reservas conhecida'i de cerca de 10 mil milh0es de toneladas, e o gas natural. com 
mais de 40 mil milh0es de toneladas. 

Este potencial e valori1..ado pela situa~ao geo-econ6mica vantajosa do pais na encruzilhada de 
v:irios paioies da sulrregiao da Africa austral e pela existencia dos corredores de transporte. Estes 
factores podem concorrer para a cri~ao de vantagens comparativas importantes para a 
competitividade da industria. 

A explo~ao deste potencial e actualmente pouco expressiva. o que abre largas perspectivas de 
desenvolvimento industrial. 

4.3. OBJECTIVOS DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

Em cumprimento do papel que lhe e reservado no quadro da politica econ6mica nacional o 
desenvolvimento do sector industrial deve pois visar a cria~ao de uma ba...e industrial moderna. 
competitiva e menos dependente do exterior. Para tanto. o desenvolvimento do sector a medio 
e longo prazo prossegue os objectivos especfficos seguintes: 

I ) Apoiar a valori1.a~ao dos recursos nacionais; 

2) Contribuir para o equilfbrio das troca'i com o exterior; 

3) Participar na satisfai;ao das necessidades basicac;; 

4) Promover o desenvolvimento tecnol6gico. 

Estes otjectivos de politica industrial estao. naturalmente, intcrligados. A reali1.a~ao de uns 
contribuem para a reali1.a~ao de outros. 

V aloriza~ dos recursos nadonais 

Fa1-se pouro uso dos recursos naturais em Mo(farnbique. A explora~ao industrial. quando 
acontece. fica geralmente pela primeirn transfonna~ao ou .c;imples benet1ciac;ao. 
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No ~ntanto. M()\ambique disp0e de uma larga base de recursos. sobre a qual podera repousar o 
desenvolvimento da indU.stria. 1"~1 vista a criar;ao de um sector industrial s6lido e menos 
dependence do exterior. Esses recursos cornpreendem. principalmente. os de origem no sector 
agr.lrio (agricultur.i. pecuciria. florestas) e nas pescas. os minerios metalicos e nao metllicos e o 
vasto potencial energetico. 

A valorizar;ao dos recursos nacionais tera em vista: 

a) O aurnento do valor acrescentado nacional atraves da eleva\ ~ do grau de transformar;ao 
dos recursos. e de uma integrar;ao vertical mais completa. que promovam um 
aproveitamento o mais integral possivel desses mesmos recursos: 

b) A diversificar;ao da industria nacional com a introdur;ao de novas industrias e novos 
produtos. atraves da explorai;ao de recursos alt agora nao aproveitados industrialmente: 

c) 0 desenvolvimento de re~0es inter-sectorias, pennitindo ., .. sim a industria assumir o seu 
papel dinamizador: 

d) 0 desenvolvimento de vantagen.o; comparativas por forma a o.umentar a competividade da 
produr;ao industrial. 

A riquez.a em recursos nacionais exploraveis. e o potencial de desenvolvimento promovido pela 
reabili~ao da pnxlur;ao e comercializar;ao agranas. oferecem um quadro dinamico e atractivo 
para o desenvolvimento industrial baseado em mais fones liga~6es inter-sectoriais. As liga\6es 
intra-sectoriais. bem como as externalidades tecnol6gicas e econ6micas que a indU.stria 
potenciali?.a. tern a possibilidade de se desenvolver como uma fun~ao do aumento da procura de 
bens industriais e do desenvolvimento do tecido industrial. Isso requerer.i novos investimentos, 
nao so parn criar nova capacidade. ma<; sobrerudo para criar uma malha industrial mais eficiente. 

0 prosseguimemo do objectivo de valorizar;ao dos recursos nacionais concorre para o 
desenvolvimento regional quando se considera. entre os recursos. o enonne potencial que deriva 
da posi\ao de geo-l'Con6mica do pafs. fates sao constitufdos pela locali1.ar;ao previlegiada de 
Mrn;ambique como p~into de entrada de mercado de vanos paises vizinhos. Este recurso e 
potenciado atraves dos "c,medores" que. como se prop6e mais adiante. poderao se transformar 
em 1ona.s de desenvolvimenll1 da produr;ao. ultrapa<;sando-se a.1;s1m a sua funr;ao primitiva de 
prestai;ao de servii;os e transportes. 

Podem e devem ainda ~er considerada<; a<; possibilidades que decorrem da concentrar;a<' de 
recursos numa determinada zona. circunstancia que potenciali1.a o surgimento de 1.0na<; 
cat.a.lizadoras do desenvolvimento indll<;trial fora dos centros tradicionais (por exemplo, ao longo 
do rio Zarnbe1.e devido a combinar;ao entre recursos energeticos e recursos minerais). Por isso. 
a valorit.ai;ao dos recursos nacionais visara ainda o aproveitarnento da'i vantagens comparativa<; 
que o pais dispck e que poderao a<;segurar a sua competitividade a nfvel sub-regional na Africa 
Austral. 

Porem. a existencia de va<;tos recursos naturais e locacionais nao deve fv.er esquccer. bem pelo 
comrano. quc os re;;ursos humano~ sao. de entre os recursos nacionais. os mais importantes. Sem 
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estes. os recursos naturais e locacionais podem nao ser mais do que recursos potenciais. 0 
desenvolvimento dos recursos humanos e assim alvo fundamental a atingir no quadro deste 
objectivo e. de uma fonna geral. da estrategia industrial. 

Equilibrio das trocas com o exterior 

A redur;ao do dest:~•1ihbrio extemo constitui uma das grandes prioridades da politica econ6mica 
doGovemo. 

A irdiistria m()\ambicana e estruturahnentc dependente de imumos import.ados. situar;ao agravada 
pelas dificuldades intemas ligadas a guerra. a qua! tera originado a quebra do aprovisionamento 
em rna.terias-primas kxais. Assim sendo, a indtistria actual e globalmente consumidora liquida de 
fundos extemos. 

A indUstria devera inverter a s~ao. progressivamente, participar do esforr;o global de equiHbrio 
das relar;6es com o exteril>r. o qual repousara no desenvolvimento de actividades geradoras ou 
poupadoras de divisas. visando: 

a) Desenvolvimento das indiistrias com potencial exportador; 

b) Substitu~ao de impo~Oes. sobretudo ao nivel dos factores de produr;ao que possam ser 
produzidos localmente e cujas perspectivas de incremento viram-se reforr;adas com o 
advento da paz. A substituV;ao de importar;6es a nfvel de produtos finais, tendo em conta 
a estrutura da indiistria. hem como a estreiteza do mercado e sua abertura ao extenor, 
deve faz.er-se essencialmente atraves da reabilitar;ao e modemizar;ao das industrias 
existentes e de novas industria.s, que funcionem numa base competitiva; 

A cuno e medio prazos. a contribuii;ao da industria para o equilibrio das trocas deve resultar, 
principalmente, no refor\o e expansao dos produtos tradicionais de exporta\aO, os quais devem 
receber prioridade. e na substitui\ao de importa\OeS de factores de produ\ao. sobretudo de 
origem agrfcola. 0 Pais recebe muitos donativos em hens industriais (por exemplo. 60% do 
vestuario). impona materia-;- primao; que podem ser produzidas localmente (por exemplo. 50'k 
do algodao consumido pela indu',tria textile de vestuano). e consome materias-primas e outros 
produtos industriais que podem, eventualmente, vir a ser produzidos localmente (por exemplo, 
90'.¥ dos pro<lutos com origem na indiistria qufmica, equipamento agricola. m~uinas industriais. 
equipamento electrico. produtos metaJurgicos). 

A medio/longo prazo deve-se apostar no desenvolvimento de uma industria exponadora. com 
base na.'i vantagem comparativa" potenciais que advem dos recursos naturais e locacionais e das 
opr.rtunidades de mercado. sobretudo a nfvel da sub-regiao. A cria~ao de corredores de 
desenvolvimento enquadra-se nest.a perspectiva. De igual modo. a cria\ao de zonas francas 
industriais nas cidades terrninais dos corredores (ou em outras zona~ do pafs) poder~ serum 
in-;trumento valioso de prom~ao da capacidade exponadora do pais, do mesmo passo que servir~ 
de mola impulsionadora da actividade econ6mica a montante dos corredores. 

Po rem. a<; vantage no; comparativas de que o Pais dispne s6 serao valori1.ada..'i. para conf erir maior 
competitividade a industria nacional. se lhes forem acrescentados factores dinfunicos Esses 
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facmres prendem-se com a produtividade. o dominio das tecnologias. o co11hecimento dos 
mercados externo!i. a qualidade. etc. Neste particular. import.a focar o papel que o investimento 
extemo podera desempenhar como alavanca de urn processo de absorpi;ao de know-how e de 
criai;ao de base industrial exportadora. 

A substituif;ao de importai;0es de bens basicos e intermedios. e a prom~ao de exportai;0es. em 
especial a sua diversificai;ao e a criai;ao de novas vantagens comparativas em indtistrias com 
maicres valores acrescentados. sao centrais para a cap~ao e poupani;a de recursos extemos e 
para o aumenoo da eficiencia do investimento destinado aos sectores de exportalf~O. A sua 
potencializa\ao depende de tres factores basicos. nomeadamente: 

a) desenvolvimento de novos projectos que permitam valorizar os recursos nacionais. 
refor\ar as liga\6eS inter e intra- sectoriais. e desenvc!ver a malha industrial. Tais 
projectos podem ser desenvolvidos quer por via da reestruturai;ao e moderniza~ao de 
indtistrias existentes (como e o caso da linha de fertilizantes. e da moderniza\ao de 
metalo-mecarucas); quer por v!::. c1a edifica\ao de novas indtistrias; 

b) coordena\aO dos investimentos estruturais mais importantes. e intensifica\ao da 
cooperai;ao nos domfnim; do comercio, ciencia e tecnologia e financiamento industriais. 
no quadro do SADC e da PT A; 

c) desenvolvimento de uma base de informru;ao que permita maior celeridade, objertividade, 
flexibilidade e eficiencia .,a escolha de mercados e oportunidades para exportai;ao, e na 
coordena\ao dao; melhm .... s o~6es para importa\ao ou substitui~ao de importa~0es. 

Satisf a~o das necessidades basi~ 

Grande parte da popula\ao m~ambicana. vitima da guerra e de calamidades naturais. vive cm 
condi\(1es de extrema pobre1.a. A irradicai;ao da pobreza constitu! o objectivo central da polftica 
de desenvolvimento economico do Govemo. A indtistria cabe. tambem. contribuir para a 
melhororia da.'i condi\OeS de vida e de rendimento dao; popula\fles. 

0 SC(;tor industrial pock contribuir para a satisfa\ao dessas necessidades basica.o; da.o; popular;0es 
e do desenvolvimento. por via: (i) da oferta de bens de consumo essenciais. e de meios de 
prodw;ao e insumos: (ii) da dissemina\ao de nova<; tecnologiao;; (iii) da cria\iio de novJs 
oportunidades de emprego e da qualificai;ao crescente da fori;a de trabalho: (iv) da prncura de 
matfria."i-prima.o; e auxiliares. infra-esuuturas. equipamentos e bens de consumo. 

Cabe tambem dentro deste objectivo o estfmulo a produ\ao nacional ea produ~ao agricola; em 
particular. a sua valoriza\ao e conserva\ao. atraves do fornecimento dos utensilios basicos de 
trabalho no campo bem como de outros factores de produi;ao. o que permitira a melhoria do 
rendimento do trabalho agncola e a cria\ao de emprego. 

A participa!Jao relativa do sector no emprego nacional pode ser potenciali1ada como resultado 
do desenvol\imento lla mk:ro. pequena e media empresa. cujac; capacidades de cria~ao de postos 
de trahalho e adapt.ar;flo ao meio rural sao bem conhecida.o;. do investimento em novos project.os 
e na cria~ao de nova.o; capacidades. c da explorai;ao mais racional <;os recursos nacionais. Pelo 
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potencial efeitu multiplicador da industria. o sector podera indirectamente promover o emprego 
em outros sectores. 

Todavia. a cuno prazo. o emprego na industria ir.i provavelmente declinar. A medio e longo 
prJZOs podera aumentar. mas a eficiencia industrial requerera que o crescirnento do emprego seja 
substancialmen~ mais lento que o crescirnento da produtividade nos pr6ximos 10 a 15 anos. 

Corresponde assinalar. finalmente. que a satisfa~ao das necessidades das popula~0cs resultara. 
irnplicitamente. da realiza~ao dos outros objectivos de desenvolvimento industrial. 

Desenvolvimento tecnol6gico 

O se.ctor industrial padece de u.rn atrazo tecnol6gico consideravel 0 desenvolvimento tecnol6gico 
constitui um imperativo para que o sector realize ganho~ de produtividade e possa competir 
eficazmente nos mercados intemo e extemo. A estrategia de medio e longo prazo tern que 
promover a mcx!emiza~ao da estrutura e das linhas de produ~ao do sector. De outra maneira. o 
fosso tecnol6gico e competitivo entre a industria nacional e o mercado mundial aumentar.i. 

0 desenvolvimento tecnol6gico tern efeitos em cadeia na qualidade dos insumos. no treinamento 
da for~a de trabalho. no nivel de produtividade e de emprego. na normali~ao e qualidade dos 
produtos. na estrutura da procura de bens de capital e de consumo. entre outros aspectos. 
Ponanto. as escolhas tecnol6gicas rem que levc:.r em conta uma serie de factores. nomeadamente: 
(a) as 0~0es disponiveis; (b) a evol~ao da fronteira trcnol6gica intemacional; (c) a qualifica~ao 
da fo~a de trabalho ea capacidade nacional de abso~ao tecnol6gica; (d) as actuais e projectaveis 
vantagens comparativas da economia nacional; (e) os custos e os beneficios de ado~ao de 
tecnologias especfficas; (t) os impactos ambientais; (g) o desenvolvimento da capacidade nacional 
de cria\ao. inova~ao e adapta~ao de tecnologias; (h) a compatibil~ao das tecnologias 
espedfica-; com o objectivo de explora~ao mais intensa e racional dos recursos nacionais, 
incluindo a fo~a de trabalho. 

0 desenvolvimento do potencial tecno16gico da industJia nacional requerera a moderr:iza<JaO da'i 
linha'i de prodm;ao que se considerem viaveis. o desenvolvimento de industrias promotoras de 
extemalidades tecnol6gica'i, o desenvolvimento da capacidade de assirnila~ao e de inova<Jao 
tecnol6gica em rela(fao as necessidades do sector produtivo. e o treinamento de pessoal. 
Basicamente, o desenvolvimento tecnol6gico requerera novos projectos e uma reestrutura<Jao 
pmfunda das empresa'i a reabilitar. 

4.4. PERIODIZA<;AO DO DESENVOLVIMENTO INUSTRIAL 

lendo em coma a situa~ao de partida, a realiza~ao dos objectivos a que se propoe a industria 
deve ser perspectivada no horizonte de medio e longo prazo. 

Numa primeira etapa. que percorre o cuno e medio prazo. objectiva-se travar o declinio da 
industria. proceder a recupera<Jao do sector e iniciar (criar condi~f>e~ para o infcio da) a sua 
expansao. Assirn: 
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- !'\o curto prnzo: Trata-se de romper o estado de asfixia em que se encontra o sector e travar a 
queda da prodm;ao industrial atraves de pequenas ac<;C>es de reabilitai;ao. a facilita<;ao do creditu 
para o capital circulante e a aquisi<;iio de pe<;as sobressalentes e a tomada de algumas medidas 
imediatas de entre as quais ressaltam o prosseguimento da reforma fiscal e o refol\o do controle 
alfandeg:irio sobre os bens industriais que entrarn no pais. Este "balao de oxigenio" para a 
in:.iustria. atraves de um pn,gra.rna tampao. permitir.i ganhar um tempo minimo para p!"Cparar 
aci;0es de fundo de reabilita<;iio e de expansao do sector. 

- No medio prazo: O objectivo sera a recupera<;ao do sector atraves da reabilita<;ao das unidades 
produtivas. A reabili~ao deve ser feita no quadro industrial a construir. visando a modemiza<;ao 
do sector e a obten<;ao de ganhos de produtividade. A reabilita<;ao nao pocle. limitar-se a 
reposi<;ao da capacidade in.stalada o que. de acontecer. tenderia a perpetuar o atrazo tecnol6gico, 
as distor<;C>es e as dependencia.;; do sector industrial. Trata-se, verdadeiramente. de um 
desenvolvimento estrutural do sector. o que implica que a reabilita<;ao seja acompanhada pela 
reorienta<;ao e diversifica<;ao da prcxiu<;ao, de mudan<;as tecncl6gicas e de um aumento do 
componente nacional da produ<;ao industrial Embora predomine a reabilica<;ao, a cria<;iio de novas 
empresas pode ser encarada particularmente em areas complementares e estrut..1rantes, por forma 
a permitir o avam;o das outras industrias ou ainda para tirar proveito de oportunidades de 
mercado. 

Nesta etapa. a produ<;ao sera essencialmente destinada ao mercado intemo. Contudo. a 
recupera<;ao das industria'i tradicionais de exporta<;ao e o refor<;o do componente local da 
produ<;ao industrial podem perrnitir avan<;os significativos e, por isso. devem merecer prioridade. 
Ainda durance esta fase. o esfor<;o sera dirigido para a cria<;ao de condi<;6es para um crescimento 
sustentado do sector a longo prazo (Cfia<;ao de um ambiente favoraveL aumento da produtividade. 
actualizat;ao tecnol6gica. desenvolvimento das infraestruturas, forma<;ao, promo<;iio de 
exporta<;0es e integra<;ao regional). 

!'uma segunda etapa. que cobre o longo prazo. dar-se-a verdadeiramente inicio a expansao do 
~tore a alter.u;0es de estrutura. 0 crescimento do sector sera impulsionado pela exporta<;iio e 
pela explor.i<;ao de vant.agens comparativa.;;. Novas industria'i serao implementada.'i e poder.i ser 
encarado o desenvoh.imento de indu'itria'i de. ba.;;e que visem a transforma<;iio estrutural do sector 
e o enquadramento mais viavel. eficaz e competitivo da industria existeme <projectos 
electro-qufmicos. metalo-mecanicos e de ferro e a<;o. etc). Por considera<;0es de ambito 
econ{1mico e tecnol6gico. a viabiliza.<;ao de tais projectos pressup0e a utiliza<;ao de economia.;; de 
escala e o acesso a mercados extemos. Uma perspcctiva sub-regional e a particapa<;ao do 
inv~stimento estrangeiro serao. entao, necessarios para a viabiliza<;ao desse tipo de projectm.. 

4.5. PRIORIDADES E OPORTVNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA 
INDCSTRIA TRANSFORMADORA 

t5. I. Criterios de prioriza~o 

A reabilitJ<;ao e o desenvolvimento devem centrar-se nos projectos que contribuam (ou possam 
contribuir) mais significativament.e para o valor acrescentado da industria nacional. 0 peso 
relativo dos factores dinamicos tais C1lmo o desenvolvimento de liga~1-ies inter e intra-sectoriai., 



e de extemalidades tecnol6gicas. na selec\aO de n1wos pwjectos de desenvolvirr.c11~0 estrutural. 
devera ser ainda mais significativo do que na escolha de unidades existentes a ~:struturar. 

Nos r.unos da alimenta\ac'•· oebida..;; e tabaco. textei..;;. vestuirio e couro existe um grande potencial 
para o desenvolvimento de liga\OeS inter-sectoriais. No ger.tl. ligai;0es inter-sectoriais. 
especialmente com os sectures agrario e mineim. podem ser desemrolvidas por todos os 
sutrsectores da industria transfnrmadora. A curto prazo. as maiorcs potencialidades existem ao 
nivel dos sutrsectores das industrias alimentares e dos qufrnicos. A reestruturai;ao e reabilitai;ao 
de ramos e linha..;; de produ~ao existentes (por exemplo. a linha de produ\ao de fenili1..ant.:s). e 
sobretudo o desenvolvimento de novos projectos que permitam viabiliz.ar e tomar mais eficiente 
o tecido inJustrial (por exemplo. as agro-industrias na.li 10nas rurais. a explora~ao de recursos 
naturais para a.Ii prod~5es quimicas como fertiliz..antes e es..1>encias para a industria alimentar). sao 
condii;aes necessaria.li para a promQ\aO das ligai;aes necessanas. 

Considerando os elevados custos em moeda convenivel envolvidos no desenvolvimento da 
industria. bem a.-;sim como a.Ii limi~aes imposta.li pela dimensao do mercado nacional. deve-se 
desenvolver prioritariamente as industrias que dispaern de oportunidades d~ expofta\ao (o que 
pressupoe o estudo dos mercados. dos prei;os e das oportuniJades a curto e medio prazos. 
especialmente na regi ~ e no continente ). Neste quadro. importa que a seleci; k> dos projectos 
evite aqueles que envolvam maior incerteza em termos de mercado. e que acabem por consumir 
a fatia mais larga dos recursos extemos gerados. 

Por outro lado. projectos que substituarn importai;0es de bens intennedios e b~icos (insumos e 
outros factores de produi;ao), devem ser prioril.ados sobre os que substituem importai;6es de bens 
terminais. Tai argumento assenta em dois pontos principais: (a) os primeir~s aumentarn a 
val0ril.a\aO dos rectlfSos nacionais, o valor acrescentado da economia e as ligai;0es inter e intra
industriais. e podem ser orientados para o rnercado externo; (b) os segundos dependern do 
rnercado intemo. que e limitado. e podern incrementar as importai;0es de bens interrnedios e 
biliicos e de bens de capital. 

0 desenvolvirnemo da.s industria.li de balie tera que a.lisentar em quatro pilares fundamentais: (I) 
a exi.;;tencia de recursos nacionais possiveis de explorar eficientemente. que favore\am a criai;ao 
de vantagens comparativa.s; (2) a evolui;ao da procura domestica para este tipo de bens e a 
identificai;ao de largali oportunidades de exportai;ao; (3) o desenvolvimento das vantagens e 
extemalidades tecno16gica-; e de arrasto inerenteli a industria do tipo, bern como o 
desenvolvimento da capacidade nacional de absori;ao, adapta\ao e inovai;ao tecno16gica.li; < 4) o 
acesso a recursos financeiros de grande volume. 

~os pr6ximos 15 anos. economias de escala exigidas pelali industria.li de balie s6 poderao ser 
criadas se n :icesso ao mercado extemo for garantido. Em geral. o mercado extemo representara 
entre rnetade e dois terc;os da procura para produtos dali industria-; de balie, particularmente se 
econornias de escala forem desenvolvida.li. Portanto. a selec~ao dali industria"i de base a 
desenvolver sera feita essencialmente de acordo com o diferencial na variavel "exportai;ao". e com 
rigorosos padn->es de eficiencia econ6rnica. tecnol6gica ~ de qualidade. Embor.l corn 
implernemac;ao no longo prazo. a tarefa de identificac;ao selec\ao e prepara~ao desses projeclf>li 
deve fa1.er- ... e desde ja. 
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"Manter emprego" nao pock ser um criterio prioritario na selec\iio dos ramos e unidades a 
reabilitar e reestruturar. Alias. por causa do sub-emprego existente no sector e da baixa 
pmdutividade registada. a produ\iio das unidades fabris pocle crescer significativamente sem se 
alterar o numero de trabalhadores. Manter ou elevar o efectivo de trabalhadores nas unidades 
existentes .. ,5 podera aumentar a ineficiencia do sector. 

A curto e medio prazos. a estrutura e a qualidade da fo[\a de trabalho tenderiio a alterar-se. 
Postos de trabalho serao re- orientados. ma.'\ o seu n6mero absoluto nao podera aumentar 
significativamente. A longo prazo, novos postos de trabalho seriio gerados com um 
desenvolvimento mais dinamico. eficiente e agressivo do investimento no sector. Todavia. a 
eficiencia econ6mica e a produtividade teriio que crescer a ritmos substancialmente mais rapidos 
que os do crescimento do emprego. 

No entanto. corresponde salientar que a industria favorece o aumento do volume global de 
emprego, principalmente a~ves do efeito de arrasto. Portanto, no que diz respeito ao volume 
de emprego gerado por um projecto industrial, e necessario considerar tanto os postos directos 
quanto uma estimativa dos postos indirectos que serao criados com a implanta\ao do projecto. 

Em suma. com vista a orientar o desenvolvimento industrial no sentido dos objectivos tra\ados, 
os crirerios de prioridade seguintes devem ser observados na selec\iio dos projectos: 

a) Contribui\ao significativa para o aumento do valor acrescentado nacional. Especialmente 
importantes siio: o aumento do componente nacional da produ\iiO industrial, o 
desenvolvimento de rela\OeS inter e intra-sectoriais e a inova\ao tecnol6gica; 

b) Possibilidade de exporta\iio; 

c) Substitui\iio Je impofta\C>es. panicularmente ao nf vel de bens intermedi:irios e basicos os 
quais tern prioridade sobre a substitui\iio de bens terminais. 

d) Aumento da coesao de tecido industrial e cria\iio de condi\OeS para a viahiliz~ao e 
surgimento de outras industrias. 

4.5.2. Areas prioritarias e oportunidades de desenvolvimento8 

N~ste ponto procura-se identificar as prioridades da polftica industrial em termos de sub
sectores/rarnos/fileira'\. entendidos como sendo os que maior contribui\iio podem d;u para a 
consecussao dos objectivos atribufdos ao desenvolvimento da industria em MC)\ambique. Este 
exerdcio se baseia nos estudos sectoriais realizados no funbito do Projecto DP/MOZJ86/014 
apoiado pela ONUDI e em outrafii contribui\OeS e dados recolhidos posteriormente. 

Convem assinalar que a determina\3.CJ da<ii prioridades responde ~ situacao prcsente e ao 
conhecimento que dela se tern. Ali prioridades nao sao. portanto, imutaveis. Ela<ii podem mudar 
com o tempo e com novos desenvolvimentos no sector e na economia em geral, aprnfundamentos 

A cla~~1f1ra~ao industrial ut:l1zada n~ste pcntc nae s~~~e. 
nP~P~~Ar1dmPnrP, o ISIC. 



so 

subsequentes das estraregias industriais podern conduzir a alte~ao das prioridades. Enfim. as 
priorid..Jes indicam. na 6tica de politica ir.dustrial as areas que merecem maior atem;ao por pane 
dos responsaveis. o que nao significa que os restantes sejam descuidados. 

Cabe salientar que. em todos os casos. a decisao de investir dependera sempre da oportunidade 
de mercado e da viabilidade do projecto. Mais valecl apoiar um projecto viavel num sector nao 
prioritario aos olhos da politica industrial global do que um projecto inviavel num sector 
considerado prioritario. 

Indmtria alimentar e agr<>-indUstria 

As industrias alimentar e agro-industria. constituem a primeira prioridade em tennos de sub
se<..'tores. Justificam e·.sa prioridade: (i) a sua irr.tionancia actual. com cerca de 50'1- da produ\ao 
industrial; (ii) o grn.nde potencial de desenvolvimento; (iii) as grandes possibilidadcs de 
desenvolvimento de rela\OeS inter-sectoriais; ;iv) o potenci:tl de capta\ao elou poupaI'~a de 
divisas; (v) o facto de responder directa e indire'.ctamente as necessidades basicas da popula\ao. 
incluindo o emprego. 

Adicionalmente este tipo de indust.ria e 0 que apresenta melhores possibilidades de contribuir para 
a descentraliz.a~ao da industria. se se optar, com sucesso, por previlegiar a locali~ao das 
industrias perto das zonas de pnxiu~ao de mat.Cria prima. Detertcnninados ramos prestam-se 
especialmente a constituif?o de pequenas e micm-empresas. o que favorecera a dessiminru;ao da 
indutria no tenit6rio nacional. 

Dentro deste sub-sector receberao prioridade: 

a) Os ramos/fileiras que tern capacidade de desenvolvimento de lig~0es inter e intra
sectoriais. estando inseridos em longac; cadeias de produ~ao: 

b) Os ramos/fileira" com potencial de expo~ao. 

Ac;sim: 

a) lruhistrias expoaadores e aba.stc:cedoras do men:ado intcrno 

Eileira do a~ucar: 0 potencial de dec;envolvimento e grande a julgar pelos elevados niveis de 
produ~ao outrora ak::arx;ados. Esta fileira desenvolve lig~oes com outrPS sectores e tern poh!ncial 
exportador. ligado a explora~ao dac; cotac; prcfer!nciais. Os clevados custos de reabilita~ao 
cono;tituem. no entanto. um factor limitativo do desenvolvirnento do sector. A produ1JiiC1 artesanal 
de mel e rapadura deve ser encorajada. 

Filcira do al~o<lao: Esta fileira tern grande potencial para o aumento do cornponente nacional da 
industria textil (e tambCm de substitui!Jao da importa~ao de 61eos alirnentares) e, portanto. de 
redu1jr a dependencia da.o; importalJOeS. Este ramo absorve mao-de-obra abundante. 0 potencial 
exportador e grande. cmbora a prioridade deva ser atribuida ao abstecimento da industria locai. 
por forma a aumentar o valor acrcscentado nacional. 0 aumento da area de cultivo e da 
produtividade sao pontos chaves do desenvolvimcnto do sector. 
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Filc:ira da...; madcirJ.S: 0 pais dis(X'C Je recursos fll)restais consider.iveis. 0 potencial de: cort.e 
sustentado e estirnado em ccn:a de 500.000 m '/:mo. A explora;io actual se situa entre os 110.000 
e os 150.000'/ano. o que mostra a exisrencia de um potencial de desenvohimenco de 
oportunidades industriais. A mobiliz.a<;io desse potencial pock irnpulsionar a industria de 
transforma<;io de produtos tlorest.ais: pasta de papel. serr.1<;io. aglomerJ.dos e contraplacacios. 
carpintaria e men:enaria. A Cl)nsider.u;ao dos factores ambiemais ~ crucial no desenvolvimento 
da fileira. A explora<;ao deve. pois. ser teita em condi<;0es que garantam a sua sustentabilidadc. 

Fikira do tabaco: lntegra wn11 fileira pmdutiva curta. No entanto. pocie contribuir para a 
su~-titujyao da impo~ao de- b..-iores de prodm;io para a indt!stria tabaqueira e para o aumento 
das exporta<;Oc:s. Deve-se reabilitar as fabricas de cigarro existent.es. Este ramo e menos 
prioritaril). 

Filcira d<L.Sal: Disp0e de um born potencial de desenvolvirnento. Exist.em possibilidades de 
exporta<;io. sobretudo para os paises vi7inhos. Deve-se priorizar as areas de rendirnentos 
potencias elevados e introduzir tecnologias mais avan<;ada.s mas que conserve o ~eu cadet.er de 
industria de mao -de-obra intensiva. 

b) lndustria...; orientada." para a expoaai;ao 

Imegr.un esse grup.1 as industria.s tradicionais de exporta<;ao. Todas desenvotvem fracas rela\Oc:s 
intra e inter-sectoriais. corn excep<;ao do sector agricola. A prioridade que a clas e atribuida 
resulta. essencialmente. da sua capacidade de ger~ao de divisas. 

Eikira do cam: 0 desenvolvimento desta industria deve ter em conta a necessidade de alonear a 
~ -

fileira atraves de um aproveitamento integral dos sub-produtos: 6leo de caju, sumos e compotas. 
passa seca. bebida.'i espirituosas. 0 desenvolvimento da produ<;ao passa pela renova<;io das 
planta<.iles. a qua! deve ter em conta a possibilidade de mtrodu<;io de esptcies mais produtivas. 
Sem imerditar a expnrta<;ao da ca.o;tanha. a preferencia deve ser dada ao aprovisionamento da 
industria hx:al. 

FileirJ do dci: 0 esfo~o de desenvohimento deve centrar-se na melhoria da qualidade por fonna 
a ganhar cumpetitividade nos mercados extcmos. 0 aumento da produ\ao pa.o;sara. em primeiro 
lu~ar. pela recuperai;ao das area.o;; de maior produtividade e pela reabilita<;ao das linhas de 
prodm;ao em capacidade suficienre para processar o produto das zonas recuperada.s. 

Eikira Ja wpra: Da mesma fonna que para o caju. impt"le-sc um maior desenvolvimento das 
ligai;1-1es que a fileira potencia: oleos e sab{>es. rac<;Oc:s. cremes. etc. A reabilita<;ao e o 
deS(;nvoJ\imentc das plantai;Oc:s e uma condi<;ao para um maior desenvolvimento do sub-sector. 

cl Industrias de ..;ubstituii;ao de irnportai;fx:s 

As prioridades recaem naquela.o; industria.c; que podem subtituir a importai;ao de factores de 
prn<lm;~o. 

Fileira cerclli: Aliment.am uma longa cadeia de pro<lui;ao Cdescasque. triturar;ao. moagem 
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ipanifiCalJaO.dl)\arias.pastelarias. ma.-.sa.<; alimenbcias/ i.lC\OeS) e atendem directamente as 
D:(.'CS.Siladcs da gr.mde maioria da popu.lal.;ao mc'\ambicana. De\"e-se priorizar a recupera\ao das 
capacrlades instaladas. 0 desen\"Ol\"imento da fileir.i se far:i em consonincia com o aumento da 
prndm;iio par.i e\itar dependencia.s da importa\ao. A' pequenas unidades dispersas por todo o 
territl'irio nacional de\er:io predominar. 

Ftkira fruu..; e legumes: As industrias de con.<ien·a de fruras e legumes e de sumos concentrados 
de fruta displlem de um potencial de desenvol\"imento. A prod~ao de citrinos para o fabrico de 
sumos deve ser priorizada na 6tica da exporta\iiO. 

Outra." indiistria" alimenta.res e a~ro-indiistrias: Outros ramos como as bebidas. e as cervejas em 
particular. sa'-1 puramente de substitui1Jao de import.a\aO. conservando uma dependencia do 
exterior no concemente as mareria.s prima.s. Sao menos prioritarias. Fontes de agua minerai devem 
ser pesquisadas. Outros ramos. devem ser perspectiv:idos mais a prazo dado a insuficiencia da 
produ\iio nacional (conservas de ca.mes. p.e.). 

A curto e medio pr:u:n predomimarao aC\OeS de reab!Iita\ao. As necessidades sao enormes e 
urgentes. 

Sub-sector das indnstrias metalo-mecinica.s 

A.<; metalo-mecanicas sao uma indiistria altamente "industriali1.a0te". Efu.s possuem grar.de 
capacidade de desenvolvimento de rel~0es intra e inter-sectoriais e de extemalidaJes 
tecnol6gicas. sendo que as metalomecanicas estao entre as industrias que melhor podcm 
contribuir para o desenvolvimento t.ecnol6gico. Rest.l co!lSiderar a importincia das metalo
mecanica<; para a manuten\ao indu.<iJial que con.<;titui um dos graves problema.<; do sector. Por 
i<;so. o desenvolvimento da<; metalo-m~canica.<; constitui uma das grandes prioridades da polftica 
indu..;triaL 

0 desenvolvimentu do sub-sector deve ter prese'lle a necessidade da sua extensao a todo ) 
territi'irio naci11nal. atrav6 de pequena-; e micro-indt.istria<;. A.; prioril.!;1des recaem snbre: 

a) Industrias estruturames: Fundi\ao. forja. tratarnento ttrmico e maquinagem de pelJa<i. 

b) Industrias com foaes lj~ai;6es intra e jnrcr-sectoriajs: As melhores possibilidades existem 
nas que desenvolvem rela<;(ies com a<; constru</ies e obras publica-; e com a agricultura: 
ferragens e fechaduras. anigos de canali1.a<;io. artigos de ilumina1Jao. maquinaria e 
equipamento auxiliar para mmimenta\ao e transporte de materiais, manutern;ao e 
reparai;ao. estruturas metalica<;. born bas para a eleva1Jao de agua. mofnhos. ferramentas. 
etc .. fabrico de motores de combustan intema. etc. 

~este :•ub-sector predllminam investimemos de desenvlllvimento. A melh1Hia da qualidade dos 
produto:-. ja fahricados deve constituir uma preocupa\ao. 
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Sub-sector da indnstria metaJurgic.a 

A irnportam:ia do desenvohim~nto da indU..-;tria metalllrgica resulta. essencialmente. do seu 
car.kter b3si:o e dos seus efeitos estruturantes. pelas liga\OeS que pode desenvolver com outros 
sectores como a metalo-medinica ea constru<;ao e. mais tarde. com o sector extraccivo. 0 sub
sector pock contribuir para a prol'Jl0\30 tecnol6gica. No Curto e medio prazo. nao e de SC prever 
gr.ux.fes possibilidades de subsrituj;ao dos insumos imponados. nem tampouco oportunidades de 
exportai;J.o e. portanto. uma contribui\ao positiva a balan\a comercial. No horizonte de medio 
prazo este SJb-sector recolhe menor prioridade. 

As priorilades no sub-sector vao para o ramo dos produtos b3sicos de ferro e a\o e. dentro deste. 
para a laminagem e a furdi\30. Em particular. deve ser considerada a reabilita~ao dessas unidades 
na CSM - Companhia Siderurgica de Ml)\ambique. Novos projectos podem ser encarados num 
prazo mais alargado: mini-aciaria para a recupe£a\aO da sucata na CSM. laminagem na Beira. 

0Jt1as opom.nidac!es de investimento pociem ser ex.aminada-; a mediJ.'lcngo prazo. A sua 
viabilil..a;;ao estara condicionada a confi.rrna\3.o do potencial mineralifem do pais. a mobiliz.a\ao 
do poterx.."ial energetico. a possibilidade de expona\ao e de atrac<;ao do investimento estrangeiro. 
A~o;im. c,mo;tituem oportunidades de investimento: Reclll\ao directa do minerio de ferro de origem 
nacional com utili7..at;ao do gJs do Pande; prod~ao de ferro-ligas; fundi~ao do alumfnio com base 
na energia de Cahora Bassa;produ\io de titanio a partir das areias titanfferas existent.es; carvao 
coquefidvel de Moati1..e; explora\3.0 do cobalto e do tintulo. 

Sub-sector das indiJstrias texteis e do vestuario 

0 sub-sectJr das industrias texteis e do vestuario tern um peso e tradi\3.0 dentro do sector 
industrial. o que parece conferir-lhe alguma vantagem comparativa a nfvel cla sub-regiao. fatas 
razl-les exphcam. por si. a prioridade do sub-sector. Adicionalrnente. o interesse do 
desenvolvimento das industria-; texteis e do vestuano reside essencialmente na possibilidade de 
substitui\ao de importa\i"ies. sobretudo de factores de prodm;ao. Neste particular. cabe real\ar 
1l papel do desenvolvimento do sub-sector sobre a agricultura. especialmente sobre a cultura do 
algodao. A exporta\ao pock ser encarada. na linha de experiencias dos anos anteriores. Porem. 
trata-se de um ~e~tor onde a competii;ao nos mercados intemo e ext.emo e feroz. 0 
desenvolvimento de vantagens comparativas ser:i detenninante. sobretudo com a extin\3.0 dos 
acordos prcferenciais: o investimento estrangeiro e/ou acordos de marketing com agentes 
extemos sera necessario. 

Os ramos cextil algod1ieiro ea-; confeo;<)e<; sao prioritirios. pela capacidade que tern de vaJorizar 
recur.sos nacionais e de exportar. 

Predomin:im investimenros de reabilitai;ao em todos os rarnos: Prepara\iio e fia\aO de fibra.o;. 
tecelagem e acabamento de tecidos: cobertores. sacos de r.ffia e alcatifa-;; fabrico de artigos de 
malha: confec1/ies. Nova-; oportunidades de investimento foram identificada.-; nos sub-ramos do 
fabrico de tecido de algodao/poli~ster. toalha.-; turcas. tecido denin e fios para malha. 

-----------------------~-- - -
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Sub-sector da indlistria quimica 

O sub-sector da industria quimica tern um peso pouco importante na economia nacionaL E um 
consumidor liquido de di visas e desenvolve fraca..o; rela\OeS inter e intra-sectoriais_ Desenvoh'er 
o sector mantendo a estrutur.i actual nao e pois priorit:iri0 

O intercsse do desenvolvimento do sub-sector reside na: (i) possibilidade de valorizar rccursos 
naturais: (ii) grande capacidade das industria." quimicas de base e intennCdios de dcsenvolver 
extemalXiades t.ecnol6gicas e ligar;&s inter e intra-sectoriais_ Nesta perspectiva sao prioritirios: 

a) Em teunos de n:abilj~ao 

i) as produr;6es que geram insumos para outras actividades econ6micas: 
manufacti_ua da bcrracha. bateria.o;;. vidro. pJ.asticos. fertilizantes e pesticidas: 

ii) as produr;6es int.ennedia.o;; para o consumo industrial: 

iii) os 6leos e sabOes 9
• pela ~ontribuir;ao para as necessidades da popular;ao e pelas 

liga<;&s que desenvolve com a agricultura e outros ramos da industria quimica_ 
Predominarn acr;0es de rcabili~ao: porem, novas oportunidades de investimento 
podem surgir com o fomento da produr;ao das oleaginosas. 

b) Em teOJ]os de desenvolyjmemo 

A medio e longo prazo um grande leque de nova.;; industrias podera surgir com a explora<;ao de 
oportunid2jes de investimento exist.entes. baseadas em recursos naturais e que propiciam o 
desenvolvimento de uma industria mais competitiva e com potencial de exportar;ao: gas natural. 
potencial hidro-electrico. minerais metalicos e nao metalicos e planta..o; t.errestres e aquatica.o;. 
Assim. merecem ser investigadao; diversas oportunidades de desenvolvimento: 

i) a medio prazo: produ<;ao do metanol. acido sulfurico. sulfato de aluminio. 
oxiclorato de cobre. 61eos essenciais. corantes narurais. plantao; medicinais e 
essencias. oleo de cascade castanha de caju. etc; 

ii) a Iongo pr.v.o: prodm;ao de am6nia e nitrato de amonia. peroxido c.1C hidrogenio. 
d.lcio carbide e cianamide. fosfato de magnesio para fertili1.antes. tluoret.es de 
potassio e de sOdio. f6sforo ttnnico e acido fosf6rico. fosfato de magnesio. 
cloret.es de pot.assio. soda caustica. clorina. hipoclorito de s6dio. hipoclorite de 
calcio puro. e difost.ato de calcio. etc. 

0 desenvolvimento do sector. project.ado no medio/longo prazo requerera novas unidades ou 

Fol rpal1zad~ um PStudo SPparad~ sohrP os ~lees e sabo~s. Per 
~a:=es de =omod1daie os 6t~os e Sdboes foram incluidos d~s l~1~s~r~as 
q1am1 --,1s. 
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novas linha..; de prodm;ao. fases projectos pressup6em avultados investimentos e aquisi<;ao de 
know how. pelo que o !nvestimento estrangeiro deve ser considerado. Por outro. a escolha das 
diferentes a.ltemativa..; que se apresen!am e a selec<;ao dos projectos a desenvolver implica a 
rea.liza<;iio de estudos aprofundados. E.;sas ta.refas devem ser levadas a cabo no cuno pr.uo. 

Sub-sector dos materiais de constru~o111 

Dois efeitos se conjugarn para potenciar o desenvolvimento do sub-sector dos materiais de 
constrw;ao: (i) a enorme procura que resulta das necessidades de (re)constru<;ao no p6s-gue1a4: 
(ii) a existencia de materias primas para o fabrico de materiais de constru<;ao um pouco por todo 
o pais e que poderao ser valorizadas. 

Adicionalmer:te. as industrias de materiais de materiais de constru<;ao atendem directamente as 
necessidades bi'\ica..; de habi~ao e de infrestrurura<;ao do pais e contribuem para a poupan<;a de 
di visa.'\. 

Nestas condi<;0es. o desenvolvimento das industrias de materiais de constru<;ao consutu1. 
claramente. uma prioridade. As ac<;oes a ter lugar devem se processar no cuno prazo e mCdiu 
prazo para aproveitar a conjuntura favoravel. Um esfor<;o deve ser feito para locali7.ar as 
indtistria.'\ perto da..; ja.7.ida'i de materia prima. o que contribuira para a desconcentra<;ao industrial. 
Nesse n~smo sentido. concorre a produ<;ao semi-industriaVartesanal de materiais de constru<;ao. 
a qua.I deve ser encorajada. 

A reabilita<;ao das unidades existentes com condi<;0es de viabilidade e tarefa prioritaria. A 
expansao do sector a cuno e medio prazo deve fazer-se, preferencialmente, atraves do 
desenvolvimento da produ<;ao em pequena escala semi-industriaVartesanal. com recurso a 
tecnologia" altemativa.'i de baixo custo (cijolos ceramicos. cal. blocos de solo estabilizado. etc.). 

Sub-sector das embalagens 

A inJustria da.; embalagens tern implica<;ao em pr.nicamente todos os sub-sectores. O seu 
Jesenvolvimento deve atender a necessidade de maior incorpara<;ao de componentes locais na 
pnidu<;ao de emhalagen.;. E tambem irnportante que se proceda a normaliza<;ao da'i embalagen\. 

A..:, ac<ilCs no sub-sector vi.;am prioritariamente a reabilitz~ao. No entanto, o desenvolvimento da 
procura a medio e longo prazo criara oportunidades de investirnento em todas as area<;. exceptc 
a emhalagem de vidrn e de l:artiio corrugado: embalagem metilica. sacaria. embalagem de 
madeira. sacos de papt>I. tilmes pli..:,ticos. filamentos extrudados. etc . 

. ~:d:--, ' -)n:: ! .,..j,-.:·a -J~.· r . ..:···:t ~ r, ... it~t ~ , _, IT,dt- •·r: ,·1 ! :-~ ,,..j.-. ('/)f;:~~ rt~~'dJ ),,, or~ :'"J~~rr. 

,,._~rr n.::.• .. ?..i:.·: nd .... ~ m•·',i:1,.. .... ):-:. 
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OPCOES ESIRATEGICAS PARA 0 DESENYOLVIMENTO DA 
INDUSTRIA 

5.1. ORIENTA«;AO FSTRATEGICA DO DFSENVOLV™ENTO INDUSTRl.\L 

As pers~ctivas de desenvolvimento da industria nacional nos pr6ximos quinze anos serao. em 
grande medida. condicionadas por tres factores: a) o crescimento real e per capita do Produto 
Intemo Bruto (PIB ); b) o efeito real de tal crescimento na procura domestica de bens de 
consumo. intermCdios. basicos e de equipamento de origem industrial; c) o acesso a novas 
oponunidades de expona~ao. 

Considerando que: 

a) a procura de bens industriais sera det.ermmada pelo aumento do investirnento e do 
consumo na economia nacional; 

b) o crescirnento do rendimento nacional tera urn efeito exponencial (mais do que 
linearrnente proporcional) no crescimento da procura de hens industriais, porque a 
esttutura do consumo e do in~Limento t.ende a mudar em favor da industria a niveis mais 
altos de rendimento; 

c) 0 actual nivel de produ~ ~ industrial e substancialmente mais baixo que 0 de 1973 e que 
o ja alcan~ado em 1981 e em 1988-89; 

d) as oportunidades intemas ja referidas se devem adicionar as possibilidades de expo~ao, 
em especial para os mercados regionais, 

segue-se que o crescimento medio industrial pode tomar-se mais rapido que o crescimento medio 
da economia em geral. 

Todavia. a experiencia acumulada. a crise conjuntural e estrutural da economia, as incerte1.as 
relativamente as respostas e ex:...;ctativas dos diferentes agentes econ6micos e mercados. a 
escassez de recursos e a dependencia relativamente ao exterior, mostram que nao seria 
acon..elhavel nem razoavel tentar estabelecer metas base~as em balan~os materiais de volumes 
de produ~ao. ou amarrada.~ a t.axas de crescimento hipoteticas. 

A orienta~iio do desenvolvimento industrial deve, antes, ser realizada por via da escolha de 
criterios de selec~ao. prioridades e grandes linhas de actua~ao, aqui chamadas de op~oes 
estrategica.~. que permit.am evoluir no sentido indicado pelos objectivos da polftica industrial, com 
as melhores possibilidades de sucesso. Trata-se. ao fim e ao cabo. de se dotar de instrumentos que 
permitam fazer a orienta~ao estrategica do desenvolvimento cia industria transformadora. A 
implementa~ao de tais o~6es devera realizar-se atraves da ado~ao de politicas industriais e 
macro-econ6mica.~. que criem o ambiente favoravel para que a.~ ac~oes de desenvolvimento se 
concentrem na.~ area~ prioritarias. 
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5.2. 0 PAPEL DOS AGENTES 

5 .2.1. 0 papel do Estado 

Uma clara defini\ao do papel dos agentes contitui um factor dos mais importantes na criai;ao de 
uma base de confian~a entre o estado e o sector privado e, portanto. um elemento dinamizador 
do investimento. Num passado recente, caracterizado por um grande intervencionismo, o Estado 
desempenhou em M~bique todos os papeis: legislador e controlador, promotor e investidor, 
pmprietario. gestor e distriduidor. 

A orienta~ao para uma economia de mercado implica novo papel e postura do Estado na 
economia. Ao Estado competira essencia1mente orientar e regular o desenvolvirnento da industria 
e criar as condi~0es para a dinamiza~ao da actividade industrial. 

A actua~ao do Estado consistir.i em: (a) orientar o investimento para as areas prioritarias; (b) 
colaborar no desenvolvirnento do empresariado nacional nomeadamente por via da sua forma~ao, 
prom~ao e enquadramento num ambiente econ6mico, financeiro, t.ecnol6gico e cultural mais 
eficiente para fins de investirnento, crescimento e desenvolvirnento; (e) promover e reafuar 
investirnento estrategico e complementar, especialmente em infra-estruturas, treinamento, 
absor~ao e desenvolvimento t.ecnol6gico, servi~os de apoio a indlistria, protec~ao do 
meio-ambiente, e org~ao e disse~o da info~o neces.saria para a tomada de decis0es 
sobre investimentos, exporta~0es, importa~6es e aloc~ao de recursos. 

A interve~ao do Estado sera feita por meio do estabelecimento da politica industrial; da criai;ao 
de um ambiente econ6mico facilitador do investimento e da produ~ao; da introdu~ao de um 
sistema de incentivos que encorage a iniciativa econ6mica; do investimento em forma~ao e em 
inf raestruras necessarias ao born funci0namento da actividade produtiva. 

0 Estado devera estimular o investimento privado, de acordo com as circunstancias especificas. 
Nao sera sua funi;ao substituir o investimento privado. mas enquadra-lo num an1biente mais 
eficiente e competitivo. Nao tera a pretensao de impor um piano de desenvolvimento. ma.Ii 
estabelecer uma estrategia selectiva, identificar e ajudar a identificar oportunidades de 
investimento que respondam as prioridades Jessa estrategia, e incentivar e coordenar o 
investimento na'i area.Ii consideradas mais importantes dentro da estrategia. Por isso, o Estado 
desenvolvera uma postura de diaJogo e concerta~ao permanente com os industriais. 

Nao compete ao Estado intervir directamente na produ~ao. 0 Estado prosseguira a polftica de 
desengajamentC\ e de con'itrui;ao de uma economia de mercado. Mas tal nao significa o abandono 
das sua'i obriga~6es. 0 r: .. Utdo devera intervir para corrigir desequilibrios e imperfei~c>es do 
mercado; orientar o de .. envolvimento industrial de acordo com a percepi;ao do Estado sobre a.Ii 
alternativa'i mais efic·entes do ponto de vista da economia; e criar vantagens comparativas 
dinfunica'i. 0 Estado podera ainda agir como investidor: ma.Ii fa· lo-a unicamente quando se trata 
de investimentos estrategicos, entendido como sendo os que criam condi~6es para a viabili7.a~ao 
de nova~ oportunidades indll'itriai'i ou entiio. em casos em que a sua presen~a constitui um factor 
de encorajamento de invex'imentos considerados essenciais em face dos objectivos da polftica 
industrial. 
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5.2.2. 0 papel do sector privado 

No contexto da economia de mercado. o sector privado devera desempenhar um papel crucial. 
Ao sector privado competira assumir o essencial do investimento e da produ~ao industrial. Ele 
sera assim o motor do desenvolvimento industrial A mob~ao de recursos financeiros privados 
para o investimento produtivo. o comprometimento do sector privado com objectivos de 
crescimento e desenvolvimento econ6micos. e a crescente participa~ao deste sector na elabora~ao 
da politica industrial. na identifica~ao de vantagens comparativas e oportunidades de neg6cio. e 
na negocia~ao com parceiros estrangeiros. devem ser encorajados. 

O sector privado nacional em Mcx;ambique. especialmente na indlistria. e ainda pouco 
desenvolvido. Esse sector encontra-se fragilizado pela falta de capitais, pela inexperiencia e 
insuficiente qualifica~ao e pela fraca tradi~ao empresarial. Nestas condi~fies. ha que promover o 
sector privado nacional para que ele possa assumir as responsabilidades que lhe incumbem. no 
processo de desenvolvimento da indusLria. 

Entre as ~Oes tendentes a fonalecer e ampliar o sector privado nacional. e desenvolver a culru.ra 
empresarial destacam-se: a cria~ao de um ambiente econ61T'..ico mais propfcio para o investimento 
e a produ~ao; a prom~ao da Pequena e Media lndustria (PMI); a implementa~ao de programas 
de treinamento. fonna~ao e promcx;ao; o estabelecimento de incentivos ao investimento. A 
reestrut~ao do parque industrial existente. com vista a sua privatiza~ao. constiru.i uma medida 
de grand~ alcance para o refor~o do sector privado nacional. 

0 estabelecimento de novas re~fies de parceiros econ6micos entre o sector privado e o Estado, 
contribuira para o refo~o da confian~a muru.a e da responsabiliza~ao de cada uma das partes em 
re~iio a objectivos de politica industrial. Neste particular. cabe referir a imponancia do refor~o 
da organiza~ao do sector privado. para que possa desempenhar urn papel dinamico na 
fo~acao do sector e no processo continua de negocia~ao entre diferentes industriais, e -:ntre 
estes e o Estado. 0 Estado procurara facilitar esse processo. nomeadamente pela canaliza~ao de 
apoios extemos para as a'isocia~)es industriais representativas. 

5.2.3. 0 papel do investimento estrangeiro 

0 investimento estrangeiro pode desempenhar um papel importante na implemen~ao da 
estrategia industrial. quer na mobili1.ai;ao de recursos financeiros, quer na prom(l\ii.o do 
desenvolvimento tecno16gico e da capacidade de gestao. Como foi refendo em pontos anteriores. 
o desenvolvimento de varia'i oportunidades de empreendi.11entos industriais esta ligado a 
possibilidade de associa~ao de parceiros estrangeiros. A atraci;ao do investimento estrangeiro e. 
pois. um eixo crucial da politica industrial. 

0 interesse principal do investimento estrangeiro na industria reside. porem. no faccor tecnol6gico 
e no aumento da'i exportai;oes industriais. lnteressa. pois. ao Pais atrair o investimento extemo 
que traga consign tecnologia. "know-how" e mercados. canali1.ando-l>S preferencialmente para 
a criai;ao de industria'i de exporta~ao ou de substituii;iio de importa~0es de bens nao terminais. 

Em suma. o recurso ao investimento estrangeiro na industria tera em conta: 
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al a necessida~ de uma eficiente produi;'.i.o e a poupani;a de recursos em moeda externa. 
pelo que o investimento estr.ingeiro deve ser canalizado prioritariamente para projectos 
de exportai;ao e projectos de substituii;ao de imponai;6es nao terminais: 

b) a necessidade de envolver capital nacional em empreendimentos que venham a ser 
desenvolvidos via investidores estrangeiros: 

c) a necessidade de assegurar efectiva transferencia tecn0!0gica e formai;ao profissional de 
m()\ambic~,os; 

5.3. - REDU<; . .\O DO PESO DO EST ADO NO SECTOR INDUSTRIAL 

A redui;ao do peso do Estado no sector constitui um dos componentes estrategicos mais 
importantes da politica industrial. Com a OP\ao para a economia de mercado abriu-se o caminho 
para o inicio de um processo de privati1..ai;ao das empresali do sector empresarial do Estado. 

0 enquadramento juridico da privatizai;ao foi criado com a publicai;ao do Decreto n° 21189. de 
23 de Maio. que regulamenta a alien~ao a titulo oneroso. de empre~a.s. estabelecimento:.. 
ins~0es. quotas e outras fonnas de participai;ao financeira na propriedade do Estado. Com a 
publica\io da Lei n° 15/91, de 3 de Agosto. e do Decreto n° 28/91. dt :!I de Novembro. 
passou-se a dispor de um conjunto de norma.s orientadorali do processo de privatiza~ao. 

0 GREI - Gabinete de Reestrutura\ao das Empres;:s Industriais - criado nos inicios de 1992. e 
organismo dependente 1Jo Ministtrio da Industria Comercio e Turismo, encarregado de 
implementar o programa de privati1..ai;6es no ~ector industrial. no que respeita as pequenas e 
media'\ empresali industriais. As grandes empresas e/ou as empresas que envolvem maior 
complcxidade caem sob a ali;ad1 da UTRE - Unidade Tecnica de Reestrutura\ao Empresarial -
organismo tutelado pelo Minist.erio das Finanr;ali. 

Ap6s um periodo inidal ba.litante lento. ao; privatizai;0es registaram. a partir de 1993. um avam;o 
conliideravel. !';os primeiros anos o processo foi condicionado pelo insuficiente enquadramento 
jurfdico e insticuci1.nal. pela lentidao <fa avali~ao da.li empresas motivada pela esca.lisez de 
infnrmar;1->eo; de natureza economica. financeira e patrimonial e tarnbem pela necessidade de 
clarificai;ao previa da situar;ao jurfdica dali empresa.'i. Um total de 132 pequena.'i e media'i 
empresas industriais foi pfr."'i.;r.ado ate Junho de 1995. Cerc~ ue 60lh- dos compradores sao 
pessoa.s singulares: valor medio ~10r empresa e de cerca de US$400 mil. 

No que respeita as pequenas e medias induscria.s. cerca de 90lh: da.li cmpresa.o; privati1.ada.'i 
rev~rteram a favor de naciona1s :nc)lfambicanos. Este alto f ndice de panicipar;ao r•acional deve-se 
ao facto de o Govemo ter criado facilidades de acesso as privati1.ar;0es: (i) preferencia em ca.so 
de igualdade da.li propostas: (ii) prioridade ao estrangeiro que se alisocia a nacionais: (iiil 
facilidades de pagamento. com pagamento inicial correspmdente a IO'K do valor e amonizai;ao 
do restante no pram de cinco anns. 

Nas grandes empresa.'i industriais () proc:esso tern sido mais lento devido a .'\Ua maior 
complexidadc. A situa\:ao em fins do primeiro semestre indicava o seguinte: 15 empresa.'i 
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privarizadas: 8 empresa.~ em fase de negociar;ao p6s-concurso: 4 empresas em concurso: 5 
empresas na fase de prep~ao do Diagn6stico do Potencial de Reestruturar;ao - DPR. No geral. 
a privatizar;ao das grandes empresas tern ccntad...> com a pani.;ipar;ao de capitais estrangeiros. 

O Govemo vai prosseguir a politica de privatizar;ao nCJS empresas industriais \isando o 
desengajamento total do Estado. 

5.4. REABILITA<;AO/MODERNIZA<;AO DO PARQUE INDUSTRIAL 

O parque industrial mor;arnbicano e obsoleto. Os equipamentos estio velhos. tecnologicamente 
ult.apassados e desgastados pela falta de manuten~ao ao longo dos anos. 0 estado dos 
equipamentos concorre. ao lado de outros factores quais sejam a dis;xmibilidade de materias 
primM e fornecimento dos serW;os e. mais recememente. as diticua.!1.des de mercado. para a baixa 
taxa de utilizar;ao da capa1.:idade instalada. A produtividade e assim fraca minando a 
competitividade da industria m~ambicana. 

A reabilitar;ao do parque industrial nao pode ser mais adiada, constituindo o vector estrategico 
prioritario a cuno e medio prazos. 0 seu adiamento vem contribuindo para o agrav:ir da situar;ao, 
o que pode. inclusive, comprometer o sucesso final do processo de privati7.a~5es. 

A estrategia a adoptar, mais du que simples reabilitar;ao com reposi~ao da actual estrutun.. 'e 
ser de moderniza\ao e diversific~ao do sector visando a construr;ao de um tecido industrial mais 
coeso e eficiente. 

5.5. 0 DESENVOLVIMENTO DA PEQUENA E MEDIA INDUSTRIA (PMI) 

0 desenvolvimento do sector industrial devera repnusar essencialmente nas Pequena'i e Media<; 
Empresa.' CPMJ's). A sua prom~ao constituira uma vertente prioritaria da estraregia industrial. 

A'i PMl's e a.'i mic.roempresa'i demonstrarn uma grande capacidade de adaptar;ao aos 
constrangimentos do ambience e';on6mico e contribuem eficazmente para o crescimento da 
produr;ao e para a fonnai;ao do emprego na industria. Dados disponiveis demonstrarn que a'i 
micro-empresa'i, p.e .• tiveram no pa'isado um melhor com portamento face as adversa'i condii;6es 
existences no pals. Ao declfnio generaJizado do sector industrial desde a Independencia. op<>e o 
sector das micro-empresas um crescimento da produr;ao e do seu peso na estrutura industrial. 
Embora nao se disponha de mu1ta infonnai;iio. alguma<; estimativa<; indicam que. em I 989. a-; 
micro-empre~Js empregavarn cerca de 11 o/r da for~a de trabalho na industria, comparado com 2<.k 
em 1973. Estima- se que. em 1989. r conjunto da<; micro-empresas e da'i PMI's empregava cerca 
de 30o/r da fon;a de trabalho na industria. contra 25<.k em 1973. 

Para a.Jem dissc' .. · !.!uma'i da1; sua<; caracterfsrjca'i ape lam a favor do desenvolvimento da<; PM I's 
e micro-empre,,1· n Mo<;ambique. Na realidade eia'i apresentam: 

al maior flexihilidade de adapta<jiio a., incerte1.a.'i do mercado; 
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b) menor de~ndencia da importa~ao e maior adapta~au as dificuldades de abastecimento: 

c) melhor aproveitamento dos factores de produ~ao e da capacidade instalada: 

d) menor exigencia em mao-de-obra qualificada. !nfra-estruturas e servi~os, o que facilita a 
sua dissernina~ao no mundo rural: 

e) capacidade de aproveitamento de pequenos recursos de mattria- -prima local. de origem 
agricola nomeadamente. que de outro modo nao seriam valorizados; 

f) melhor adeq~ ao estadio de dcsemrolvimento das capacidadcs gerenciais de momcnto 
existent.es: 

g) capacidade de contnbuir para a deffi~o do tecido industrial. atraves da multiplic<!~ao 
de pequenas unidades de produ~ao e de sen i~os; 

A PMI e microempresa pode constituir uma autentica escola de empresanos. de que o Pais carece 
grandemente. Na verdade. as PMI's e micro-cmpresas coffitituem o terreno de elei~ao do 
empresariado nacional Promover o sector e. portanto, promover o empresariado nacional e uma 
forma de ajuda-lo a veneer algumas ~Oes que apresenta em re~ar ao investidor estrangeir~. 

As PMI's deverao satisfazer a procura domestica. sem contudo menosprezar as possibilidades de 
exporta~ao. Incentivos e linhas de credito especificos e promocionais devem complementar o 
esfo~o de mobi~o e al~ao de poup~ para o investimento na pequena e media industria. 

A prioridade autorgada as PMI's deve ser combinada combinada com o desenvolvimento de 
grandes projectos de indUstrias de base que valoriz.em o potencial de recursos naturais existente. 
vi<;aJKfo a transfo~ao estrutural do sector e o enquadrarnento mais vi<ivel. eficaz e competitivo 
da industria exio;tente. Por considera~6es de foro econ6mico e t.ecnol6gi~o. a viabiliza~ao de tais 
projectos pressup6e a utiliz~ao de economias de escala e o acesso a mercados extemos. 

5.6. LOCALIZA<;AO INDLSTRIAL COMO INSTRUMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO NACIONAL EQUILIBRADO 

A decisao de Icx:aliza\ao industrial, respeitados os preceitos urbanfsticos e ambientais, cabe, em 
ultima instiincia. ao investidor em fun\ao de crittrios de rentabilidade. Contudo, ao Estado 
compete orientar a localiza\ao por forma a melhor repartir o beneffcio da industriali1.a\ao no 
territ6rio nacional. Os principais instrumcntos que disp6e o Estado sao a infra-estrutura~ao do 
territ6rio e, em menor medida. a atribui~ao de vantagens e incentivos ~ localil.ai;ao fora dos 
principais centros urbanos. A op\ao de desenvolvimento da micro t pequena empresa menos 
exigenre em infraestruturas, tecriologias e mercado, pode igualmente contribuir para a 
desconcentrdi;aoindustrial. 

Uma imai:em estratei:ica de mCdjo e lon~o .pr.uo 

A construc;ao de uma imagem de macro-locali1.a~ao de medi'.1/longo prazo oferece urn quadro 
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referencial para orientar os investimentos do Estado em infraestruturas e direccionar a localiza\io 
industrial. 

O desenvolvirnento da industria mQ\ambicana pressup0e u."Ila conjuga~ao e integra\aO dos 
esfon;os sectoriais. onde a indllstria cumpre o papel de articulador e impulsionador dos processos 
produtivos. E nesse contexto que deve ser equacionada o papel da localiza~ao industrial na 
problematica do desenvolvimento regional. Tai premissa aconselha que a localiza~o industrial 
seja perspectivada no quadro da pote~ das vantageno; comparativas de quc disp0e o Pais, 
e associada as areas que combinam uma boa dota~ao cm recursos naturais com facilidades de 
transporte t.. comunica~ao e de cnergia. Do mesmo modo, a satisfa~ao do rcquisito de cquidadc 
do processo de desenvolvimento recomenda uma adequada distribui~ao espacial das actividades 
produtivas. 

Pela sua posif;ao geo-ccon6mica na encruzilhada de cinco pai.ses, pcla exist.Cncia dos corredores 
de Nacala. Beira e Maputo e seus t.erminais portuarios. pelos recursos naturais que disp<>e. 
Mo~ambique tern a oportunidade de p0r ao servi~o do seu desenvolvimento uma eficiente 
organiza~ao espacial da actividade econ6mica. A valoriz.w;ao des.se potencial no quadro do 
desenvolvirnento espacial de todo o territ6rio, enquadrada numa perspectiva mais vasta de 
integra~ao sub-regional. podera constituir uma base para o desenvolvimento. a prazo. de uma 
estrutura industrial s6lida. 

Corredores de deseoyolvimento 

Com base em estudos levados a cabo no ambito do ProjecU> DP/MOZJ86/014, chegou-sc a uma 
propost<. de cstraregia para o descnvolvimento espacial da industria (mas que obviamente 
ultrapassa o sector), cujos eixos fundamentais sao referidos a seguir de forma resumida: 

I) incentivar a transforma~ao dos corredor-es de trar.sporte de Nacala, Beira e Maputo em 
corredores ramificados de desenvolvimento: 

2) impulsionar a reposi~ao. o melhoramento ou a instala~ao de industrias e de 
agro-industriali. em particular, nao; areao; atravessadao; pelos corredores e em suao; 
rn.mifica~<)es rurais e costeiras; 

3) impulsionar a cria~ao de p61os de desenvolvimento em zonao; com potencial industrial 
como. por exemplo, na bacia do rio Zunbe1.e, devido a combina~ao entre o potencial 
energetico e o mineiro; 

4) situar, preferencialmente, o resto da industria nos centros urbanos dos corredores de 
desenvolvimento. em especial em Nacala. Narnpula, Beira e Maputo; 

5) desenvolver "ilhao;" de actividades primanao; clararnente vertebradao; com os corredores 
de desenvolvirnento, quando conveniente. acompanhadao; de agro-industria; 

6) integrar mais o espa~o nacional, desenvolvendo a infra- ~strutura. o equiparnento e os 
servi~os de transporte terrestre. maritimo e ferroviano. e a'I comunica~6es. no eixo 
longitudinal do Pais: ter em vista o prolongarnento dessa estrada longitudinal atraves, 
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primeiro. da Tanzania e. depois. do Quenia. com a finalidade de facilitar a integra~ao 
regional; 

7) complementar a capacidade n&cional para impulsionar o desenvolvimento industrial. com 
a cria~ao de zonas francas industriais. nas zonas ponuanas de Nacala. Beira e Maputo. 

A transfo~o dos imponantes, mas meros, corredores de transporte actuais em corredores de 
desenvolvimento se baseia na possibilidade de aproveitar, mais intensa e profundamente, a 
infra-estrutura. o equipamento e os servi~os de transporte e outros existentes. 

Trata-se, no fundo. da possibilidade e necessidade de a~ de uma economia de servi~os a uma 
economia diversificada. com a inten~ao de faz.er funcionar processos produtivos integrados e 
ramificados nas areas geogr3ficas atravessada<; por facilidades de transporte existentes, de forma 
a facilitar e fortalecer o desenvolvimento do Pais. 

Os eixos dos tres corredores de desenvolvimento seriam os actuais corredores de transporte que 
se iniciam nos ponos de Nacala. Beira e Maputo (ver mapa). A area longitudinal, de cada um dos 
corredores. abrangeria as superficies pr6ximas ClU ligaveis a estes, dotadas de recursos naturais 
com potencial produtivo. As penetra~Oes transversais dos corredores no esp~o rural seriam as 
ramifica~Oes dos corredores. Estes se prolongariam, ainda. as faixas costeiras tambCm dotadas 
de recursos com potencial. incluindo o turismo e os recursos do mar. 

Para a forma~ao dos corredores ramificados de desenvolvimento sera necessario impulsionar 
nestes, em sua<; areas vizinhas e em suas ramifica~0es, a extensao, progresso, aprofundamento e 
incorpo~ao de todas as actividades produtivas com potencial. em especial a agricultura. a pesca. 
a agro-industria e o turismo. Alem das agro-industrias, a instal~ao do resto da industria nos 
corredores de desenvolvimento implica a ge~ao de processos produtivos integrados, procurando 
que este!'>, por sua vez. cheguem a gerar complexos industriais. As prioridades outorgaveis aos 
processos produtivos seriam aquela<; ligadas a produ~ao de alimento. com ou sem labora~ao 
industrial. a<;sim como as actividades a montante e a jusante que possuem maior capacidade de 
prover di visa<; ao Pais. 

lncorporar "ilha<;" de produ~ao primaria, em especial a agricultura. pecuciria e explora~f>es 
1lorestai~;, aos processos produtivos, obedece tanto a necessidade de activar economicame:lte a 
maior parte possivel do territ6rio nacional, em busca dos efeitos sociais correspondentes, como 
a de conseguir OS volumes de produ~Fo que permitam 0 fun.;ionamento desses proceSSOS. 

Outro requisito e a integra~ao da econ0mia. que sera facilitada, num primeiro pa<;so, tomando 
circulavel com plena segurnrn;a a estrada longitudinal e os ramais transversais mais importantes. 
lgualmente, a integr~ao regional com os pai-;es vilinhos ou pr6ximos se f acilita com a circula~ao 
ex;pedita e a baixo custo de pessoa<;, bens e servi~os. 

A complementa<;ao proposta desse processo, atravcs da instala<;ao de zonac; francas industrfa.is, 
visa a dinami1.a<;ao dac; actividades produtiva'I a montante, onde a<; inductriac; nelac; instalada<; 
poderiam cumprir um papel fundamental no impulso ao funcionamento de processos produtivos 
integrados. atraves da incorpora~ao de recursos naturais com laboracoes inttrmediac;. Sera uma 
forma pratica e rapida de incrementar a capacidade ex;portadora de insumos ou produtos 
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elabo.ados por empresas nacionaili. daquela.li actividades produtivas primanas. secundarias ou 
terciirias loca!Uadas fora das zonas francas. 0 efeito emprego e duplo: actua ne55a5 actividades 
pmdutivas e na fase terminal que se levaria a cabo nas zonas francas. 

Em linhas gerais. as recomerxfa\OeS formuladas para os corredores de desenvclvimento poderao 
ser aplicadas. com os ajustamentos 

Enquadramento jnstitucional 

A viabilidade institucional da proposta exige uma organi~ao dotada de iarga autonomia. A figun 
da Autoridade do corredor de transporte da Beira poderia inspirar uma organi~ao para dirigir. 
coordenar e avaliar constant.ement.e a constitui~ao e funcionamento dos corredores de 
desenvolvimento. 

Caberia as tres organi~6es. que liderariam a constitui~ao dos corredores ramificados de 
desenvolvimento. gerar projectos de int.egra~ao e assumir os trabalhos a niYel exerutivo. 

5.7. PRESERVA<;AO DO MEIO AMBIENTE 

0 desenvolvirnento industrial se fara em observancia dos principios de preserv~ao do meio 
ambient.e. A explora\aO industrial dos recursos naturais e. em panicular dos recursos minerais e 
florestais. obedecera a uma gestao que garanta a sua sust.entabilidade. 

Nao se denota grandes problemali ambientais relaciorndos com a industria. No entanto. ou por 
iliso mesmo. ckvem ser tomadali medidali prventiva.s. Sera prestada a devida at.en~ao ao problema 
da polui\ao industrial. A prepara\ao e implemen~ao de uma legisl~ao especifica deve ser 
encar-J.da. De igual modo. deve ser desenvolvido um trabalho de sensib~li1~f,.o dos industriais em 
rela\ao aos problema'> ambientais. 

5.8. ll'iTEGRA<;AO REGIO~AL 

0 fim do Apartheid na Africa do Sul e o advento da paz em M~ambique e Angola criaram 
condi1/ies para uma integra\ao crescente da\ economiali dos paises da sub-regiao da Africa 
Austral. Depoi..; de um periodo virado essencia!mente para a.Ii inf raestruturas entra-se numa nova 
fase em que as trncali balieadali na produ\iio de bens e servi\os serao o elemento motor da 
integr~ao. A regiao da Africa Austrnl t.endera a representar um mercado integradc no quadro da 
SADC e da PT A. oferecendo altemativa.li t.ecnol6gicali. o~5es de procura e oferta de bens 
industriais. e font.es altemativas de fmanciamento. Nes~ quadro, sera a competitividade a 
detenninar a orienta\ao dos fluxos econ6micos. 

A estrategia de industrialit..a\aO tern que tomar em conta a di::-iensao sub-regional e o 
enquadramento regional da economia de Mcx;ambique. para que a integra\ao se fa\a de fonna 
vantajosa. A rncionali1..a\ao do uso dos recursos disponf veis. bem como o grau de eficiencia dJ 
industria. poderao benefa:iar significativamente da coordena\ao intra-regional dos programa., de 
desenvolvimentn indu.strial. 
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Se bem que. em priocipio. nota-se pouca complementaridade industrial entre os paises <la SADC 
nu da PTA. parece. nll entanto. que irnponantes nichos desses meocados podem vir a ser 
ornpados pela industria mo\i!ffibican01.. A exi..,.tfocia de rectIDos narurai.s ainda nao explorados. 
a di..-;ponibilidade dos corredores trJ.Jlformados em corredores de <ksenvolvimento ea JXlsii;ao 
geo-econ6mica sio factores potenciadores de uma integr.i<;ao \'antajosa da economia 
mo<;ambica...'la na sub-regiao. 0 progr.ima de integra<;iiG de ~cx;ambique deve contemplar o 
desenvolvimento das in.hb-uias de ba-;e assentes em recur.ms naturais existentes. as quais exigem 
ecl)nomi&JS de escala que podem ser criadas numa perspectiva sub-regional. 

O Est.ado procurara realizar estudos em vista a perspectiva<;ao do desenvolvimento da indt1suia 
no contexto de integra<;ao sub-regional e. em particular. estudos das vantagens comparativas de 
Mo<;amt-ique e identifica<;ao das areas e nichos de produ<;ao em que a indt1stria nacional podera 
ser competitiva. 
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MEDIDAS DE POLITICA PARA 0 DESE!\'"\'OLYIMENTO 
INDUSTRIAL 

6.1. PROM~AO DO SECTOR PRIVADO 

6.1.1. Pro~ da pequena e media industria - PMI 

A PMI e o desenvolvimento do empresariado nacional 

A priori:lade atribuila ao desenvolvimentc das PMI's e da mi.:nrindlistria. resulta do imponante 
papel que esse tipo de indllstrias podera desempenhar na materializa\ao da esuattgia industrial. 
Adicionalmente. o desenvolvimento das PMI's refo~a outro importante vector de politica 
industrial que e a prom()\ao do empresariado nacional. 

A fragilidade do sector emprcsarial privado nacional caracterizada pela falta de capitais. pela fraca 
tradi\aO empresarial e pela insuficiencia dos conhecimentos e experiencia em mattria ttcnica e 
de gestao. faz com que o seu desenvol\'imento encontrc m:Uores possibilidadcs no terreno das 
PMI's. Promover as PMI's e promover o empresariado privado nacionai. 

A micro-industria. em panicular, favorecc a util~ao de pequenos recursos de mattria prima 
disponiveis em todo o territ6rio nacional. possibilita o uso de tecnologias simples e exige 
reduzidos investimentos. Elas constituem verdadeiras escolas praticas de forrna\ao de gestores 
e trabalhadores qualificados, que poderao desembocar, mais tarde, em gestores de PMI's. 

Linhas de Politica para a Pro~ das PMI's 

0 sector dac; PMI's e das microempresas, incluindo o sector informal e mal conhecido em 
Mo\arnbique. Sera necessario proceder-se ao seu levantamento. incluindo o sector da 
microempresa. a fun de definir com mais precisao seu perfil e a sua contribui\ao a economia 
nacional. e melhor adequar as politicas e programas em vista ao seu desenvCJlvimento. 

0 desenvolvimento da industria em MQ\ambiquc assentara. prioritariamente. numa uma rede de 
PMJ's coesa e competitiva. Tai prioridade sera combinada com o desenvolvimento de industrias 
de maior dimenc;ao que visem a transforma\ao estrutural do sector e o enquadramento mais 
viavel. eficaz e c.ompt»:itivo dac; PMI's. 

Ac; micro e pequenas industriac;, incluindo a actividade informal. terao papel importante na 
den'\ifica\ao do tecido industrial. au-aves da sua dessimina\ao nc, territ6rio nacional. Por isso. ac; 
prioridade.s do sector da produ\ao industrial em pequena escala serao orientadac; para: (i) ac; zonas 
rurais e .sub-w-banas: (ii) a valoriza~ao de materias primac; locaic; e o recurso a tecnologias simples; 
(iii) os empreendimentos do tipo individual. familiar e cooperativo. 

A'\ PMI's enfrentam todos o.s problema' que conc;trangem o sector industrial. Ac; medidac; de 
polftica.;; proposta.c; para o desenvolvimento induc;trial aplica:n-sc. portanto, as PMl's. Portm. 
vanos desses problemac; .sao geralmente ag1avados. pelo que apelam para uma aten~ao especial. 
Outros problema.-; sao e.specifico.s. 
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Definjs;ao da P.l\ll 

A concepr;ao de politicas e de programas par.i o sn-ior das PMl's implica um:: definii;ao clara dos 
seus contomos. ja que dela resultam medidas promocionais e aJTa11jos espedficos (inccntivos. 
politicas e progr.llllas). Vigoram acrualmente. em Mrw;ambique. varias definii;0es. o que nao 
facil.ita a cO<'rtlena~ao da aci;ao desenvolvida pelos diferentes intervenientes na illea. 

No presente documento. adoptou-se a definii;ao que foi utilizada pelo Projecto DP/MOZJ86/0I4 
e adoptada. em geral. nos esrudos sub- sectoriais. e que tern em conta o crit.erio da fo~a de 
trabalho. Assiin. consideram-se micro-empresas aquelas que empregam de I a IO trabalhadores; 
a categoria das pequenas e medias empresas (PMI's) est.a formada pelas que tern entre 11 e 100 
trabaltiadores; as empresas com mais de I 00 trabalhadores caem na categoria das empresas 
grandes. 

Ejnancjamento da PMI 

0 acesso ao credito e especiahnente difi:il para as PM.l's. 0 sector e considerado de elevado risco 
e a gestao do credito envclve custos relativamente elevados para a Banca. A comparticipai;ao do 
promotor atraves de fundos pr6prios e a prestai;ao de garantias, estao entre os mais serios 
pmblemas que se p0em ao promotor m(l\arnbicano que. normalmente. nao disp0e dos recursos 
financeiros nem dos bens patrimoniais necessanos. Acrescem ai!lda o nfvel elevado das taxas de 
juro. cs dificuldade de apresen~ao de dossiers bancaveis e o desconhecimento das possibilidades 
e dos mecanic;mos de credito. os quais constituem factores que inibem ainda mais o recurso ao 
crediw band.rio. 

Os mecani'imos de financiamento para as PMI's devem incluir a lmplementa\ao de esquemas de 
creditos espedficos que tenharn em coma as caracteri.'iticac; particulares das PMI's e deem resposta 
adequada as suao; necessidades de financiamento de curto e longo prazos. Os mecanismos e 
medid;.s tendentes a facilitar o acesso ao financiarnento ircluirao: 

0 financiamento de estudos de viabilidade. para os pmmotores financeirarnente debeic; (Os 
custos ficarao sujeitos a reembolso ou nao. consoante se concluir pela viabilidade ou nao 
do projecto: no primeiro caso. esses custos serao integrados no financiamento do 
investimento ); 

A simplifica<;ao das exigr11cias e dos procedimer:tos de acesso ao credito; 

A participa<;ao temporaria no capita! social de empreendimentos de empresanos 
emergentes: 

A presta<;ao de garantia.'i aos emprestimos concedidos pela banca; 

A bonifica<;ao de juros a projectos considerados prioritarios; 

0 financiamento de aci;c>es de forma<;ao; 

0 financiamento de missr>es ao exterior (visita'i de estudo. pesquisa de tecnologia'i, 
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prospec\ii.O de mercado. etc): 

0 financiarnento de programas visando o desenvolvimento de tecnologias. 

0 Fundo de Fomento a Pequena Ind6stria (FFPI) sera um precioso instrumento de mobiliza\iio 
e c~iio de recwsos de origem intema ou extema para o sector da micro e pequena empresa. 

Incentiyos 

As PMI's - as mais pequenas. em particular - tern sido arredadas do beneficio dos incentivos a 
indUstria., quer porque as disposi\fieS legais na mareria as ignorarn. quer por falta de inf onna\ao 
dos interessados. 0 limite minino estabelecido pela legisla\io para ser elegivel aos incentivos e 
um dispositivu que exclui as pequenas empresas do beneficio das vantagens acordadas. Urge. 
assim. tomar medidas no sentido de estender os incentivos a este sector. 

Desenyolyjmento tecno16~co 

As PMI's e as micro-ind6strias enfrentam graves problemas de acesso as tecnologias. A aquisi\io 
de tecnologia. tendo em vista a sua modemiza\ao e melhoria da eficiencia. constitui aspecto 
importante da politic:t de prom~ao das PMI's. Nesse sentido, poderao ser desenvolvidos 
programas de: (i) pesquisa e adapta\ao de tecnologias (em particular, das tecnologias rurais) 

apropriadas e de baixo custo: (ii) constitui\ao de banco de dados tecnol6gicos, informa\aO e 
divulga\aO tecnol6gica; (iii) servi\O de consultoria e de assistencia rtcnica, etc. Estas martrias 
poderao ser implementadas no quadro do PRODIL - futuro instituto tecnol6gico. 

Eorma~ao e desenyolyjmeoto do espfritr empresarial 

A forma\ao em vista ao desenvolvimento da capacidade de gest.3.o e do espirito empresarial 
constituL no presente estagio de desenvolvimento do empresariado m~ambicano, ponto central 
da polftica de prom()\ao da'> PMI's. Nesse sentido, devem ser prosseguidos atraves do IDIL. com 
extensao a todo o territ6rio nacionaL os programa<; destinados aos pequenos empresarios do tipo 
"Desenvolve o teu Neg6cio" e "Comece o teu Neg6cio". os quais vem sendo aplicados com 
sucesso nos uitimos anos. 

0 IDIL podera promover ainda prograrna<; de formai;ao de niveis mais elevados para a<; PMI's, 
em area'> de gestiio e outra'> fun\OeS da empresa, o risco. a contrata\ao, o desenvolvimento de 
"joint- ventures". a criai;ao de uma empresa, modalidades de acesso ao financiamento. etc. 

Aspectos rei:ulamentares 

Os procedimentos para a c~ao e regi<;to das PM l's e da'> micro- industriaCi sao ainda complexos 
e morosos. Para esta'> ultima'>, o peso dos factore.• regulamentares constitui um desincentivo a sua 
entrada no sector formal. A'isim. recomenda-se que se proceda a simplifica\ao desses actos. Para 
a'i micro- industria<;. em particular, deve ser encarada a po.".sibilidade de ado~ao de mecanismos 
facilitadores da sua formalizai;ao e melhor enquadramento na economia. tais como: 

a) a utili1.a\:ao de formulanos simples de 1egisto em acto unico e gratuito; 



b) o registo provis6rio. com dispensa de vistoria previa: 

c) a utiliza~ao de verbetes estatisticos simplificados: 

d) a concessao de facilidades de acesso a esquemas de credito adaptados; 

e) a concessao de facilidades de acesso aos pP)gramas de fonna~ao profissional. 

O regime fiscal deve tam~m ser reavaliado em ordem a sua simplific.a~o c diminuicao da carga 
fiscal Outrossim. a legis~o do ttabalho deve ser adaptada a situ~ao particular da indlistria de 
pequena escala. particularmente no que respeita ao regime de aprendires. ao hor.irio e ao regime 
de ferias. 

lnfra=estruturas e servi~os 

A disponibilidade de infra=estruturas e wn factor importante de prom~ao das PMI's (instal~5es. 
armaJ1IL. etc.). Em vista a estimular a pequena prociu~o. esta em curso a cri~ao de um pequeno 
parque industrial em Machava. segundo o modelo dos "Hives" da Africa do Sul. 0 parque dispor~ 
de instala~5es equipadas e de um pequeno nucleo de apoio administrativo e contabilistico. Os 
parques funcionarao como incubadoras de microempresas e tern como principais objectivos: (i) 
a fo~ao e reciclagem e assistencia tecnica: (ii) a facili~ao do acesso a equipamentos comuns: 
(iii) a pres~ao de servi~os de suporte administrativo e contabilistico. 

Iniciativas semelhantes terao lugar em Nampula e na Beira. A liga~ao com o poder local ser~ 
muito importante para o sucesso dessas iniciativas. 

Jnforma~ao 

Muitos dos problema' que enfrentam os promotores tern a ver com a falta de ioforma~ao. Haveni. 
portanto. necessidade de di,ponibilil..ar a info~ao necessciria. o que poder:i ser assegurado pelo 
IDIL. Essa informa~ao cobrira area' de int.eresse como a legisl~ao e regulamenta~ao, os 
incemivos. os mecani-;mos de financiamento. procedi!Tlentos, oponunidades de investimento e de 
mercado. etc. 

lnstituto Nacional de Desenyolyimento da lndUstrja Local (lDILl 

A area de competencia do IDIL carece de alguma clarifica~ao. Resulta implicitamente dos sell'I 
estatutos que o IDIL actua na area eta pequena e da micro-indUstria. Tendo em devida conta ao; 
limi~fies em tennos de recursos financeiros e i1umanos, a extensao das atribui~0es do IDIL ao 
conjunto da.-; PMl's e da' micro-empresas (produ~iio e servi~os, com exce~iio da agricultura e 
do comercio) parece ser. de momento, preferivel a altemativa a prolifera~ao de institui~f>es. 
Porem. o IDIL se organ:1.ara por fonna a distinguir claramente os alvos da sua actua~iio. A 
func;ao l:oordenadora do IDIL tera igualmente de ser refo~ada por fonna a garantir uma melhor 
integra~ao dali acti vidades dos diferentes intervenientes na area. 

A capacidade institucional do IDIL carece ser refor\ada. particularmente a nfvel dao; provincia'I. 
Procurnr-se-a. progressivamente. est.ender a actividade do IDIL a todo o territ6rio nacional. por 
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forrna a que as PMI's cumpram o seu papel essencial de dissemina~ao da industria no meio rural. 
Nesta perspectiva. serao envidados esfor~os junto da comunidade internacional no sentido do 
desenvolvimento. noutras provincias. de projectos sirnilares ao de prom~ao das PMI's em 
Nampula (hoje estendido a Niassa e Cabo Delgado. realizado com o apoio da ONUDI. 
capitalizando-se deste modo essa experiencia bem sucedida. A formac;ao de enquadr..tdores. 
escolhidos de entre elementos seleccionados em cada provincia. constitui uma etapa previa 
necessaria. 

Da mesma forrna. serao criadas mais duas Unidades de Assistencia Tecnica e Empresarial (BAU -
Business Advisory Units) nas provincias de Narnpula e Zambezia para dar cobertura a zona none 
do pais. e refo~adas as Unidades ja existentes em Sofala e Maputo. 
A refof\O ea expansio espacial contemplara igualmente o Balcao da Muther. Novos programas 
de prom~ao de actividades empresariais no seio das mulheres serao identificados e 
implementados. 

0 IDIL devera procurar alargar a sua actividade. por forma a prestar um apoio multifacetado e 
integral aos promotores. Esse apoio iniciani pela identificai;ao do projecto/promotor. Cabera ao 
IDIL apoiar o promotor a dar forma a sua ideia. mas tambtm. procurar ir mais longe atraves da 
identific~ao de promotores/pequenas empresas que mostrem dinamismo e qualific~ao suficientes 
para a cri~ao de industrias ou para a expansao de actividades existentes. A identific~ao de 
nportunidades de investimento e a manuten~ao de wna caneira de projectos (fichas de 
identific~ao OU de pre-viabilidade) a disposic;ao dos interessados podera, a prop6sitO, revelar-se 
um instrumento de promoi;ao de grande utilidade. 

0 apoio a montagem financeira do projecto. na procura do financiamento revelar-se- a 
imponante para o promotor pouco familiarizado com o relacionamento com a banca. Da mesma 
forrna. o IDCL dever:i se preocupar com a realiza~ao do projecto. fornecendo apoio nas diferentes 
etapa.-;. incluindo na escolha de tecnologia. 

0 apoio do IDIL visara ainda garantir o sucesso do empreendimento. Logo. a fonnai;ao 
profissional e o apoio a gestao do empreendimento constituirao area<; privilegiada<; de actua~ao. 

Como ja referido. a infonnac;iio aos pmmotores constituira outra vertente da actuai;ao do IDIL. 
Essa informac;ao contemplara aspectos de interesse para o sector, quais sejam. a Iegisl~ao e 
regulamentac;ao. o financiamento. os incentivos. tecnologia-; (via PRODIL). mercados, etc. 

Por raJ.i'>es de ordem financeira. em especial. o IDIL concentrou muito dos seus esfori;os na area 
de elaborac;ao de estudos de viabilidade. o que podera leva-lo a desviar-se da sua vocai;ao 
es.-;enci.al. A<isim. acon"ielha-se que o IDIL se retire progressivamente dessa actividade. sendo que 
o apoio ao promotor em materia de estudns de viabilidade devera se restringir a orientai;ao no seu 
rclacionamento com os gabinetes de estudo e de consultoria existentes (elaborai;ao dos tennos 
de referencia. seleq:iio do gabinete. negoc~ao do contrato. avaliai;iio do trabalho reali1.ado. etc). 

A fim de poder cumprir de fonna satisfat6ria com as sua.'\ atribuic;fie-;, tomar-se-a indispemavel 
rever a questiio do financiamento do IDIL. Sem prejufzo do princfpio geral de que o servi~o 
prestado pelo IDIL deva -;er remunerado, fica daro que, visto a debilidade do promotor 
emergente. boa parte do apoio dispensado pelo IDIL sr-lo-a a tftulo gratuito. Ra1.ao por4ue nao 



ha :_-randes possibilidades de o IDIL se auto-financiar nos prl'iximos tempos. Imp0e-se. em 
con.·-~uencia. que seja gar.intido o funcionamento mfnimo do IDIL atraves da inscri\ao de uma 
dota~ao financeir..t no Qr\:arnento Ger.tl do Estado. Nao sendo assim. o IDIL estar.i. mais cedo 
ou mais tarde. condenaiJo a transfonnar-se num gabinete de estudos e de consultoria para poder 
gar.mti.r a sua sobrevivencia. pelo que deixar.i de responder aos objectivos para os quais foi 
criado. 

6.1.2.- Atra~o do innstimento estrangeiro 

0 interesse do investimento estrangeiro na industria tern sidv mais reservado do que em outros 
sectores como. o que pode ser explicado pelas dificuldades da envolvente econ6mica e pelos 
elevados riscos da actividade industrial nas condir;0es reinantes. 

0 investimento estrangeiro deve. portanto. ser incentivado. procurando-se canaliza-lo 
preferencialmente para as prioridades do oesenvolvimento industrial. em geral. e para a area da 
exponar;ao. em particular. Isto exige que se passe de uma postura "passiva" de receptora de 
pmpostas para uma postura "agressiva·· na atracr;ao do investimento estrangeiro. Assim: 

Devem ser intensificadas as ac~Oies de prom()\iio do pais no extef..:>r e de divulgar;ao de 
oportunidades de investimento industrial. Quanto a este ultimo. proceder-se-a a 
identifica~ao de propostas concretas. em ordem a se constituir uma carteira de 
oportunidades de investimento industrial. Devem ser exploradas as possibilidades que se 
oferecem no quadro da "deslocali7.a\ao" de empresas; 

0 Estado continuara a desenvolver esforr;os no sentido da cria\iio de condir;0es para a 
atrac\iiO do investimento estrangeirn. 0 mais importante, e isto constitui o factor 
determinante. consiste na estabilidade polftica e social. no born funcionamento da 
economia e na exisrencia de um clima de investimento facilitador. incluindo a 
disponibilidade de infraestruturn.-; apropriadas: 

Associado a essas condi\fles basicas. a concessao de incentivos constitui um estimulo 
importante ao investimento estrangeiro. A legislar;ao sobre o investimento sera revista no 
.'ientido de rem11ver os entraves que ainda dificultarn o investimento, e o investimento 
estrangeiro em particular. A competir;ao para a captar;ao do investimento estrangeiro e 
grande. Por issci, ha que ter em conta a'i condir;0es oferecidas por outros pafses. e mais 
particub.nnente os da sub-regiao, para que M<x;ambique nao fique em posir;ao de 
de.waf'tagem: 

0 Estado promovera o estabelecimento de acordos bilaterais que previnam a dupla 
tributai;ao; 

A pos.sibilidade de ace.'i.so a mercados extemos con-;titui. simultfuleamente, um a prioridade 
da industria e um poderoso factor de mobili1.ac;ao do investidor estrangeiro. A"isim. o 
Estado capitali1.ar os mercados preferenciais 4ue ainda dispf)e, a nivel multilateral e 
hilateral. sem deixar de ter em conta as disposii;fies dos acordos do Uruguay Round r:a 
matcria. Nessa mesma perspectiva. sera melhorado e implementado o regime de Zona.s 
Franc:.i.s lndustriais (ZFI) e estimulado o desenvolvimento dos "corred11res". 
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O Estado estimular:i :i :?"-~o entre investidores estrangeiros e empresarios nacionais. 
atraves da constituii;ao de "joint-ventures". corno forma de assegurar a transferencia e 
abso~ao de conhecimentos. 

6.1.3. - 0 investimento publico 

O papel atribuido al1 Estado consiste ~icamente na orentalJaO estrntegica do sector e na cria\ao 
de condi\oes para o investimento e o born funcionamento das indll.strias. Assim sendo. o 
investimento publico sera orientado para: 

a) 0 desenvolvimento de infraestruras. incluindo zonas industriais. e servilJOS (electricidade. 
agua. investig~ao e assistencia tecnica. controle de qualidade. etc.); 

b) A forma1Jao ea informa1Jao; 

c) A participalfaO em projectos prioritarios. desde 4ue essa participa1Jao constitua um 
encorajamento ao investimento. 

d) Empreendimentos complementares que criam condi'fOeS para a viabliz.a1Jao de outras 
industrias. 

6.1.4. - Privatiza~o do sector empresarial do Estado 

0 principai problema que se p6e relativamente as privatiza\6es reside no sebuimento e no apoio 
p6s-privatiza~ao. Na ausencia, nao ha garantia de que os acordos de privatiza~ao estejam a ser 
respeitados e, em particular se as empresas estao a ser reabilitadas e se e respeita da a voca1Jao 
industrial da empresa privatizada. Tem-se por ceno a ocorrencia de desvios (transforma~ao de 
empresas industriais em armazens comerciais. paraliza~ao de empresas. etc.). Porem. nao existe 
informai;:io concreta. A1;sim sendo. a'i privatiza1J0es podem nao conduz~ aos principais objectivos 
pretendidos: o reforr;o do empresariado nacionaJ ea dinami1.ai;a0 da produ1J30 industrial. 

A.., difo:uldades tern a ver corn a f alta de recursos financeiros dos novos proprietarios. 0 Fundo 
de Apoio a Reabilitar;ao da Economia. criado em 1992. a ser alimentado com recursos da-; 
privati1.ar;fies. ainda nao entrou em opera'faO. Outras dific~ldades prendem-se com a f alta de 
conhecimentos tecnicos suficientes para a elabora'faO e inplemen~ao dos programas de 
reabilitai;ao. Situar;f-.es ha em que o novo dono tern duvida'i sobre a viabilidade da produlJaO 
original face ao mercado disponfvel. Nesses ca'ios. sera preferivel negociar a reconversao da 
prnd ur;ao. 

Tendo em con ta o estado de avan'fo do processo de privati1.a1Jao. sobretudo no que respeita as 
empresa.'i a cargo da GREI. as medida'i incidirao sobretudo no seguimento p6s-privati1.a1Jao: 

a) A valia<;ao glogal do processo de privatit.a<;ao em relac\ao aos objectivos pretendidos; 

b) Defini\;ao de um programa de seguiment.o e apoio as empresa<; privati1.adas: reabilitai;ao 
(estudos ttcnico-econ6micos. estudos ce men.:ado. pesquisa de financiamento, aquisic.:ao 
de ternologia. etc) parceria. a.'isistencia a gestao. etc: 
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c) A implementar;ao do Fundo de Apoio a Reabilitar;ao da Economia: 

d) Reconversao do GREI (uma vez terminado o seu mandato) no seguirnento.: apoio as 
empresas privatizadas: 

e) Estabelecirnento de prograrnas de treinamento profissional para os trabalhadores 
licenciados ligados a cria~ao de pequenas actividades produi.ivas; 

f) Acelera~ao da privatii.a~ao das empresas ainda nao privatizadas para evitar o arnbicnte 
de inseguran~a e expect.ativa o qual conduz ao relaxamento e a conflitos (situa~;;o ja 
actualrnente preocupante). dificulta o acesso da empresa ao credito bancario e as rela~5es 
com os fornecedores e conduz a perda de encomendJS. 

6.1.5.. Reabilita~o/moderniza~o do parque industrial 

Estudos realiz.ados em 1992 no ambito do Prop;to DP/MOZJ86/01411 (ver quadro seguinte) com 
ba~ numa amostra de 164 estabelecimentos industriais concluirarn que cerca de 760/r de entre eles 
careciarn ser reabilitados num prazo de cinco anos. com predominancia dos que exigiarn 
reabilitar;ao no periodo de um a dois anos ( 37'-Jf da arnostra). A correl~ao entre a necessidade 
de reabiltar;ao e a sub-utili7.ar;ao da capacidade instalada e estreita. 

Quadro n°18; Distribui~o ~ necessidades de reabilita~ por sub-sector industrial 

SJB-SECTOR 

AGRO-INDUSTRIAS 
Amostra (n• \ 
Frea.relativa r%1 

TEXTEIS E VESTUARIO 
hrnost ra i r,' 1 

Freq. rel at i ·1a 

METALTJP.'.;!CAS 
hrnostra In• 1 

FreCJ. ri:-lat1•;a 

OLEOS E SABOES 
Amos t r a I n • I 
FrAa.relat1·;a 

QUIMICA 
Arnosr ra ( r. > 1 

Frea.rF"la~1·:rt 

TOTAL 
Amos t r a I r, • ) 
Fri:>q. u•lat1•;a 

TOTAL 

83 
100.0 

45 
100.C 

8 
:uo.o 

l l 
100.0 

. -... ' 

164 
100. 0 

0 

6 
7.2 

c 
c -0 

l 
15. ') 

0 
0.0 

1 
5.9 

8 
4.9 

1 

36 
43.4 

16 
3 s. 6 

2 
25.0 

4 
36.4 

3 
l~.~ 

61 
-n. 2 

2 

24 
28.9 

22 
4 8. St 

2 
25. :j 

4 
~6.4 

4 
2 3. ') 

S6 
34. 1 

3 

8 
9.6 

5 

'.) 

O.G 

6 

22 
: 3 . 4 

4 

9 
: ~. s 

. . ..... 
3 
: : • ::.i 

19 

F0nte: ~ro]ecto DP.M~Z. &6;014: V.L1cF"sk1nd: Necessldddes de reaol:~~a~as de 
instalac3es industr1a1s . 

. . . , 
'. 

;..r.d1 ... ;,:~~r.:.d1~~, Otf'JDI/~IE, 1992. Co!1ce1~rj d~ r~arj1~1tar;·ao t;t:l1zad,....,: 
O - Irrpr·up~!A?r.~1; 1 - :;ust1ru1r ar~ rJ:>1s ano~; 2 - p .. ~at,1lita.:;a0 '.'""ju 
sur~r1~u:'.'" .. ·r1) d•·r.rro rl'~ urr~ prrtzo d~ d 1"J•~~ a c·1nr:~ an·J~:; j - "/1dr1 ilt::l '1P 
c1nr·-:) d rl..-·i: dr.~j:-·.; 4 - fndJ:·. d• .. l!) dnr_.,~i d~· ·11~lri tl~:..:; s - r:a-:;, ~~;r1~_.r·~f;..::_n~1c... 
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A necessidade de reabilitai;ao e extensiva a todos os sub-sectores industriais. Os t.exteis e 
vestuarios sao o sector mais necessitado de reabilitai;ao. com cerca de 85CK dos estabelecimentos 
a e:Ugirem reabili~ao ro perfodo de are cinco anos. seguido das agro-industrias com 79.SC/c. dos 
6leos e sab0es com 73'1, e da metalurgia com 62.S'k. 0 sub-sector das industrias qufmicas e o 
que apresenta menos necessidade de reabilitai;ao (47CK da amostra a ser reabilitada ate cinco 
anos). Info~0es recentes confinnam a validade dessas consta~Oes. Tem-se. no entanto. como 
certo de que a situa~ao actual e ainda mais grave. uma vez que os investimentos ck reabilita\ao 
foram escassos nesses U.ltimos tres anos. 

O custo dos investimentos de reahiliia~ao devem ser estimados caso a caso. Porem. quando se 
tern presente que os investimentos de reabilita~ao devem cobrir mais de 70~ do equipamento 
existente. fica a clara n~ao de que os montantes envolvidos sao elevadfssimos. A tftulo 
indicativo, avan~am-se alguma.-; estimativa.'i de invesnmento de reabili~ao: cerca de US$ 300 
milhoes para quinze empresas do sub-sector alimentar e agro-industrial, incluindo US$ 170 
milhoes para tres a~ucareiras; US$ 120 para os texteis e vestuarios; US$ 90 milhoes para os 
materiais de constru~ao; US$ 12.5 milhoes para os 6leos e sab0es; US$ 30 milhoes para as 
embalagens (inclui novas unidades); US$ 18 para cu; serra~0es de madeira. incluindo material e 
equipamento de transporte. 

Estrate~ia de reabilita~iio 

Se a utiliza~ao da capacidade te6rica nominal da industria nacional fosse elevada para 80'1, a 
produtividade e a produ~ao poderiarn crescer mais de 3 vez.es. Isso seria suficiente para atingir 
no ano 2007 o nfvel de produ~ao de 1973. Portanto. em ;>rincipio, a estrar:tgia industrial poderia 
ser baseada na injeo;ao de novo capital para promover investimento de reposi~ao. manuten~ao 
e aprovisionamento. 

Contudo, a infonmi;ao apresentada na Pane I deste documento. sobre a evolui;ao recente e a 
situa~ao actual da induYLria transformadora. indica clararnente que o sector se tom0•1 m.ais 
sen'ifvel aos problema'i conjunturais da economia por causa da sua fraqueza estrutural. Portanto. 
uma estraregia dirigida rio sentido de repor a capacidade do CK:tual parque indw;trial sera 
in'iuficiente. e mantera a dependencia extema e o atrazo tecno16gico da indus!ria nacional. Nern 
toda'i a'i empresas merecem ser reabilitada-; e nem toda a producao retomada. A reabilitai;ao deve 
. .;er selectiva e orientada por C(irn;iderai;<">es de mercado pela po:;sibilidade de vir a ser competitivo. 
Casos ha em que a mudam;a eluu a diversifica\aO da produi;ao consritui alternativa mais avisada. 

Os investimemos de reabilitai;ao e substituii;ao envolvem custi)S elevados. Tais investimentos s6 
se tomariio ctica1.cs e serao justifidveis se forem enquadrados num programa de modemiza~ao 
e assimil~a1> de nova recnologia. mais adaptada a explorai;ao dos recursos nacionais e as 
exigenci;L'i intemaciona.is de qualidade. e mai:-i comperitiva. 

A capacidade te(irica nominal instalada niio corresponde, actualmente, a capacidade real 
dispor,fvel ou possfvel de repor, pois nem toda a capacidade ocio:.a poderii ser recuperada. 
Portanto, nova-; capacidades dev~rao ser criada'i. Da mesma forma, algum investimento. ainda que 
re<luzido. Jeve ser feito para densificar a estrutura industrial e aproveitar nova-; oprtunidades de 
mercado ou nova-. vJ.J1tagens comparativas. 
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A estr.negia a adnptar mais do que de simples reabilitai;ao deve ser de moderni1..a<;ao do sector. 
vi'\aJl<ln recon..;truir o tecido industrial. mediante: (a) a reestrutura<;~o do actual paniue indu-.trial 
n" 1.:nntextn da 1.:cnstrui;ao de um tecido industrial mais efi1.:iente. modemo e competitivo: e <b> 
,, desenv,llvimcnto de mwllS progr.unas industrial-. que poten1.:iem novas vantagens 1.:omparativas. 
e l.Tiem liga<;lles e externalidades positivas da indlistria nacional. 

~o emanto. e tendo em ate~ao os atr.uos ja acumulados em termos de reabilitai;ao e a situa<;ao 
gritante de algumas empresas. e aconselhavel. em certos casos (existencia de mercado. p.e.). a 
reali7~ao de investimentos minimos de reabilita<;ao para prolongar a vida util dos equiparnentos. 
ate que estejam reunidas condii;0es para uma aci;ao mais aprofundada. 

Medida.s 

As ac<;l°les de reabilitai;ao industrial ter11 sido escassa-;_ Isto e particulannente verdade no sector 
das pequenas e medias industrias privatiza.das. Os novos proprietarios experimentam grandes 
dificuldades em assumir as responsabiliades contratuais em termos de reabilita~ao. por diversas 
r.:tzl"les: (i) Falta de conhecimcntos tecnicos adequados; (ii) Falta de recursos financeirns para a 
realiza<;iio dos investimemos: (iiil Incerteza..; ligada.; a viabilidade da actividade original da 
empresa. 

Per.mte essas dificuldades. algumas empresas estao paralisadas ou perto disso. Mais grave. outras 
sao (podem sen desviadas da sua finalidade industrial (transformadas em actividade comercial). 
A persistir. a sit~ao poee acarretar grandes perigos para o sector industrial. A privati1..a(io nao 
teria os resultados pretendidos. correndo-se o risco de re-privatiza<;ao12 com todas c1.s 

consequen~ias dai advenientes. 

Assim. recomenda ·se a adoJ)\:ao e implementat;an de um programa de apoio a 
reabilitac;ao/privatv.ai.;ao destinado a prestar a-.sistencia a.., pequenas e mediao; industria.; em area-; 
1.:omo: 1i) Estudos tecnico e econ6miw de reahilita!Jao; (ii) Gestao da empresa e forr.ta<;ao; (iii) 
Tran.;ferencia de tecnologia: (iv) Engenharia finan1.:eira do projecto e pesquisa de financiamento: 
(v) de-.envolvimento do ~arceirismo. 

0 programa incluiria um estudo previ(. da\ areas prio1itarias de reabilitai;io tendo em conta os 
ohje1.:tivos de de.;envolvimento industrial !exponai;ao. p.e.). a<; disponibiiidades de men:ado, a 
exi.~tenciJ Je vantagens 1.:omparativa.o;. etc. 

Entretanto. sera ne<.:c.;sario imrlementar um programa tampao. como ficou dtlll atris . 

.• E; ...... r.'i•· ~·,,, r;r_:,r :-~.·-r,r~·/,.). .. :;:d"',.,....sr, rJ r~·!"Gmrlr]r,1 r;~-:i--,, F.:""..=t.d ........ ,...Id::; ... :-r.r ..... r'-'~; ... J"";, 

~, ... ,: r ..... _. .... , r·:.:rrif .... !" l m .. ·r.~ ',, 1--Jr1~-. --,,f.1r 1 r;d-::""':,,.": ,...:-.1r .... t ....i.t t~,;J l :-~ t.1'..,I r1rir~ '-: ,...l .... _,:"": ;,",,"/",._-, 

~;!',[1!~i:.:·•/1r:r<'·, ... r; :dn--;dt:1~;1t"I"',; ;,1Jt/:{•r1u~r.-·· rJ~· r1r1'..'i:--.... r1r,...1 ...... '°'~"~;,.., ri;... r .... r:·1dt~;.-~.-.i. .... ~·r1,..,. 
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6.2. - MELHORIA DO AMBIENTE INDUSTRIAL 

6.2.1. - Simplifica~o e racionaliza~o do ambiente regularnentar 

O ambiente regulamentar e dos procedimentos em M~ambique e complicado, confuso e 
excessivamente burocr:itizado. Apesar dos esfo~os no sentido da cria~ao de uma economia de 
mercado, os regulameiltos e procedimentos, o ambiente regulamentar guarda reminesc.Cncias do 
passado. A administra~ao publica e particulannente ineficiente. lsto se traduz em perdas de 
tempos e custos elevados para as empresas e em desincentivos ao investimento no sector 
industrial. 

Os industriais considerarn que o estado actual do ambiente regularnentar constitui um dos 
principais constrangimentos a cria~ao e ao funcionamento de uma empresa A simplifica~ao do 
ambiente regulamentar tera como objectivo apoiar a actividade econ6mica atraves da cria\ao de 
um quadro reguiamentar e de procedimentos que introduza a trnnsparencia., rigor e previsibilidade 
nas rela\OeS entre o Estado e us agent.es econ6micos. 

Muitos aspectos tern a ver com a mentalidade e postura administrativas. logo, apelam a medidas 
com efeito no longo prazo. Assim a reforma administrativa e sua desburocratiza'Yao tendentes a 
rnelhorar a eficcicia do sefVi\o prestado sao medidas de fundo a serem adoptadas. Elas devem ser 
acompanhada'i de uma profunda mudan~ da mentalidade fiscalizadora, senao criadora de 
problemas. existente e perceptive} tanto na feitura das leis como na sua aplic~ao, para uma 
mentalidade facilitadora da actividade econ6mica. 

No entanto, muitas ac\oes com irnpacto na melhoria do ambiente podem ser realizadas a cuno 
prazo e ser1~ grandes custos. Ela'i respeitam a rem~ao de varios entraves burocraticos e 
processuais. A'isim: 

Na area da autoriza\3.o do inyestimeoto 

Reduzir as exigencia' no que respeit1 a documenta~ao que acompanha a proposta de 
investimento, f imitando-a'i as informa'YOeS que provam a idoneidade do proponente. 

Eliminar a ex.igencia do estudo de viabilidade. Ao;sim sendo o formulru-io de apresentaiyao 
da'i proposta<; deve s... r .;implificado com a elimina'Yao dos ao;pectos que s6 um estudo de 
viabilidade pode determinar. ~esta etapa. a informaiyao a solicitar vi'ia unicarnente avaliar 
a conformidade da propmta com a'i politicao; de desenvolvimento do pals; 

Eliminar a ex.igencia de apresentaiyao de projecto recnico-econ6mico para a~ proposta de 
aumento do capital social; 

Agili1.ar o processn de decisao com a racionaliza\ao do numero de instancia'i e dos 
criterios de decisao. A elimi~a.o da etapa de avaliaiyao da viabilidade tecnica e financeiro 
do projecto cria condiiyfies para a fix.ai;:ao de prazos muito curtos. 
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~a area do re~i.sto e no:ariado 

Diminuir os encargos de registo para oiveis mais compativeis. Ter em at.e01;ao a situaljiio 
particular das pequena.-; e microempresas. cuja formaliza<;iio deve ser encarada: 

Agilizar os procedimentos notariais e a publica<;ao dos actos no Boletim da Republica. 
Rever a pr.itica sist.ematica do reconhecimento da assinatura. 

Na area do licenciamento industrial 

Eliminar ou tomar automatica (sob simples apresenla'fao do registo comercial) a 
concessao de licem;as de importa<;ao e exporta<;ao para as empresas industriais; 

Reduzir o licenciamento pela entidade de tutela do sector a licen<;a para entrada em 
funcionamento. mediante vistoria das instahir;6es. 

Na area fiscal 

Prosseguir com a racionaliza<;?o do sistema facal; 

Racionali7.ar a cob[aD\a do i.-nposto de selo. su~tituindo a pratica dispendiosa de selagem 
dos recibos e remessa de c6pia ao Ministtrio encarregado pela-; Finan<;as par 
procedimentos mais modemos (impostn guia. p.e.}; 

Simplificar a cobran<;a do imposto de circula<;ao; 

Refo!"'f ar o controle aduaneiro; 

Tomar autom~tica a concessao dos incentivos com a autoriz .. 1<;ao do investimento para 
redu1jr a.'i incerteza.-; e possibilidades de arbitrariedade. Eliminar. assim. o certificado de 
investimento (e o leque de exigencia." associado) e a necessidade de confirmar;ao pela 
entidade tributaria; 

Clarificar. operacionali1ar e agili1.ar o sist.ema de "Draw-back"; 

Simplificar os procedimentos Je repatriamento de capital estrangeiro. 

Simplificar o processo de impori.u;ao para as empresa'i indu."itria'i, as quais nao devem ser 
tratadas como simples empre"a.' comerciais. Estudar a pos-;ibilidade de elimin~ao do 
BRJ. Em altemativa elevar o tecto exigivel e alargar o pram de validade do BRI; 

Agili1ar o prrn::esso de alo<::a<;ao ue fundos para a importa<ra<> de mattria prima. 
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Na area iaboral 

Simplificar OS proc.edimentos administr.1.tivos ligados a aplicai;ao da legislai;ao do trabalho 
(comunica<;ao ao Ministerio do Trabalho das horas extraordinarias recebida.'i. da.-; 
varia<;6es dos salanos e outras regalias. da-; folha.-; de salano. etc.). 

Na area da infonn~ao 

Proceder a clivulgai;ao sistematica das leis e regulamentos e dos procedimentos que os 
acompanham junto dos agentes econ6micos. A f alta de infonnai;ao tende a tomar ainda 
mais nebuloso o ambiente regulamemar. 

Consciente da situa<;ao. o Govemo teria ja aprovado em Conselho de Ministros um pacote de 
medidas em vi.\La a simplificar os procedimentos. sobretudo no que toca a autorizai;ao e ao registo 
do investimento. 

6.2.2. - 0 financiamento da indtlstria 

A im:apacidade do sistema financeiro em atender as necessidades de financiarnento de cuno e 
Ion go prazo da industria. constitui um dos problemas mais critico que o sector enfrenta. 

Nao obstante a'i melhorias registada-; com a liberali~ao, o .;i5tema bancario continua ainda 
pouco desenvolvido. A banca ainda pouco consolidada e aversa ao risco a economia utiliza os 
poucos recursos disponf veis para financiarnento do curto prazo. Ainda assim, o sector industrial 
e preterido em relar;ao a outros sectores considerados mais seguros e mais rencaveis. 

0 sector empresarial publico ou privado esta descapitalizado e nao disp6e. naturalmente de 
recursos proprios para face a ::ituar; kl de declfnio C·Jnstante da industria mor;ambicana A 
reabilit.ai;ao do sector e tarefa inadia•;el. Embora nao se disponha de uma avalia<; ~ global da'i 
necessidades de financiamento para a industria. alguns numeros parcelares deixam pressupor a 
sua magnitude. Por exemplo. no escudo do sub-sector de texteis e vestuario cstimou-se em 800 
milh<->es de d6Jares americano:; a'i necessidades em capital fixo e capital circulante. para um 
periodo de cinco anos. 

Face a este panorarr.a. importa encontrar saidas apropriadac; para o financiamentc do sector 
industrial. A manutenr;ao da situa<;ao acwal pode inclusivamente comprometer o processo de 
privati1.a<;ao das empresas. Alguns sinai~ di.-;so ja sao perceptiveis. 

a) Mecanjsmos bandrios 

Linba) de credito especjais para a jndustria 

Face aos montantes envolvidos e ao baixo nivel d:t poupan<fa inte'lla, o financiamento da industria 
devera provir. no essencial, do exterior. preferencialmente na forma de dnnativos e emprtstimos 
concessionais. para nao sobrecarregar ainda mais o :;ervi~o da df vida extema. 

A criar;ao. atrave.-; de fundo'\ externos. de linha'i de credito especffica'i pard a industria junto da 
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banca comercial constitui a alternativa mais valida.. uma vez que permite atenuar a aversao al1 
riSCO patente :10 sistem41 bancfufo e direccionar 0 credito para areas OU segmentOS e objeCtiVOS 
espedficos CP~l. microempresa.o;. reabilita\ao. j6vens empres:irios. mulheres empres:irias. etc.). 
~o emanlll. a experiencia vivida aconselha que par.i terem maior efid.cia haver.i que introduzir 
maim realio;mo no desenho da.-; linhas de creditu. tend1J em conu a situa\ao de crise da industria. 
a instabilidade macroecon6mica. o estado de desenvohimento da capacidade empresarial 
nacional. a situa<;ao particular dos empres:irios emergentes. entre outras. Em particular. as 
seguintes medidas sao recomendadas: 

Aligeirar a burocracia e os prccedimentos em ordem a encurtar os prazos de aprovai;ao 
dos creditos. Nesse sentido. devem ser simplificados os processos de avali~ao de 
prop:tos. Da mesma forma quc o envolvimento do doador deve ser reduzido. eliminando
se a necessidade de <!prnva\aO de todos os emprestimos: 

Cnmbinar o credito com a forma\ii.o e a ao;sisrencia t.ecnica <prepara\ao de projectos. 
implementa<;ao. planearnento financeim e gestao, etc); 

lncluir a pos.'libilidade de finaociamento do capital circularite (com possibilidade de criai;ao 
de "revolving funds") e do investimento em moeda local: a necessidade de sanearnento 
financeiro da.o; empresa.o; a-;fixiacbs por dfvida.., antiga'I. especiat'l"ente das empresas a 
serem privati1.ada-; deve ser considerada: 

Compatibilil.ar as condi<;fles de financimento. e do financiamento do c:ipital circulante em 
particular. com u ciclo produtivo na industria; 

lntro<lu1ir maior tlexibilidade na fixai;ao e determ~ao dos fundos proprios d'1 prnmotor: 

Atenuar as exigencias em termos de gar..mtia outras que os equiparnentos e instala\ries 
fabri-;: 

Mdhorar a informa-;all subre os pnK:cdimento..., e mecanismos de acesso ao credito. 

A rn1bticui<;a11 cfo linha., de credito para apuiar a reahilita\ao da.., pequena.-; e media.-; privati1.ada.'i 
n11 amhico do GREI e uma pri11ridade. 

Euru.l.us finam:eiws especffirns 

O FumJv de fomento a P-:quena lndmtria (fFPll foi criado pelo Govemo em 199(J para atender 
is nen.·~.sidaJes partirnlare, de financiament1i para a micro e" jXl]Uena indust'.ia (me nos de 25 
trabalhaJores). Com efeito:(i) a especificidade µr6pria e a tluidez desse sector que dificulta 
partirnlarmente o relacio~amento com a banca: (ti) a..., diticu!dades da banca em lidar com esse 
se':tor. qua por Je-;conhccimentc. quer dev1do aos alto.., custos adrninistr::.tivos da cedencia de 
pe4uenos capitais. ou ainda pela complica\ao que a.s opcra1./1es d~ reem bolso envolvem. 

0 FFPI devc ganhar maior opcracionalidadc nos pr<>ximos tempo-.. 0 :nodelo adoptado FTP! 
comb;nara o financiamento com Js.;istcncia tb.:nica ODIL O:"\C\. ;.:.-;sist.Cncia bilateral. etc) ea 
a..:olahora<;;:m Jc organ1smos intermcdiaria.-, (()~Ci\. a_..,.,.><.:ia\<->C.I\, etc) cntrc m pcqucno., 
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pnlmotores e o emprestador. 0 FFPI pmcurara estender as suas accividades. progressivarnent.e. 
por forma a cobrir o t.errit6rio nacional. 0 FFPI mobili:.:ar:i e administrara fundos pmvenient.es 
de v{uios doadores e visando objectivos especfficos. afim de evitar a prolifer.11;ao de fundos fora 
do si.stema bandrio. De igual modo 0 FFPI estabelecera mecanismos de coordenar;ao 
institucional cnm outra."i organiza\OeS que actuam na area CGAPI. BPD. IDIL .. ). para melhor 
hanmmiza\at1 das polftica.1; e da aci;an ~ para a capitali1ai;ao das experiencias. 

Adici~malmente. o FFPI ir.i experirnencar no sector informal de produr;ao de bens e senir;os 
industriais a utiliz.ar;ao de ttcnic;~s ja experirnentadas noutros paises. tais como o "grassroots 
credit". 

0 .Eund.1.L.d~...Apoio ao Empresariado Nacionll. cujos recursos devem provir das receitas de 
privatizar;ao de empresas ainda nao foi implementado. As necessidades de reabilitar;ao p6s
privatizar;ao tomarn urgente a entraJa em foncionamento do Fundo. 

Outros mecanismos 

Sera estudada a \iabilidade de criar;iio de outros mecanisrnos de financiamento, incluindo a 
constituir;ao de um banco de investimento. 

Medida.s tendentes a facilitar o acesso ao crtdito 

Bonifica~ac1 de juros 

0 nfvel da taxa de juros t.e1n. segundo opiniao dos industriai-;, desencorajado o recurso ao credito. 
Estudos preliminares levados a cabo no ambito do projecto DP/MOZJ86/014 t.endem a 
demonstrar quc- a.1; taxa.o; de juros. nao obstante a elevada taxa de inflar;iio. sao incomporuiveis 
para a maioria da.-; empresas. Esta conclusao apoia-se no estado geral de crise da industria 
m11\a.'Tlbicana e. panicularmente: 

a) no fact<. de a taxa de retomo na industria ser inferior a'i taxao; de juro pag:...<; pelo credito: 

b) nl' pcriodo Ion go de rtrnpera<,;ao do capital circulant.e na industria que e. nonaa!ment.e. 
supenor a 18 meses: 

c) na fraca taxa de utili1ar;ao da cap:icidade instalada das empresa<;, o (\Ue faz com que a 
inllairao seja absorvida pelos custos sem ser. no ent.mt.>. reflectida int.egralment.e nas 
venda.s. 

A imperiosa e urgente necessidade de recuperac.;ao da industria m~ambicana recc menda que 
s.:jam constituidos fondos para h(1nific;u;ao de juros. como medida excepcional e temporana. 
aphdvel :i projectos/sub-sectores pnoritarios. A bonificac,:ao de juros permitir<i ao Estado 
direccionar () invcstimenio nura a."i area.-; prio1Jtiria.'i da polftica industrial. 

A necessidade de prese.rvar;ao Jos crittrios de gestiio do sis1ema bancario comercia: implica que 
tai-; fundo:-. d1 vam -;er tinanciados re 1'> Est.ado. directamente ou a~aves da comunidade 
int.cma<.:ional. 
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Como foi referido anterilmnente a questao do fomecimento de garantias constitui urn factor 
lirnitati\'o do acesso ao credito. Para alem de urna melh0r pondera\iio das exigencias actuais da 
banca e;n mat.eria de prestai;ao de garantias e de uma si.rnplificai;ao I! di'ninui\iio dos custos dos 
ai.:tos notariais a...;sociados a constituii;ao de hipntecas. deve ser esrudada a criai;ao de fundos de 
garanria (junto do IDIL. p.e.). 

b) Mecanjsmos de financiarnento nao banc3.rios 

Os r:1ecanismos de financiamer.to nao band.rio (que niio implicarn o endividarnento). tais <:0mo 
o capital de risco. o mercado de aci;6es. o leasing. etc .• nao registaram desenvolvimentos 
significativos em Mo<;ambique. para alem de urna receate experiencia na area do lea<>ing. No 
entanto. esse tipo de rnecanismos apresenta um grande interesse para o fo1anciarnento do 
investimento industrial. com a vantagem de nao representarem novas divida.-; para as empresas. 
O estudo desses mecanismos e da sua aplicabilidade em M~arnbique deve. pois. ser encarado. 

0 capital c!e risco constitui um instrumento de financiarnento apropriado para a situa<;ao vivida 
em Mo\ambique. em que o promotor privado dificilmente consegue reunir o capital pr6prio 
exigido. Esse mec misrno permire a partilha dos riscos e represent.a urna .nodalidade de 
financiamento sem contraci;iio de dividas. Ate a cria\iio de instiruii;6cs de capital de risco. 
algumas experiencias poder.i ser realizadas. Assim pode ser criado no ambito do FFPI/IDIL uma 
fai..Jidade de comparticipai;ao atraves de capitais de risco. As privatizai;6es oferecem ao Estado 
a possibilidade de con.o;,ervar urna partii:ipai.;ao tempor3.ria no capital social das empresas, quando 
a situai;ao o justificar. Tendo em conta as carencias fmanceiras ,~o ~ctor privado, cac;os M em 
que seja convenienre o Esta.Jo manter uma detenninada participa\iio no capital social. 
comprometendo-se a retroceder essa participai;ao aos s6cios privados ap6s um periodo 
estipulado. ou ap{>s a consecussiio de objectivos previarnente acordados. Por outro. seria 
convenienre estudar a possibilidade de desenvolvimento de mecanismos de capitais de risco por 
pane das empresa..., seguradora.'i e outras imtitui<;cies financeiras e encorajar iniciativao; nessa area. 

0 desenvolvimento ck men.:ados de c~ e outro instrumento capaz adequado a situa<;iio de 
grande dependencia da.'i empresa.'i do credito banc3.rio. No entanto. <' seu desenvohimento s6 
pode ser encarado a me<lio/longo pra1.o. ap6s a realizar;ao de estudos de viabilidade. Entretamo. 
as privati1.a1/les 1.:on.;tituem uma opo11unidade para o lan\amento da venda de ac<;oes no mercado. 

0 ~ en'iJ.ia os seus primeiros pa.'isos er.1 Moi;ambique. 0 lea.o;ing pock apresentar um grande 
interesse par ... o financiamento do equipamento para a reabilita1Jao/modemi1.a<;ao da.<i empresa.'i 
industriai.'i. 0 seu im.eresse para o firuinciamento de nova.'i empresa.o; parece ser limitado. 0 lea.'iing 
pode ainda conrrihuir para aJiviar o problema da.<> garantias. uma vez que a empresa de :ea<;ing 
conserva a propriedade dos equipamentos. 

0 capital cstran~eiro constitui :.ima fonte altemativa de financiamento, pelo qi;e devera ser 
estimulado. Porem. deve notar- se que a contrihui<;ao mais importante do investimento estrangeiro 
residira na transfcrrncia de tecnologia e "know-how". e no acesso a mercado" extemos. 

As oportunidadcs oferecid<is pela !ijuda extema. ~on.'>tituerri igualmen~ possihilidades de 



financiamento para a iOOll.stria. Varias moda.lidades porlem ser utilizadas: linhas de credito. ajuda 
a importa~ao de insumos. fomecimefllo de maquinaria e equipamer~os. financiamento de 
projectos. etc. Destaca-se. ainda. o papel das ONG's no apoio as micro-empresas ea produ~ao 
informal. A eficiencia recomenda que a.<> ajudas nao devem ser ligadas. 

6.2.3. - Proteqao da indlistria nacional 

A recupera~ao da industria m~bicana. debilitada por 30 anos de guerr.:: e asfixiada por 
politicas e cond~5es ambientais panicularrnente adversas. exige uma protec~ao efectiva durante 
um periodo determinado ate poder construir as condi~0es tecnol6gicas e de mercado que a tome 
competitiva e eficiente. Nao se trata de proteger indiscriminadamente todo o tipo de inoustria. 
mas sim de conceder um grau de prc,""c~ao suficiente e durante um perfodo de tempo Emitado, 
as industrias que tern a possibilidade de se tomarem competitivas. 

A forte dependencia <las impo~0es e o fraco pendor para a exporta~ao fazem que a polftica de 
cfunbio nao resulte nurna pro~ao da industria naciona.l. Pelo contrario, a incerteza ligada a taxa 
de cfunbio e as dificuldades de acesso as divisas aumentam o grau :le constrangimento da 
indu~tria. 

A Conuibui<;ao Industrial fixada actualmente em 40%- dos lucros liquidos e a principal tributa~ao 
directa sobre a'i empresas indu~t:r:iaais. Existem tres f.)rmas principai'i de impostos indirectos 
afectando o sector ;ndustrial, nomeadamente: o imposto de circul~ao. 0 impasto de consumo e 
as tarifa<> aduaneiras. 

A carga fiscal e ainda elevada para as empresas industriais. A aplica~ao em ca'icata do impo'ito 
de circula~ao penaliza a indwtria. 0 imposto de consumo e as tarifas atjuaneiras, incluindo .JS 

Emulume11tos Gerais Aduanei:os carecem de uma revisao da sua estrurura e nfveis. 

A an:ilise da'i tarifas aduaneira<> indica qu.::. em regra, os bens terminais da industria nacilinal 
beneficiam de relativa protec\:ao nominal em rompara~ao com os bens term;nais equivaientes 
imp"rtados. E<>tudos rece11ces cakulam a taxa media de protec~aci nominal em cerca de 47o/r:. o 
yue nao e considerado c_r:essivo para um pais em desenvolvimento. Os mesmos estudos 
demon.;trarn. portm. que na realidade a industria nacional esta confrontada com uma protecc;~.o 
negativa. calculada. em media, em cerca de · 131 'li:. 

fsso porque muitos produtos concorrentes entram no pafs ilega.lmente e evadem-se do respectivo 
pagamemo dos impostos. Ta.l situa\:ao gera uma wncorrencia de~leal e insustentavel para a 
industria nacional. Acresce ainda uma perda de receitas consideravel para o Esta.do que: (i) deixa 
de cobrar impostm. sobre os bens importados ilegalmente: (ii) cobra menos impostos sobre uma 
pmdu<;ao industrial cada dia mais esca<;sa. Nos tbcteis, que sao um sub-sector onde a industria 
nacional disptie de vantagens comparJti va~. a situa<;ao e elucidativa. A cobran~a de impostos 
registou uma quebra devido ao declfneo constante da produc;ao de mais de US$ 7.5 milhoes. em 
1989, para menos de US$ 500 mil, em 1993. 

As medida'i recomer.dada'i inclu~m: 

a) 0 reforc;o im~diato do controle aduaneirn na'i fronteira'i. 0 pnx:esso ja foi iniciado pelo 
G1.vemo. 
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b) 0 prosseguimento da reforma do sistema fiscal visando o estabelecimento de uma politica 
5scal que e.stimule o desenvolvimento industrial; a publicar;ao de um C6digo Fio;cal 
contribuira para resolvc:r os inconvenientes que resultam de uma legislar;ao fiscal avulo;a 
e dio;persa; 

c) A revisao da pauta aduaneira em estreita coordenar;ao corr. os 6rgaos do Govemo 
responsaveis pela implemen~ao <la polftica industrial e com os industriais; 

d) O aligeiramento do EGA - Emolumentos Gerais Aduaneiros para os hens basicos: 

e) A adequar;ao do Imposto de circular;ao em vista a eliminar os etc:itos negativos sobre a 
prodm;ao nacional · 

f) A reestrut~ao do Imposto de consumo: (t) que. a medio prazo. se substitua o imposto 
de consumo sobre o valor bruto do produto. pelo irnposto sobre o valor acrescentado; (ii) 
que os produtos utilizados como bens de capital (insumos e equipamento) sofram 
tributat;ao menor que os hens de consumo final: (iv) que os hens basicos essenciais para 
o consumo sofram tributa11ao substancialmente menor que os bens nao basicos. 

6.2.4. - lncentivos ao investimento industrial 

0 de.senvolvirrento ir<lll'itrial do Pafs enfrenta obst3.culos e condicionalismos varios. A actuar;ao 
negativa desses factores. conjugado com os vultuosos investimentos exigidos e, ainda, com a falta 
de tradir;ao industrial. faz.em com que o risco associaJo ao empreendimento industrial seja 
geralmente maior do que nos outros sectores. Por outro lado, a recuperar;iio do capital investido 
na industria e mais lenta. constituindo a'isim mais um factor inibidor do i-:vestimerto industrial. 

Esse rnnjunto de raz1)es r:ontribui para que a capacidade atractiva da industria seja diminuta. 
quando colocada em competii;ao com outros sectores envolvendo menos riscos e oferecendo 
oponunidade-; de retomo em perfodos curtos. Nesta-; condii;fics, importa conceber um sistema 
de beneffcios ao investimento industrial que neutrali1.e ou mir.imize os inconvenientes at.ima 
rcferidos. e motive o potencial investidor na industria. Pur outro lado, ns inl·entivos devem 
wnstituir um instrumento de orienta~ao do investimento para ao; areas e a'ipectos considerados 
pri11ritarios. Port:mto. o si.-;tema de incentivos para a industria deve ter abrangencia e intensidade 
-.uticientes para poder responder a esses desiderat1,s. 

Sa presente era de mundiali1.ai;ii.i da er:onomia, a competii;iio para a captai;iio do investimento 
estrangeiro e muito fero1. pelo 4ue o estabelecimento dos incentivos deve tambem ter em conta 
as vant'..4gens oferecidas pelos outros pafses, e particularmente dos pafses "concorrentes" na 
matcria. f~ sabido. no entanto. que os incentivos nao constituem. por si s6, factores determinantes 
de mobili1..a~ao do investimento industriai. Neste particular. a relevfmcia ira para a'ipectos tais 
como a estabilidadt polftit.a e social. a'> condi1j(>es ambientais da industria (incluindo a'i 
infra-estrntura.-; e scr.;i;os de apoio ), as vantagen.; ~ompa.'"ativao;, etc. Porem, quando associados 
a estes outros factores. incentivos apropriados podem constituir um grandc estfmulo para o 
potem:i;.il invcstidor. 
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A Lei n° 3/93. de 24 de Junho e seus regulamentos. bem como o Regulamento de Zonas Franca-; 
Industriais. melhomram substancialmente o regime de investimento em M~ambique. 0 reflexo 
do novo pacote legislativo. ao qual deve ser acrescentado o efeito positivo da melhoria do clima 
politico. parece estar patente no awnento de iniciativas de investimento. De 1985 a 1993 a media 
de projectos apnwados foi de 19 projectcs ror ano. enquanto que no periodo que decorre da 
entrn.da em vigor da Lei 3i93 ate o fim de 1994 a media tera sido de cerca de 76 projectos 
aprovados por ano. 

O sector industrial parece ter seguido essa dinamica; nesses mesmos periodos passou-se de uma 
media :ie aprovar;ao de cerca de 3 para 27 projectos por ano. Cerca de 45~ dos projectos 
industriai<; aprovados ao abrigo da Lei n° 3/93 ja est.3.o conclufdos ou em vias de implementar;ao; 
o valor medio do investimento e de US$ 2 milhoes aproxirnadamente. 

Quadro n°19: lnvestimentos industriais aprovados ao abrigo das Leis n°4184 e 5/85 (periodo 
de Agosto de 1984 a Junho de 1993) e da Lei r."3193 (periodo de Junho de 1993 a Dezembro 
de 1994)- Valores em USD. 

APROVADOS EM EM IMPLE- A INICIAR CANCELADO 
EXPLORACAO MEl'ITACAO /PENDENTE 

N" VAU>R !'lo"' VALOR N" VALOR N" VAWR N" VALOR 

LEIS~ 24 167.760 6 6.11 I 7 9.CXX> 6 10.462 5 142.187 
E 5/R5 

LEI 3193 41 78.928 ~ 9.112 9 13.815 23 56.001 0 0 

TOTAL 65 246.688 15 15.223 16 22.815 29 66.463 5 142.187 

Prosseguindo o objectivo de melhorar cada vez mai..-. o clima de investimentos o Govemo projecta 
introduzir nova" altera<;:oe~ ao pacote legislativo sobre os ir.vestimentos. a luz da expenencia 
recolhida com a aplica~ao da Lei n°3/93. De entre as prir.cipais medida<; constarn: 

a) A simplific~au do formulario de apresenta<;:ao de proposta<; de investimento que pa-;sara 
a comer apena.'i a informa~ao de ba'ie necessana; 

b) 0 aligeiramento do processo de avaliai;ao, registo e de tomada de decisao atraves . 
. mmeadarnente:( i) substituic;ao do processo de avalia<;:ao por um processo de verifica<;:an 
Jus requisitos b~bicos; (ii) redm;~o do numero de: instanciao; e do pnzo de decisao e 
introduc;ao do princf pio da autori1.ac;a11 tacita; 

c) A introduc;ao da automaticidade na concessao dos incentivos; 

d) A simplific11;ao e reduc;ao do numero de documentos que acompanham a propmta de 
investimento; 

e) A melhoru1 eiou exten'Mio dos incentivos: a microempresa. a reabilita<-,:ao e modemi1.a<;:iio. 
ao material de transporte. ao stock inicial e aos bens de capital de produ<-,:ao nacional; 
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f) A redu<;ao/elirninai;ao da taxa de Ernolumentos G~rais incidente sobre os bens de 
investimento; 

g} A redu<;ao das ta.~as de constitui<;ao e registo de empresas. 

Muitas das rnedidas acima teriam ja sido adoptadas em Conselho de Ministros. 

Em vista a aumemar a eficlcia do sistema as atrib~6cs e fun<;6es do CPI serao reorientadas para 
a promo<;ao do investimento propriamente dito, de apoio ao investidor e de seguimento do 
investirnento autoriz.ado. 

O Govemo se propoe ainda adoptar urna serie de rnedidas em areas afins tais como: agiliz.a<;ao 
do processo de concessao de terrenos. a simplific~ao do sistema de concessao de visto aos 
operadores econ6rnicos estrangeiros bem corno a melhoria do atendunento nas fronteiras. a 
revisao da estrutura das taxas de registo notarial bem corno a sua redw;ao para nf veis rnais 
pr6ximos dos pad.roes intemacionais. 

fatas medidas teriio sem duvida efeitos positivos na intensific~iio do investimento industrial. No 
entanto, recomenda-se uma melhor ponde~o da proposta de introdu<;ao de urn dep0sito cau<;ao 
para a obten<;ao da autori1.a<;ao de investirnento. o qual, para alern ue outros inconvenientes, 
podera se traduzir nurn poderoso desincentivo ao investimento13

• 

6.2.5. Melhoria do acesso a importa~o 

As dificuldades de acesso as impo~6es de marerias prirnas e consumos interrnediarios rem sido 
um dos rnaiores problernas enfrentados pela indu·.tria, sendo um dos principais causas do declineo 
da produ<;ao industrial. A falta de pe<;as sobr~ssalentes acelerou a degrada<;ao do parque 
industrial, inclusive dos equipamentos instalados depois da independencia. 

A recupera<;ao do sector industrial e pois largamente tributaria de rnelhoria.i;; a rnnseguir-se na 
area da.'> importa<;c>es. As medida.i;; a serem tomadas nesse sentido incluirao: 

a) A simplifica<;ao dos procedimentos de irnpo~ao. Deve-se estudar, entrc outros: (i) a 
possibilidade de elimin~iio do BRI para a.i;; importa<;6es industriais; (ii) a supressao da 
licen<;a de importa<;iio e exporta<;iio para as empresas industriais; 

b) A atribuK;ao de prioridade de aloca<;iio de divisas para as importai;0es de materia prima. 
consumos intermediarios e pe<;as sobressalentes; 

c) 0 aligeir.imento da.i;; exigendai;; de dep6sito de contravalores em meticais na importa<;ao 
de materia prima. consumos intermedianos e pec;as sobressalentes. Com a continua 
desvalori1.a<riio do metical este sistema agrava a situac;ao financei;·a da.i;; P:mpresas. 

Seq~~~o a proposta, a autorizacao do investimento superior a USS 
50.000 fica condicionado A ~restacao de 11m dcp6sito caucao/garant1a 
corrPspondente a 5% do valor do investimento, mas nunca superior a U~~ 
~00.000. Esse dep6sito reverter' a favor do Estado caso o inicic de 
pro)erto nao se ver1fjcar na data pevista. 
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6.2.6. Prom~o da exporta~o de produtos industriais 

o desequilibrio das trocas com o exterior e um dos mais graves problemas que enfrenta a 
economia m~ambicana. A e.scassez de divi.sas e um dos contrangimentos a recupera~ao do .:>ector 
industrial. Por outro. a expansao do sector industrial exige. tendo em conta a pequena 
dirr.ensao do mercado intemo (resultado do fraco poder de cornpra da popula~ao ). a procura 
mercados extemos. 

As expo~6es tradicior.ais. o cajU. o ~u\.ar. a copra e o cha. declinaram forternente. em virtude 
da guerra e da falta de manutern;ao dos equipamentos produtivos. 

0 pais disp6e de um potencial exportador. sobretudo baseado nas agro-industrias e nurn leque 
de industrias que poderao se orientar para a exporta~ao caso aumentarern a sua eficiencia e 
condif;6es propfcias forem criadas. As enormes possibilidades da agricultura. a exisrencia de urna 
base de recursos naturais e energeticos. a situa~ao gecrecon6rnica e disponibilidade de bons 
portos e dos corredores de transporte. siio factores que podem potenciar vantagens comparativas 
para o pals. desde que acrescentados factores dinamicos, dr. entre os qJais ganhos de 
produtividade. 

0 desenvolvimento da expo~ao de produtos manufacturados enfrenta todos os p!"oblemas que 
sao comuns ao sector industrial. Em particular, os principais problernas que afectam o 
desenvolvimento da exporta~ao de produtos industriais prendem-se, de acordo corn um recente 
estudo do Banco Mundial com tres aspectos 14

: (i) a dificuldade de obten~ao de materias primas 
e outros consumos intermediarios a pre~os do men:ado intemacional; (ii) a falta de instrumentos 
creditfcios apropriados e de rapido acesso: (iii) a falta de conhecirnentos tei;nicos e dos rnercados 
de exporta\ao. 

A prom0<.;ao da-; exporta\6es apela para a implementa~ao de urn leque de medidas. incluindo as 
seguintes: 

a) Rever. regulamentar e aligeirar os procedimentos ligados ao sistema de importa~ao em 
regime livre. Os mecanismos existem (Arrnazens alfandegados. Armazens especiais. 
Rrgime de Drawback). mas o seu funcionamento tern sido muito deficiente; 

b) Dar prioridade no aces.so as divi'i''.S as empresas exportadoras e rnelhorar as condi\6es do 
credito: criar mecanismos de credito a exporta\ao de acesso rapido e melhorar a 
abrangencia e eficiencia dos esquema~ de retenirao de di visas de exporta~ao; 

c) Promover e direcc;onar o mvestimento estrangeiro para a cria~ao de empresas 
exportadorali e desenvolver a colalJora~ao com empre'ia'i estrangeira<; no sentido de 
facilitar o acesso a mercados extemos e a aquisiirao do Know-How; 

d) Proceder. com caracter prillritano. a reabilitairao das industrias exportadora'>; 
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e) Dese!lvolver juntll do IPEX um sistema de informa1fao sobre mercados intemacionais. 
em culaborci1fao com institui<;0es intemacionais especia!Uadas. como o centro de comercio 
da C!\UCED/GA IT/11T e outros: 

t) Desenvolver estudos de mercado e sobre a.o; vantagens comparativas do pais no quadro 
da sub-regiao. em particular. a fim de detectar op0nunidades de exporta~ao: 

g) Explorar quotaS de expo~ao e acordos preferenciais no am bi to multilateral ou bilateral; 

h) Promover a qualidade do produto m~ambicano (condi~ao essencial para a penetra~ao 
em mercados extemos) atraves do refor~o da capacidade do INNOQ: 

i) Desenvolver os corredores de Nacala. Beirne Maputo. associado a cria~ao de zonas 
francao; industriais e p61os de desenvol\imento industrial no vale do Zambeze. 
nomeadamente. como mecanismos de prom~ao do investimento na indllstria 
exportadora. 

As Zonas Francas Industriais 

Historicamente. a_o; zona'i francas constituem um instrumento de politica industrial que visa. 
basicamente. obter beneficios indirectos para o pais. atraves. principalmente. da atrac~ ~ de 
capital estrmgeiro para o;er aplicado em industrias voltadao;; a exporta~ao. Considera-se. portanto. 
que estas industrias devem ser intemacionalmente competitivas. seguindo padr0es de qualidade 
ditados pelo mercadu intemacional. 

Os beneffcios esperad0s para o pais consistem. entre outros, num aumento da mao-de-obra 
empregada. incrememo da'> exporta~Oes. absof\=aO de novao;; tecnologiao;, acr~scimo dai; receitao; 
portuaria'i. Em mo~ambique. a fun~ao mais relevante que ao; industrias locali1.ada'i nas zonao; 
francas industriais <ZFI's) poderiam cumprir nos corredores e impulsionar o funcionamento 
ecomlmico a montante deho;. A ino;talac;ao de industria'i que incorporem o us0 de recursos naturais 
vantajosos. rnm lahorac;iks intennedia. .... contribuiria para impulsionar a constituic;ao de processos 
produtivos integrados. 

Num :nercado altamente competitivo como o dao; ZFI's. o sucesso de uma nova ZFI na atracc;ao 
de investidores ira depender do seu grau de competitividade internacional relativarnente as outra.o; 
ZFl's existentes. e nao apenas da.o; vantagens e facilidades oferecidas. 
Tom;i :;e nece .... ~ario. portanto. saber aproveitar as vantagens comparativao;; existentes. mao; 
tamhem oferecer aos potenciais investidore.'i uma legislai;ao cnmpetitiva em relar;ao as vigentes 
em outra .... ZFl's. 

Nesta perspectiva. o Governo vai pmceder. no imediato. a alterar;0es no Regulamento da.s Zonas 
hancas ind:.istriais (Decreto n°18/93. de 14 de Setembro ). Estas incluirao nomeadamente: (i) o 
al;.:rgamento d11 estatuto de empresas de ZFI as industria.'i existentes que exportem uma parte 
sigmficativa d<i sua produc;ao:(ii) a suavizac;ao e melhor adc:quar;ao do regime fiscal com 
tratamento diferenciado para a-; empresas de descnvolvimento de ZFI's e para as empresas 
industriais af instalada.'i: (iii) a simplificac;ao dos procedimentos e regulamentos. 



Por fim. as zon~ francas carecem de um programa especifico de prom()\ao orientado para os 
segmentos com maior potencial. 

6.3. APOIO AO DFSENVOL VIMENTO INDUSTRL\L 

6.3.1. Prom~o do desenvolvimento tecno16gico 

0 desenvolvimento tecno16gico e uma das questfies chave da politica industri.iL 0 atrazo 
tecnoiSgico do Pais espelha-se na obsolescencia do parque industtial. Um grande esfo~o de 
ac~o e desenvolvimento tecnol6gico devera. entao. ser feito para que a indll.stria atinja a 
eficiencia e compctitividade 
desejadas e para que possa cumprir com o seu papel de modemizador da economia. 

Mo'fambique e um pa.is receptor de tecnologias. Assim, M que velar para que a escolha e a 
se~ao de tecnologias sejarn feitas em fun~ao das condir;0es existentes. Isso supfie que se tenha 
em boa coma uma rela\iio adequada entre tecnologias capital-intensivas e trabalho-intensivas. 

Numa primeira etapa. a enfase sera posta na modemi~ao que deve acompanhar a reabilta\iio 
dos estabelecimentos industriais. Nao se trata apenas de repor a capacidade instalada. ma'i sim de 
promover a renovar;ii.o tecn61ogica das eJTtpresas. Paralelarnente, deve comer;ar-se a reunir as 
condir;f>es necesscirias a cria\ao de uma capacidade nacional de inov~ao, descnvolvimento e 
adapta\iiO de tecnologias. com acento nas tecnologias agro-rurais. 

0 desenvolvimento tecnol6gico depende rJe um complexo de factores que penetram todas as areas 
de actividade e o pr6prio contexto s6cio-econ6mico. Por isso. a questao tecnol6gica ter~ que ser 
a'isumida. por exemplo, na educar;iio. na cultura. nas polfticas macro-econ6mica'i, e em todas a'i 
estera'i produtivas. Tamrem por isso, os instrumentos da polftica tecno16gica serao diversificados. 
Em particular. corresponde considerar os seguintes: 

a) 0 desenvolvimento do espirito de adaptar;ao de tecnologia'i e de inovar;ao na'i empresa'i. 
visando a obteni;ao de produtos mais adaptados. de tecnologias melhor dirnensionadao; 
para os mcrcados existentes. de processos de fabrico mais aju.)tados as exigencia'i de 
recursos disponfveis, do desenvolvimento de insumos locais em substituir;ao aos 
importados. etc; mecani'imos de subsidiai;ao da pesquisa e o estabekcimento de contratos 
de pesquisa aplicada podem constituir estfmulos adequados; 

b) 0 estfmulo ao surgimento de organismos e gabinetes de enge:lharia e de gabinetes de 
estudo. de uma forma geral. que constituem instrumentos importantes para o 
desenvolvimento de absorpr;ao c difusao de tecnologiali; 

c) 0 desenvolvimento da inforrnar;ao e da vulgari1.ar;iio cienrifica e tecnologica. pela criai;ao 
de uma reek de informar;iio em ligar;ao com centros de informai;ao tecnol6gica existentes 
a nfvel sub- regional, regional ou mundial; 

d) 0 incentivo ao desenvolvimento tecnologico. atraves da atribui(fao de beneficios de ordem 
fiscal e outros; 
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e) A adequa\~in do conteudo curricular do sisr.ema de forma\ao. de modo a absorver 
conceitos cientfficos e tecnol6gicos. e a liga\ao do ensino a pesquisa cientifica e 
tecno16gica; 

t) A promo\3.0 do investimento estrangeiro como factor de transferencia de tecnologias. 
Nesse panicular. S.! velar:i para 4ue Cl investimento estrangeiro nao se resuma a simples 
venda de tecnologias; 

g) A prom~ao da qualidade em vista ao domfnic de novas tecnologias; 

Por fim recomenda-se a cria~a l. com base no PROD IL. de um centro de tecnologia com o 
objectivo de dinami7.ar. incentiv-.i.r e coonlenar o desenvolvimento tecnol6gico do pais. em estreita 
colabor.11;ao com institui~fles congeneres nacioncis e estrangeiras e com institui~fles de ensino. 

6.3.2. Prom~ da qualidade 

A melhoria da qualidade da produ~ao nacional de bens e servi\OS e essencial para assegurar a sua 
competitividade. quer no mercado intemo. quer nos mercados extemos. 

0 Instituto Nacional de Normaliza\ao e Qualidade (INNOQ) tera por objectivo fundamental 
impulsionar e coordenar a politica nacional de qualidade. atraves de actividades de normali~ao, 
metrologia. certifica~ao e gestao da qualidade. No quadro desse objectivo. o INNOQ 
desenvolver.i. entre outras. as seguintes actividades. a medida que se for consolidando: a cria~ao 
e prom(M;ao de um sistema nacional de gest3.o da qnalidade; a elabora\ao e divulga~ao de normas; 
a valid~iio de padrfles de medida e o credenciamento de laborat6rios metrol6gicos; a certifica~ao 
da confonnidade dos produtos e servi~os; a difusao da informa~ao pertinente; a forma~ao de 
quadros nns diversos a~peCtOS ligados a :7,CStaO da qualidade. 

Nesta primeira etapa a actividade do INNOQ tem-se centrado na consolida~ao da institui~ao e 
na nonnalv.ai;ao. A pnhima passagem para a area de metmlogia requer condi\Oes laboratoriais 
minima." e assistencia par.i o estabelecimento de um piano director. 

0 desenvol\imento do IN~OQ sera feito de forma progressiva e tera em conta a necessidade de: 
Ii) ..-vi tar a cria~ao de laborat1)rios pr6prios. a exce~iio da area de metrologia. recenseando-se 
e credenciando-se os existent.es no Pals; {ii) envolver nas actividades do lnstituto todos os 
sectores da administra<;iio in~ressados e. tambCm. os agentes economicos publicos e privados. 
a tim de assegurar a participai;ilo de todos no esforc;o de desenvolvimento de um sistema de 
qualidade: (iii) atribuir atenc.;ao especial a fonnac;ao de especialistas nas diferentes areao; de 
actua<;f111 do lnstituto; (iv} desenvolver rel u;i»es estreitao; de colaborac;ao com institui\Oes 
congeneres estrangeiras. particularmente no ambito da sub-regiao. 

6.1.3 .• Prom~o da informa~ industrial 

A escas .. e1 de infonna<;ao industrial e um facto bem conhecido. No ..:ntanto. o problema 
tran..cende J..\ ne1.:essidades da reali1:<1.<;iio de cstudos limitados. e chega a afectar a.; perspectiva.o,; 
gerai-. de de'ienrnlviment11 sectori.il. 
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Em primeim lugar. corresponde indicar que incluem-se entre os usu:irios directos de infonna<;ao 
industrial e sem pretender que a lista seja exaustiva. o pruprio MICTIJR. empresas. investidores. 
agencias de assistencia recnica. representantes dos doadores. associa<;0es profissionais. 
estabelecimento de ensino superior. consultores e pmfissionais independentes. 

Em segundo lugar. no que se retere aos tipos de dados requeridns. uma enumera<;ao sucinta deve 
destacar: dados cadastrais (empresas e estabelecimentos fabris): series estatisticas de nivel 
"macro" (agregados macro-econ6micos. produ<;ao industrial e de outros sectores. comercio 
interior e exterior. popula<;ao. emprego. etc) e "micro" (dados a nivel de empresa e 
estabelecimento fabril. tais como produ<;ao. utiliza<;ao Je insumos. capacidade instalada. 
composi<;ao da fo~a de tr.tbalho. etc): legisla<;ao; mercados. clima de investimento: refer~ncias 
bibliogr:ificas: tecnologias. 

Com o apoio do Projecto DP/MOZ186/014. foi cria<lo o Centro de Infonna<;iio Industrial junto 
da Direc<;ao Nacional de lndustria. 0 Centro integra tres pequenas unidades: estatistica. 
documenta<;ao e infonnatica recnica. 0 Centro devera manter rela<;0es de colabora<;ao com 
diversas institu~0es nacionais (Direc<;ao Nacional de Estatistica. Minisrerios. etc) e internacionais 
iONVDI. Secretariado da PTA. etci. 

Numa primeir..t etapa. o Centro devera concentrar seus esfor<;os no treinamento de pessoal. na 
aquisi<;ao de dados e equipamento. e no atendimento de consultas individuais. Numa segunda 
etapJ. sera implementada a dissemina<;ao selectiva de infonna<;ao, orientada principalmente aos 
directores de empresas. aos investigadores da area tecnol6gica, e aos quadros superiores e 
tecnicos do MICTUR. 

Parece. no entanto. apropriado que a infonna<;ao se desenvolva em sistema integrado de v:irias 
unidades especializadali. Esquematicamente. o sistema pocle ser idealizado como segue: 

Centro de lnfo~ao lndustrial-C.1.1.: unidade de info~ao estatistica sectorial: 

Centro Tecnol<igico: unidade de infonna<;ao sohre tecnologias: 

IDIL e/011 A"~ticia<;l"ies industriais: unidade de informa<;ao empresarial. 

.----------.,. 
NEXT PAGE(S) ~ 

left ELANK 
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CAPIIULO YI.: POLITICAS DE AJUSTAMENIOS INSTITUCIONAIS 

A ntl\'a postura do Estado. no contexto da tr.msi11:io para uma economia de mercado. foi 
explanada anterionnente neste documento. De uma fonna geral. competini ao Estado a 
orienta<;ao. coordena<;ao e dinamiza<;ao da economia e a cria<;ao de condi<;6es propicias ~o seu 
desenvolvimento. Do mesmo passo. ao sector privado se reconhece um papel de relevo na 
actividade produtiva de be!lS e servi<;os. As rela<;0es entre os sectores publico e privado serao. 
cada vez mais. rela<;6es de parceria baseadas no dialogo pennanente e na concerta<;ao. 

Resulta. na esteira. a necessidade de adequa<;ao da org~ao institucional do sector da industria 
ao novo contexto. Os ajustamentos institucionais a serem produzidos deverao ter amplirude 
suficiente para cobrir o conjunto do sector. por fonna a que deles nas<;a um quadro capaz de 
dinamizar e apoiar eficientemente o desenvolvimento industrial almejado. 

A implementa<;ao da politica industrial dependera. em larga escala. da capacidade institucional 
existente. E r,l)torio que a capacidade institucional do sector industrial. tanto a nivel publico 
como a nfvel privado, e ainda fraca. Os pontos seguintes tratam do refor~o da capacidade 
institucional. no que se ref ere aos recun;os organizacionais e humanos. 

7.1. - ESIRUTURA ORGANIZA TIV A DO SECTOR INDUSTRIAL 

Ministerio da lndustria Comercio e Turismo 

A recente reestrutura<;ao do Govemo operada ap6s as elei<;0es de Outubro de I 994 extinguiu o 
Ministerio da lndustria e Energia (MIE) e criou o Minist.Crio da lndustria Comercio e 1 urismo 
(MicnTR). 0 MICTUR e a inlititu~ao chave do sector industrial 0 MICTUR e responsavel pela 
aplica<;iio da politica industrial definida pelo Govemo. d~vendo superintender toda a estrutura 
organizativa publica do st>ctor da industria. 

As suas atribui<;<-lCS e a sua organizai;ao interna. herdada11 do ex-MIE. con11erva laivos de um 
modelu intervencionista do Esr.ido. que ja nao se coaduna com a construr;ao de uma cconomia 
de mercado. Na actual etapa. o papel do MICTUR sera menos de gestao de empresas e de 
estabeledmenh) de meta<; de produ<;iio e mai11 de melhoria da envolvente da.-; empresali: menos de 
controle e mais de orienta<;iio estrategica. dinamiza<;ao e apoio ao desenvolvimento industrial; 
meno~ de interveni;ao directa na prodm;ao e mais de promo<;ao de in!ciativa11 industriais. 

As atribui<;fx:s biliica.'\ do MICTIJR em mat.eria de industria incluirao: 

a) A formula<;ao e implementa<;ao de estrategias e polftica~ industriais; 

h) A prom1x;ao do desenvolvimento industrial; 

c) A regulamentar;ao <la ai.:tividade industrial e o controle da sua aplica\ao; 

d) A organi1.ai;ao e divulga<;ao da informa£;iio industrial; 
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e) O exerdcio de tutela orientadora de empresas industriais ainda patrim6nio do Estado e 
a gestao das participalJOeS do Est.ad() nas empresas industriais privatizadas. 

A organiza1Jao intema devera pautar-se pela constitui1Jao de uma estrutura leve e tlexivel. 
articulada a volta de dois departamentos basicos: 

A DireclJaO Nacional de Industria. organismo de execu1Jao. cujas funlJOeS principais 
ligam-se i irnplementa1J3.0 das polfticas industriais. a reabili~ao do parque industrial. a 
promOIJaO de novas indU.Strias. ao desenvolvimento e mod~miza1Jao dos processos 
produti .'OS. a melhoria da competividade da indtistria. a inoValJaO e desenvolvimento 
tecnol6gic:1s, a administralJaO industrial inclui11do a regulamen~ao e a fiscalizalJiio da 
actividade industrial, etc. 

A DireclJaO de Economia ( ou de Estudos e Planeamento ). com funlJOeS nas mas de 
planeamento e estudos globai~ e sectoriais. politicas indu..~triais. coordena1Jao e seguimento 
dos pianos de desenvolvimento. programa1Jao dos investirnentos. info1ma1Jao e 
documenta1Jao industrial. etc. Esta Direc1Jao Nacional deve enquadrar o Centro de 
lnforma1Jao Industrial (CJ.I.). 

A capacidade institucional •.'o MILIUR e fraca. Ha necessidade do reforlJo do MICTUR tanto 
em recursos organizacionais. como em recursos humanos e financeiros p;ua que o Minisrerio 
possa a~sumir as tarefao; que lhe incumbem. Acresce que a fraca motiva1Jao do pessoal devido a 
insuficiencia dos estfmulos constirui um obstaculo ao born desempenho do Minisrerio. 

No cuno prazo. o reforlJO institucional do MICTUR devera concentrar- se nos seguintes 
aspectos:(i) a contratai;ao de pessoal qualificado; (ii) a formalJao e o treinamento do r~ssoal 
t.ecnico em areas tais como a elabora1Jao e o seguimento de polftica~ industriais. o planeamento 
e a programa1;ao. a avali~ao e o seguimento de projectos. etc; (iii) a irnplem.!n~ao da nova 
estrutura organizativa do Ministerio: (iv) a melhoria da capacidade operacional das DireCIJOeS 
Provinciais; (v) a informa1Jao tecnica atraves do refor\o e enquadramento do Centro de 
lnforma1;ao Industrial CC.I. I.). 

Outros intervenientes governamentais 

A nf vel da estrutura govemamental. outra~ inslltUJ\oes intervem no sector da industria 
transfonnadora. para alem do MICTlJR. Entre elas. Ccibe destacar: 

al o Ministerio dao; Obrao; PUblicas e Habita\ao. que tutela as industria~ de matenais de 
CllflSUll\aO; 

b) o Ministerio da .\gricultura. que tutela industria~ florestais e agro-industriao;; 

c) n Mi:iisterio da Saude. que tutela a indU.'itria farmaceutica; 

d) o Minisrerio da lnfo:ma~a:l, que tutela as industria'i grafica'i; 

el a Secretaria de Estado da'i Pesca'i, que tutela a'i industria~ de transforma~ao e 
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conserva~ao de produtos do mar: 

f) a Secretaria de Estado do Caju. quc tutela as industrias de transfonna~ao do caju: 

g) a Secretaria de Estado do Algodao. qt:e tutela as indlistrias de tranforma\ao do algodao: 

h) o Jnstituto Nacional do A~ucar. que tutela as industrias de prndu~ao do a~ucar. 

A dispersao institucional do sector dificulta o estabelecimento e a implemen~io de politicas 
gobais e a coordena~ao do sector, para alem de representar ~omplica~0es adicionais para os 
agentes econ6micos. Essa orga.niz.w;io resulta :lo sistema de tutela de empresas outrora institufdo, 
mas cuja justifica\ao vai-se esvaziando com o avan~o das privatiza~Bes. A racionalidade e a 
necessidade de eficiencia recomenda. pois. o recentrar institucional do sector a volta do 
MICllJR. defininclo-o como unico departarnento ministerial responsavel pela polftica industrial. 

Institui~ de apoio ao desenvolvimento industrial 

Determinadas actividadeslfins de apoio ao desenvolvimento industrial estarao melhor asseguradas 
no ambito de institui~6es aut6nomas. ligadas ao Ministerio da Indlistria e Energia. Essa 
arquitectura institucional permite uma act~\ao mais agil e flexivel em areas cuja especificidade 
nao aconselha a que sejam submetidas aos processos administrativos caracterfsticos da fun~ao 
publica. Do ponto de vista organico, parece apropriado que os institutos estejam ligados 
directarnerte as mais altas autoridades do MICTUR. Esses institutos publkos constituirio os 
principais instrumentos de interven~ao do MIE nas respectivas Mea.s, assim: 

a) Instituto Nacional de Desenyolyjmento da lndUstria Local (IDIL) 

0 IDIL e o principal instrumento de execu~ao da polftica do Govemo em rela~ao a 
pequena e media indlistria. 

b) 0 Eundo de Eornento da Pequeoa lndustria CFFPI> 

0 EEPI constituira um instrumento para a mobili~ao, canaliza~ao e coordena\io de 
recursos. de origem intema ou e>.tema. destinados ao financiamento da produ\aO 
industrial de pequena escala. 0 EFPi podera ainda agir como facilitador do acesso dos 
pequenos emprendimentos ao financiarnento bancario. 

c) Instjtuto Nacional de Nonnaliza~iio e Qualjdade CINNOQ.l 

0 INNOQ tera um papel importante <t desempenhar na prom~ao da qualidade da 
produ~ao industrial e, ao;sim, na melhoria da competividaae do sector. Nesse quadro, o 
INNOQ tera a responsabilidade de impulsionar e coordenar a politica nacional de 
qualidade (ver igualmente o ponto sobre a prom~ao da qualidade para mais detalhes). 

d) Centro de Forma~iio Industrial CCF1> 

0 CFI e o principal in<;tumento do MICTUR para a fonnar;ao de p.:!Ssoal qualificado para 
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a indlistria. 0 CFI devera ampliar sua actua<;ao na fonnar;ao e treinamento de gestores e 
pessoal administrativo para o sector industrial. 

e) Centro Iecnol6~ico 

0 Centro tecnol6gico. a ser criado com base no PRODIL. actuar.i prindpalmente nas 
:ireas de investiga<;ao aplicada. adapt..t<;iio e desenvolvimento e difusao de tecnologias. 

f) Gabinete de Reestrutu~ao de Empresas lndustriais <GREI) 

Com o fim das privatiza<;Oes as actividades do GREI poderao ser orientadas para o 
seguimento das priva~Oes e reabili~ao/mode~o das empresas privatizadas. Sera 
uma forma de capitalizar a capacidade criada nessa institui<;ao. 

g) Instituto de Propriedade Industrial 

A ~ao de um organismo para a gestao da propriedade industrial pode vir a revelar-se 
opcmuna a medio/longo prazo. Entretanw. parece ser mais aconselhavel adoptar uma 
estrategia por etapas e. para ja. confiar essas fun<;0es a um depanamento organico do 
MICTUR. 

No ger..tl, as institui<;6es acima carecem de refo~o justificando-se a fonnula<;ao de projectos de 
capacita<;ao institucional. 

Organiza~o do sector privado 

Alem da antiga Camara de Comercio de M~ambique, existem actualmente diversas entidades 
empresariais, surgidas principalmente ap6s a publica<;ao pelo Govemo da legisl~ao sobre as 
a.'isocia<;fies. 

A fragilidade patenteada pela..; a.'isocia<;iles constitui um constrangimento a uma maior e melhor 
participac;ao do secwr privado na definir;ao e implemen~ao de politica.'i industriais. Ela'i 
carecem. poi.;. de apoio recnico. Recomenda-se, em particular. uma acr;ao de a.'isisrencia recnica 
as a.o;socia1;0es industriais cobrindo, entre outras, a'i seguintes vertentes: 

a) Apoio ino;titucional cobrindo area'i como a estrutura<;ao. organi1.a<;ao e programa<;iio da'i 
actividades; a fonna<;iio nos domfnios jurfdico-legal, fiscal. rela<;0es de trabalho. gestiio 
de contlitos laborais. contrata<;iio. forma<;ao de "joint- ventures", etc: 

b) Organiza<;ao e disseminar;ao de inform~ao: documentac;ao. legislac;ao, inform~ao 
econ6mica e comercial. etc; 

c) Analise e seguimento de polfticac; industriais; 

d) Promo<;iio comercial de produtos m<><;ambicanos. 
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7.2. - GESTAO DAS ACTIVIDADES EMPRESARIAIS LIGADAS AO MICTUR 

Uma vez tenninado o proccsso das privat~Oes. o MICIUR estar.1 conff'Jntado com o problema 
de gerir as parucipa~6es do Estado numa serie de empresas. 

Estudos realizados no MICTUR. com o apoio do Projecto DP/MOZJ86/014. aconselharam a 
criac;ao de organiza~0es intennediarias. denominadas Sociedades de rmicipa~f>es Empresariais 
(SPE's). constitufdas sob a fonnajuridica de sociedades an6nimas e organizadas numa base sub
sectorial. cujas principais fun~6es seriam: 

a) facilitar a defini~ao e a instrumenta~ao das politicas sub- sectoriais do MICfUR; 

b) facilitar o c<mtrole das panicip~f>es do Estado num mesmo sub-sector. 

A ac~ao das SEP's estender-se-a igualmente a reabilita~io. ao desenvolvimento da capacidade e 
cultura empresariais, ao desenvolvimento tecnol6gico. etc. em estreita colabora~io com as 
institui~6es do sector. 

No entanto. a crial;ao de SPE's se justificara apenas no caso em que o Estado entenda manter as 
participa~6es que detem nas empresas industriais. Se a inten~ao do Estado e de se desengajar 
totalmente dentro de um periodo relativamente curto seria preferivel encontrar outras solu~6es. 
Outras altemativas, qui~ mais pragmaticas podem ser consideradas: (i) confiar essa tarefa a 
estrutura que sucedera ao GREI, uma vez que a reabilita~ao constituiri a principal preocupa<_;ao; 
(ii) estabelecer acordos de gestio das participa~6es com institui~6es financeiras existentes. 

7.3.- ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULAMENTAR DO SECTOR INDUSTRIAL 

0 ordenamento juri!ico. econ6mico e comercial m~ambicano, reflecte o processo hist6rico por 
que o Pais passou nas ultimas decadas. e que. 16gicamente, se inspirou em princfp1os e objectivos 
radicalmente diferentes nas fases pre e p6s Inc.fependencia. Desde 1987, com a ado~ao do PRE. 
um grande esfo~o vem sendo desenvolvido no sentido de refonnul~ao desse orclenamento face 
as novas linhas orientadoras do desenvolvimento econ6mico e social. 

No sector industrial. a Iegisl~ao basica data do periodo colonial, a qual. baseada no 
"condicinnamento industrial", visava fundamentalmente proteger os interesses da indtistria 
metropolitana sendo, portanto, contraria aos interesses das ex-col6nias. Essa legisla~ao constitui. 
ainda. ponto de referencia para regular os vanos aspectos da actividade industrial. 

AJ><)s a lndependencia. a actividade legislativa na industria tern sido reduzida Por razf>es varias. 
ba~icamente ditadas por imperativos conjunturais. a produ~ao legislativa centrov-se 
panicularmente em actos administrativos de aplicat;ao casufstica, dirigidos ao estatuto e 
funcionamento das empresas ir.dustriais. Assim sendo. a legisla\ao existente e dispersa, lacunar 
e ultrapassada: ela e geradora de bloqueios e burocracias excessivas. Urge. portanto, proceder 
a ~ua adequa'Jao a nova diniimica vivida no Pais e a nova postura do Estado na economia. 
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Isso implica uma cria~ao le~lativa. quer em t.ermos de novas leis ou em termos de revisao da 
legisla11ao existente. Recomenda-se qce a iniciativa legislativa c0ntemple prioritariamente, as 
seguintes areas: 

a) Lei quadro do sector; 

b) Regime de acesso e de exercicio da actividade industrial; 

c) Dip lorn~ organicos do MICTUR e dos diferentes depanamentos; 

d) Licenciament<.\ registo e cadastramento de estabelecimentos industriais. A legisla~ao a ser 
produzida nesta importante area tera como pressuposto a nece~sidade de aligeirar e tomar 
rnais celeres OS proceSSOS de licenciamento, registO e Cadastramento. 

e) Propriedade industrial. Nao existe em M~ambique qualquer legisl~ao sobre •l 

propriedade industrial. que proteja eficazmente os detentores da propriedade industrial e 
previna praticas lesivas ao interesse nacional, tais como o pagamento indevido de 
"royalties". Essa omissao no tecido juridico tern. inclusive, colocado alguns problemas a 
nivel da atraq;ao do investimento estrangeiro. 

t) Transferencia de tecnologia Os contratos de transferencia de tecnologia nas suas mais 
dh·ersas fonnas, incluindo o uso de marcas e patentes, assist.Cncia t.ecnica. aplic~0es 
informaticas, projectos, etc, implicam a saida de Gonsideraveis montantes financeiros, 
podendo mesmo camuflar o repatriamento indevido de capitais. Assim sendo, toma-se 
necessario regularnentar essa materia. sem contudo criar mecanismos processuais pesados 
que obstaculiz.em a transferencia de tecnologia; 

g) Meio ambiente. Ja foram dados os primeiros passos no sentido de estabelecer um 
programa de desenvolvimento industrial ambientalmente auto-sustentavel. Nessa area. 
cabe assinalar a execui;ao do Projecto XP/MOZJ92/124 ("Assisrencia preparat6ria para 
a formu~ao e implementa~ao de um programa ESID em M~ambique"). Esse projecto 
de curta durai;ao destinou-se a criar as bases para outro de longa durai;ao, onde um dos 
aspectos essenciais sera a assist.Cncia na elaborai;ao de legisla~ao especffica na mat.eria. 

Porem. a feitura do tecido juridico industrial nao se esgota com as iniciativas atra~ referida~. 
Outra~ areas poderao vir a ser contempladas, a medida que se implementa a estraregia industrial, 
ja que a produ~ao legislativa deve ser vista numa perspectiva dinamica e evolutiva. Para alem 
disso. vana~ iniciativa~ em outra~ esferas de actividade econ6mica e comercial rem implica~0es 
grandes no sector no sector industrial. Nest.es casos a participai;ao do MICTIJR e indispensavel. 

7.4. - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

O desenvolvimento dos recursos humanos para a industria pressup0e uma actua~ao abrangente 
a todos os nfveis. Ao nfvel do sistema de ensino formal (ensino superior e tecnico profissiona!. 
essencialmente) e ao nfvel do treinamento. Nao obstante a sua grande importanr.ia para o sector 
indu.litrial, nan cabe aqui entrar no.Ii aspectos que tema ver com o sist.ema de ensino formal. 
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AssinaJa-se, comudo. a necessidade de aumento de quadros com fonna~ao nas areas de 
engenharia. econornia e gestao e de implementa~fo do Plano Director de Forma~ao Profissional 
em ordem a refo~ar a qualifica~ao da foJ'\a de trabalho na industria. 

Trejnamento 

As acc;0es de fonnac;ao terao lugar. essencialmente. no pais. Tai pennitira. para alem de uma 
melhor adeq~o da formac;ao a realidade nacional, atingir um maior ntimero de beneficiarios a 
custos mais baixos. As aC\OeS de forma~ao para gestores e quadros tecnicos assumirao a forma 
de cur,.os e seminarios de curta durac;ao. 

Deve ser considerada a formac;ao em se'."";i\o. particularmentc para os quadros ttcnicos ligados 
a produc;ao. Este tipo de treinarnento devera basear-se em ac~0es de assist.Cncia ttcnica a 
estabelecirnentos fabris. Neste particular. sera estabelecida uma liga\ao com o projecto da apoio 
a reabilita\aO. 

A forma~ao de gestores e de quadros ligados a produ~ao sera complementada com a forma\iio 
no exterior. c!evendo-se considerar as seguintes modalidades: 

Estigios de curta d~ao em empresas. Em particular. devera tratar-se de combinar esta 
actividade com as ac\Oes de reabilita\ao. envolvendo os fomecedores de equiparnentos; 

Util!.ra~ao de bolsas para cursos especializados; 

Visitas tecnicas, por grupos de gestores e quadros tecnicos, a paises com maior 
desenvolvimento industrial. 

a) Quadros superiores li~ados a ~estao 

De uma forma geral a'i necessidades de forma<;ao abrangem toda'i ao; fun\Oes de gestao da 
empresa. Porem. as area-; financeirao; e de marketing sao apontadas como sendo a'i mais 
carenciada'i. A formac;ao deve ser dirigida para: a gestao geral de empresao;; a gcstao financeira. 
com enfase no planeamento financeiro da empresa: o marketing empresarial e. em especial. a 
organit.ar;ao de se~os de marketing na empresa. circuitos de comercializa\ao e cte distribui\ao 
e pianos de venda: a gestao da produ\ao e. panicularmente. o planearnento da produc;ao. a gestao 
de stocks. o controle de custc-; de prodm;ao: a elabora\ao e gestao de projectos. 

0 CFI deve ampliar a sua actuac;ao no treinamento de gestores, para o qual e necessario que 
continue a contar com apoio intemacional. 

b) Quad cos superiores e medjos li~ados a produ~ao 

No cao;o dos engenhciros e ttcnicos ligados a produ(fao. considera-se que. alem rle treinarnento 
em materia'i de gestao. deverao receber treinamento especializado nos s~us campos c'e trabalho 
(Engenharia de produtos; Gestao da qualidade; Metodos. tempos e movimentos; Padroes de 
prodU<;ao; Te,.:nologiao; de produ(fao: Lay-out; Elabora(Jan e gestao de projectos: etc.). 
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cl Opeclrios e funcionarios admjnistr.itiyos 

Em princf pio. para o treinamento de operarios. em cursos de cuna dura~ao. devera ser apoiado 
o desenvolvimento dos insututos ligados a Direc~ao Nacional de Fcmna~ao Profissional. do 
Mini'iterio do Tr.ibalho. No entanto. sera necessario considerar as rec'.Jmenda~C>es do cstudo. em 
execu~ao. sobre o ensino t~nico- profissional e as oriema~0es do Plano Director para essa area. 

No ambito do MICTUR devera refo~ar-se a actua~ao do CFI no treinamento de funcionanos 
administrativos das empresas industriais. particularmente no que se refere a contabilidade. 
infonnatica. ingles e documenta~ao. Sera necessario considerar tanto o aurnento do numero de 
cursos b:isicos. quanto a oferta de cursos de nivel mais elevado. 

Por fun. deve ser levada a cabo urna ope~ao de sensib~o das empresas para a forrn~ao dos 
seus trabalhadores. A lei ja estipula. como rnedida de incentivo. a possibilidade de dedu~ao dos 
custos de fonna~ao dos trab1lhadures ate 5c.t- da rnat.Cria colect.avel. 
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CAPITULO YID : SEGUIMENTO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA 
INDUSTRIAL 

8.1. - MECANISMOS DE SEGUIMENTO 

A definicrao de politicas industriais constitui um processo dinamico, em adequacrao permanente 
em ~ao da evolu~ao da conjuntura e de novas realidades econ6micas e sociais. Muitos aspectos 
focados ao longo do presente documento carecem ser aprofundados, desenvolvidos e mesmo 
confirrnados. Novos aspectos se imporao no futuro; novas areas serao exploradas; as prioridades 
tenc'erd.o a alterar-se com o tempo. Dai que o seguimento da polftica industrial seja da maior 
imponancia. Esta funcrao cabe. naturalmente, ao MICTUR, renovado na sua estrutura e 
fortalecido nas ~uas prerrogativas. 

Alem disso, a politica industrial envolve materias que extravasam as competencias do MICTIJR. 
V arios outros departamentos governamentais e institutos publicos intervem directa ou 
indirectamente no sector industrial. Refira-se, ainda, que a polftica industrial sera ao fim e ao cabo 
materializada pelos agentes industriais, essencialmente privados, em rela~ao aos quais deve-se 
criar espa~os de partici~ao. Esta-se, pois, perante um grande nlimero de actores, directos ou 
indirectos, no processo industrial. 

P5e-se, portanto, o problema da coordenacrao das politicas industriais, o que podera passar pela 
cria~ao de mecanismos apropriados. A pertinencia de rnecanismos de coordenacrao aparece 
reforcrada quando se considera o momento que se vive em Mocrambique, caracteriz.ado por 
profundas e rapidas mudancras econ6micas, sociais e politicas. 

No quadro do Projecto DP/MOZ/86/014 foi constitufda uma Comissao lnterministerial, com 
fu~0es consultivas e de coordenacrao dos trabalhos do projecto. 0 Govemo podera considerar 
essa experiencia e institucionalizar um Conselho Nacional de Politica Industrial. Presidido pelo 
MICruR. o Conselho integrara representantes dos departamentos govemamentais com maior 
influencia no sector industrial e representantes do sector empresarial. atraves das associa~6es 
representativas. Este mecanismo permitira ultrapassar o actual estadio de consultas pontuais. 
criando condicr6es para um dia.Jogo permanente entre o Govemo e o sector privado e uma 
responsabiliz.a~ao de todas as partes em rela~ao as polfticas de desenvolvimento industrial. 

Todavia, impe-rativos de funcionalidade aconselham a que a composi~ao da Comissao nao seja 
dema11iado alargdda. Todavia. e tendo em conta a sitll31fiio do Pcm, nao se recomenda, pelo menos 
nesta fa.lie, a cria~ao de mecanismos permanentes a outros niveis (sub-sectores ou outros). A 
Comissao podera sempre decidir pela criacrao de grupos de trabalho para aprofundar ou seguir 
uma determinada materia. 

8.2. - PROGRAMAS DE IMPLEMENTA<;AO 

Nao corresponde entrar. neste documento. nos aspectos de detalhe das actividades do MICTUR. 
No entan~o. cabe formular algumas recomenda~fies de caracter geral, para auxiliar na defini~iio 
das grandes figura11 programatica11 a serem utilizaJas. 
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A medida que o MIE vai dirninuindo o seu envolvimento directo na produ~ao industrial. a 
pro~iio tendera a adquirir uma forma indicativa e flexivel. visando enquadrar a organiza~ao 
e o seguimento das grandes linhas de actu~ao. 

As principais figuras programaticas poderao se articular a volta de programas sectoriais e de 
programas sub-sectoriais. 

Program& sectoriais 

Rei::omenda-st> organizar. como referencia e ponto de partic!a. wna lista geral de iniciativas que 
tenham impacto. c!recto OU indirecto, sobre todo 0 sector industrial. Para isso. pensa-se que 0 

mais adequado seja consolidar as seguintes vertentes: 

I) Recomend3'0es de medidas de poli\ica industrial 

As recome~6es estrategicas e de medidas de politica industrial e de ajustamentos institucionais 
contidas no presente documento. Estas devem alirnentar a programa\qo geral das actividades do 
MICTUR. 

2) Pro~ramas e projectos de assistencia tecnica 

Trnta-se de um conjunto de programas e projectos visando assistir o MICTIJR e outros actores 
do desenvolvimento industrial na implemen~ao das estraregias e politicas industriais, atraves de: 

i) 0 refor~o da capacidade institucional do sector, em ordem a criar uma capacidade de 
orientacao e de seguimento do desenvolvimento industrial. Esta vertente inclui projectos 
de desenvolvimento organizacional e refon;o da capaci<lade do MICTUR e de outras 
institui\5es do sector; 

ii) Programa-; de capacita\ii.O humana na industria. incluindo projectos de fonna\ao e 
treinamento de recursos humanos: 

iii) 0 desenvolvimento e apoio ao sector privado. Este bloco inclui projectos de apoio a 
privatiza\ao/reabilita\ao da-; PMI's. de refor\o das associa\OeS industriais privada-; e de 
prom01;ao industrial: 

iv) 0 desenvolvimento da pequena e micro-industria e a prom~ao do empresariado 
emergente. 

Programas su b-sectoriais 

lnicialmente .. recomenda-se considerar a'i recomenda~6es formulada-; nos relat6rios dos estudos 
sub-sectoriais. Cabe a-;sinalar. no entanto. que os estudos contim um grande numero de 
recomend~i)es. Muitas. de caracter geral. foram incorporada-; na Parte III deste documento. na 
me<lida em que etas se aplicam a todo o sector industrial ou a uma parte substancial do mesmo; 
outra.o;, circunscrita.'i a determinada.'i actividades ou ramos. podem ser examinada.'i nos relat6rio.'i 
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dos referidos estudos. 

Em termos gerais. entende-se que as actividades de prognma~ao a nivel sub-sectorial terio duas 
vertentes principais: 

I) Aprofundameoto do conhecimento dos sub-sectores 

A act~ao e aprofundamento do conhecimento dos sub- sectores sera uma tarefa permanente 
da pro~ao do MICI1JR Esse aprofundamenw deve faz.er-se em duas dire~Oes principais: 

i) Estreitar a malha dos estudos ate o nivel de fileiras e oportunidades de investimento; 

ii) Realizar estudos dos sub-sectores/ramos/fileiras ainda nao cobertos. 

2) Definj~ao de medjdas especificas 

Um.1 estrategia de interven~ao a nivel de ramos e fileiras industriais pode ser a via mais indicada 
para a recupe~ao das indt1strias profundarnente afectadas pela crise. na medida em que permite 
apreender melhor as realidades e implementar solu~Oes especificas para os problemas 
encontrados. 

Recomenda-se. assim. a defini~o e implemen~ao de medidas especificas organiz.adas em 
''pacotes de interven~ao" para os ramos/fileiras prioritarios, definidos e acordados entre o 
Govemo e o sector empresarial. Os pacotes podem ser, de imediato, organizados a partir dos 
estudos sub-sectoriais existententes e demais informa~ao disponivel. Eles devem ainda canter 
medidas excepcionais e temporarias em ordem a estancar a profunda crise em que as industrias 
estao mergulhadas. 

NEXT PAQE(S) 
•ett HLANK 
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