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RE SUMO 

PROMO~O E DESENVOLVIMENTO DE 
PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 

SI/ANG/90/801 

ANGOLA 

o projecto foi desenvolvido de 25 de agosto ate 24 de outubro de 
1990, com o prop6sito de coletar e analisar _i_nforma9oes sobre 
restri9oes atuais e futuras que af etam Pequenas e Medias Empresas 
(PME) em Angola e recomendar a9oes politicas ao Governo. O trabalho 
local foi realizado em Luanda e Banguela, tendo sido observadas 25 
empresas pUblicas e privadas. 

o relat6rio conclui que os primeiros passos cruciais para a 
promo9ao e desenvolvimento do sector seriam um forte compromisso 
politico e mecanismos adequados ao crescimento de PME privadas. 
Recomenda-se constituir um conselho de Politicas para Pequenas e 
Medias Emp~esas, composto de representantes dos sectores publico e 
privado. o conselho revera e recomendara mudan9as nos pr~ncipais 
instrumentos politicos que tem impedido a promo9ao e o 
desenvolvimento das PME. o relat6rio recomenda tambem qu~ o Governo 
deveria dar alta prioridade a aprova9ao de um conjunto de 
incentivos para a promo9ao de PME, sugerindo algumas medidas 
especificas. Adicionalmente, para uma administra9ao ~fectiva de 
politicas, incentivos e programas para PME julga-se necessario uma 
defini9ao clara de PME. 

Em compara<;:ao a outros paises em desenvolvimento, o relat6rio 
conclui ainda que o sector de PME poderia ter um papel mais 
significativo no desenvolvimento s6cio-econ6~ico do pais em relayao 
aquele que tem actualmente. Pelo menos a medio prazo, a 
contribui9ao mais efectiva das PME seria a fabrica9ao de produtos 
para os mercados regional e local e suprir insumos intermediarios 
e servi<;:os para grande empresas. 

o relat6rio sugere que um "enfoque total" para o desenvolvimento de 
PME requer pelo menos o desenvolvimento de um programa de 
financiamento especial e um programa de assistencia tecnica. 
R~~omenda tambem que o programa de f inanciamento, consistindo de 
div~rsos componentes, seja instituido atraves do sector bancario. 
Para oferecer uma assistencia integral ao sector de PME, propoe-se 
estabelecer um Institute para Promo9ao de PME Locais. A minuta de 
um projecto piloto e um plano para possivel assistencia tecnica da 
UNIDO/PNUD foram anexados. 
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NOTA EXFLICATIVA 

Datas indicadas por barra ( 1988/ 1989) indicam um ano de 
colheita ou um ano financeiro. Datas indicada~ por hifen (1989-
1990) indicam o periodo integral, incluindo o inicio e fim dos 
anos. 

Referencias a dolares ($) correspondem a dolares dos Estados 
Unidos, a menos que seja explicitado. 

A taxa de conversao da moeda local para dollares dos Estados 
Unidos em 20 de setembro de 1990 era de 29.92 kwanzas. 

Os totais podem nao ser precisos devido ao arredondamento. 

Em Tabelas: 

Tres pontos ( •.• ) indicam que OS dados nao sao disponi~eis OU 
nao sao relatados separadamente; 

Dois hifens (--) indicam que o total e nulo ou desprezivel; 
Um hifem indica (-) indica que o item nao e aplicavel. 

As seguintes abrevia9oes sao utilizadas neste documento: 

ACOMIL 
AIA 
BNA 
BPA 
GARE 
!LO 
INAPEL 
!SIC 
ISSI 
Kz 
PRE 
SBAC 
SEF 
SIET 

PME 
PNUD 
UNICEF 
UNI DO 

Associa9ao Comercial e Industrial de Luanda 
Associa9ao Industrial de Angola 
Banco Nacional de Angola 
Banco Popular de Angola 
Escrit6rio de Redimensionamento de Empresas 
organiza9ao Internacional do Trabalho 
Instituto Nacional para a Promo9ao de Empresas Locais 
Classif ica9ao Internacional de Normas Industriais 
Instituto para Pequenas Industrias (Filipinas) 
Kwanza 
Programa Bi-Anual, 1989-1990 
Centro de Conselhos para Pequenas Neg6cios (Filipinas) 
Programa de Restrutura9ao Economica e Financeira 
Insti tu to de Treinamento e Extensao da Pequena 
Industria (India) 
Pequena e Media Empresa 
Programa das Na9oes Unidas para o Desenvolvimento 
Fundo das Crian9as das Na9oes Unidas 
organiza9ao da3 Ha9oes Unidas para o Desenvolvimer to 
Industrial 
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INDICADORES ECOHOKICOS BASICOS 

GOP (1987) 
(1989) 

Populac;:ao (1987) 

Forc;:a de Trabalho (1985) : 

$6.184 milhoes 
$6.122 milhoes* 

9,1 milhoes* 

4,7 milhocs* 

Densidade populacional 
(1987) 7,2 pessoas por quilometro quadrado 

GDP per capita (1987) 

Crescimento do GDP : 
(percentual) 

Estrutura do GDP 
(percentual) 

Taxa de conversao 
(kwanzas e·ruivalentes 
a $1. 00) 

* Estimativa provis6ria 

** 20 de setembro de 1990 

$680 

1985 1986 1987 
5,2 0,7 8,7 

Agricultura e 
pecuaria 
Pe sea 
Petr6leo 
Produc;:ao industrial 
Energia e Minerac;:ao 
constru~ao Civil 
Servic;:os 

1986 1987 1988 

29,92 29,92 29,92 
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1988 1989 
9,2 -9,l* 

1987 1989* 
14,4 15,3 
0,8 0,9 

45,5 41,9 

8,0 8,4 
3,2 3,4 

27,8 29,8 

1989 1990** 

29,92 29,92 



SUMARIO 

As modalidades de contornar as politicas governamentais contra 
o desenvolvimento de pequenas e medias empre.:;as {PME) em paises em 
desenvolvimento sao bastante conhecidas e fortemente presentes em 
Angola. Alem da falta de experiencia e consciencia de elernentos 
politicos que conduzem ao desenvolvimento de PME, existe muito 
pouca informac;:ao accessivel. Na pratica, as PME sao fortemente 
negligenciadas. 

Em 1988 o Governo decidiu empreender um programa de reforma 
economica significativo, SEF {Saneamento Econ6mico Financeiro), 
afetando todas as actividades economicas e incluindo amplas 
reformas economicas dos sistemas de credito e monetario, do sistema 
de prec;:os, do sector de empresas estatais, agricultura, transporte 
e comercio, educac;:ao e do sistema trabalhista. Dentro destas novas 
perspectivas politicas, as PME receberam uma enfase especial. Na 
visao of icial, o Governo deveria deixar areas consideraveis de 
acti vidades economicas para a empresa pri vada, particularmente para 
as PME. 

Actualmente nao existe uma definic;:ao clara do que constitue a 
pequena ct! media empresa. A ultima lista de einpresas industriais 
registrada indica que 40 empresas foram classificadas como medias 
e 202 empresas como pequenas, de um total de 271 empresas 
registradas. Destas 242 PME registradas, 44 por cento sao empresas 
estatais. Os ramos de alimentac;:ac e bebidas sao dominantes no 
sector de PME e corresponde a 25 por cento de todas as empresas, 
seguido por vestuario e texteis. o mercado paralelo e informal do 
sector de servic;:os e industria artesanal tem um papel importante na 
gerac;:ao de empregos, especialmente de mulheres, e e responsavel por 
35 por cento de toda a forc;:a de trabalho. 

Com base nas observac;:oes de 25 empresas selecionadas em Luancla 
e Benguela, a maioria esta operando a niveis bem abaixo da 
capacidade disponivel, com produc;:ao real geralmente abaixo de 50 
por cento. 

Os problemas principais sao: 

{a) A idade do equipamento usado varia de 30 a 50 anos; 
diversos equipamentos nao estao mais funcionando e criaram un. 
desbalanceamento nas linhas de produc;:ao. 

{b) Falta de materia prima e outros suprimentos, a maioria de 
origem estrangeira. 

{c) Suprimento de energia e agua instavel. 

{ d) Produc;:ao 
custos inadequados. 

qualidade e procediment-os de controlo de 
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(e) Falta de trabalhadores especializados. 

(f) Produtos com projectos pobres. 

(g) Financiamento inadequado. 

o Governo estabeleceu, como principio geral, que sempre que 
possivel, produtos locais devem prevalecer sobre importados. De 
acordo com o programa SEF, as prioridades importantes que afetam 
o sector de PME sao: 

descentralizayao da produyao industrial atraves do 
estabelecimento de pequenas industrias locais; 

melhoria do conhecimento e especializa~ao de 
trabalhadores e tecnicos angolanos; 

estimulo a transferencia de conhecimento e tecnologia; 

privatizayao parcial de empresas publicas; 

liberalizayao de preyos para estimular a produyao, e 

medidas para melhorar o sistema financeiro. 

Alem dos problemas de insegu· ~nya, existem outras politicas 
sectoriais e macro-economicas que inibem o desenvolvimento de 
PME. Os maiores vinculos sao a ausencia de livre concorrencia, 
controlo oficial de preyos, estrutura trabalhista, financiamento, 
metodc de aloca~ao de moeda estrangeira, falta de insumos para a 
produ9ao, sistema bancario, canais de distribui9ao, falta de 
incentivo para motivar a dispersao de industrias e a 
centralizayao das d~cisoes ao nivel das empresas. 

o Governo entende que estas politicas sao pertinentes. Um pre
requisito basico para a promoyao de pequenas e medias empresas 
privadas seria, como primeiro passo, um comprometimento politico 
forte e um clima de politicas condizente com o crescimento do 
sector. O Governo deveria tomar medidas efectivas para privatizar 
todas as pequenas e medias empresas estatais. Estas deveriam ser 
oferecidas a empresarios Angolanos, cooperativas e associa9oes. 
Em alguns casos, a participayao parcial do ~stado pode continuar 
sendo necessaria a medio prazo devido a falta de capital e 
capacita9ao empresarial. Entretanto, deve ser incluido no acordo de 
acionistas com empresarios privados os planos de desmobiliza9ao da 
participayao do estado e respectivo prazo. 

Propoe-se insti tuir um Conselho Politico para Pequenas e 
Medias Empresas, composto de representantes de alto nivel dos 
ministerios mais relevantes e pelo menos tres associa9oes de 
industrias. A principal fun9ao do Conselho deveria ser a de 
formular e recomendar politicas governamentais, incentivos e 
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programas de promo9ao e desenvolvimento para o sector de PME. 

Uma def inic;ao clara de pequena e media empresa deveria ser 
promulgada pelo Governo a fim de obter uma administra9ao efectiva 
de politicas para PME, incentivos E" progr3mas. No contexto do 
programa SEF, as pequenas e medias empresas locais teriam o papel 
ma is importante. Pelo menos a medio prazo, a contribui9ao ma is 
efectiva das PME poderia ser: fabricac;ao de produtos para os 
mercados local e regional e fornecer insumos intermediaries e 
servi9c~ a grandes empresas. 

Um "enfoque total" do desenvolvimento de PME devera envolver 
pelo menos um programa especial de financiamento e assistencia 
tecnica. Um programa especial de financia~ento pode inicialmente 
ser instituido pelos dois bancos publicos existentes, BNA e BPA, e 
eventualmente atraves de bancos privados se existentes no local. A 
situa9ao actual em Angola requer que o programa f inanceiro seja 
flexivel, devendo incluir financiamento equalitario ("equity 
financing"), credito a medio e longo prazos e formas alternativas 
de arranjos financeiros coma compra-arrendamento. Esquemas de 
garantia de credito podem ser considerados a longo prazo. 

Um complemento necessario ao programa f inanceiro e um programa 
de assistencia tecnica que ofere9a servic;os em dissemina9ao de 
informac;oes tecnicas e transferencia de tecnologia, extensao 
industrial e consultoria, desenvolvimento de empresas e 
empresarios, treinamento em administrac;ao e outras func;oes 
empresariais. Actualmente tais servic;os sao inexistentes. Seria 
necessario uma instituic;ao capaz de oferecer os serv.i.9os acima 
mencionados a PME privadas. Como nao existe actualmente experiencia 
local para operac;ao deste ti po de insti tuic;ao, recomenda-se um 
projecto piloto de tres anos com assistencia tecnica de doadores 
estra!'lgeiros. 

Finalmente, parece razoavel supor que a maior parte dos 
investimentos privados sao feitos no sector informal. Pela natureza 
de tais operac;oes, nao se dispoe de estatisticas, mas acredita-se 
serem signif icativos como evidenciado pela contribuic;ao a gerac;ao 
de empregns. o mercado paralelo ou sector informal e uma fonte 
potencial de empresarios locais os quais podem ser induzidos a 
mudarem para o sector formal da economia. o Governo deveria 
instituir um programa corolario para legalizar estas empresas 
atraves de simples procedimentos de registo, incentives e 
assistencia tecnica. Um conceito de :::egisto "unificado" ("one
stop") deveria ser instituido ao nivel de provincia e, se 
necessario, em alguns casos mesmo a nivel de cidades. 
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INTRODU~O 

Ap6s a independencia em 1975, ~ Governo de Angola foi for9ado 
a interviL na maior~a das empr~sas dP-vido ao exodo dos empresarios 
e administradores portugueses. Isto coincidiu com o advento do 
sistema de planeamento centralizado. 

Depois da guerra civil, declinio geral da economia e politicas 
inadequadas conduziram o sector de manufatura em um declinio 
severo. A produ9ao industrial em 1985 foi somente 54 por cento do 
valor real atingido em 1973. Os sectores produtivos se recuperaram 
um pouco por volta de 1980, e, durante 1981-1986 o sector de 
manufatura foi capaz, a grosso modo, de manter o nivel de produ~ao 
atingido ate entao, embora este fosse muito abaixo do nivel da pre
independencia. 

Na pratica, as Pequenas e Medias Empresas (PME) foram 
amplamente negligenciadas. Algumas eram parte do sector estatal, no 
qual seu desempenho sempre foi mediocre devido a falta de cuidados 
e administradores c;ualificados. Muitas outras continuaram sob 
propriedade privada, mas sob iguais condi9oes desfavoraveis ditadas 
pela situac;:ao economica e de seguran9a, e, transporte, comercio e 
instituic;:oes financeiras controlados pelo estado num sistema de 
planeamento centralizado nan dirigido ao desenvolvimento de PME. 

Em 1987, o declinio dos pre9os de petr6leo revelou a fragil 
estrutura economica do pais. o Governo decidiu iniciar o principal 
programa de reforma economica, SEF ( sane"nento Econ6mico 
Financeiro). o impulse do SEF foi uma liberaliza9ao economica geral 
afetando todas as actividades economicas, incluindo reformas 
economicas de amplo espectro dos sistemas monetario e de credito, 
o sistema de prec;:os, o sector estatal, agricultura, comercio e 
transporte, educa9ao e o sistema trabalhista. 

Dentro destas novas perspectivas politicas, as PME rec~beram 
uma enfase especial. o programa bi-anual actual PRE (Programa de 
Recuperac;:ao Economica 1989-90) inclui a promo9ao de PME como 
objective principal. De acordo com a visao oficial, o Governo 
poderia deixar areas consideraveis de actividades economicas para 
as empresas privadas, especialmente as PME. 

A fim de racionalizar o sector de empresas estat.ais, esta 
actualmente em preparac;:ao o denominado programa de 
redimensionamento. o programa preve a redefinic;:ao da "dimensao" das 
empresas controladas pelo estado. Uma unidade especial GARE 
(Gabinete de Redimensionamento Empresarial) foi criado no 
Ministerio de Planeamento para def inir diretrize5 e acompanhar o 
processo. 
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analisado e melhor~do com apoio 
adicional da UNIDO fo1 aprovada para 
banco de dados, foi inicialmente 
pequenas, medias e grandes empresas. 

do PNUD e uma assistencia 
esta actividade. Com base ~o 
feita uma classif ic· rao de 

De acordo com um decreto aprovado, as pequenas empresas nao 
seriam sujeitas a "redimensionamento" mas seriam desligadas do 
sector estatal direto atraves da venda ou encerramento. Com esta 
implementa9~0, o Governo oferecera areas consideraveis de 
actividades economicas as pequenas e medias empresas privadas. 

As modalidades de contornar as politicas governamentais contra 
o desenvolvimento de pequenas e medias empresas (PME) em paises em 
desenvolvimento sao bastante conhecidas e fortemente presentes em 
Angola. Al em da f al ta de experiencia e consciencia de eleJl\entos 
politicos que conduzem ao desenvolvimento de PME, existem tambem 
muito poucas informa9oes acessiveis em PME, tais como estatistica, 
l~vantamentos e estudos especificos. 

O t6pico de desenvolvimento de PME em Angola surgiu durante 
uma reuniao do Ban~o Mundial/PNUD/Governo em Fevereiro de 1989. 
Consequentemente, em agosto o GARE apresentou um documento oficial 
a missao do PNUD, no escopo do Programa de DesenvoJvimento de 
Administra9ao, o qual continha um conjunto de sugestocs de 
assistencia e incluindo condi9oes de consultoria para politica de 
PME. 

Esta consultoria foi realizada de 25 de agosto a 24 de outubro 
de 1990, com aproximadamente quatro semanas de trabalho local em 
Angola. A desc~i9ao do posto e apresentada no Anexo I. o objectivo 
imediato da consultoria i. de capacitar o Governo de Angola a adotar 
politicas para a prom09ao e desenvolvimento de pequenas e medias 
empresas dentro do escopo de Programa SEF. 

A comunidade doadora e igualmente esperada a oferecer 
informa9oes e sugestoes a fim de melhorar a dimensao das PME nos 
seus pr6prios programas de assistencia. A convocac;:ao de •1ma 
conferencia de a~adores esta prevista para 19~1. Um estudo recente 
da UNICEF ja identificou o sector urbano informal de PME em Angola 
como uma solu9ao de maior potencial para aliviar o impacto social 
do SEF. Um estudo do PNUD/ILO do inicio de 1990 tambem recomendou 
algumas actividades que poderiam ser abrangidas polo sector 
informal. 

E inten9ao do Governo estabelecer intitui9oes apropriadas para 
tratar com PME, como um Institute para PME. A necessidade de 
assistencia em termos de projectos de desenvolvimento 
institucional, treinamento, linhas de credito especiais para PME e 
outros planos para PME poderao ser viabilizados a medio prazo. Esta 
consultoria deveria, portanto, ser considerada como um primeiro 
passo em um processo longo e complexo. 
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I. UH PANORAllZ\ DAS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS EM ANGOLA 

A. NU.men' e Caracteristicas das Empresas 

Def ini9io 

Nao existe uma def inicrao clara do que e uma pequena ou 
media empresa. o conceito actual leva em consideracrao o numero de 
empreqados, normalmente ate 500-600, e volume de vendas anual ate 
kz. 2,0 bilhoes para media empresa. Seria necessario adotar uma 
definicrao clara com o objectivo de eventualmente oferecer 
incentivos ou assistencia. Este aspecto sera discutido mais adiante 
neste relat6rio. 

NU.ero e Propriedade de Ellpresas Industriais Reqistradas 

A lista mais recente de empresas industriais registrada 
no Ministerio de Comercio e Industria (Tabela 1) mostra que 40 
empresas foram classificadas como medias e 202 como pequenas, de um 
total de 271 empresas. Somente i2 empresas sao classificadas com 
qrandes e sete empresas sao indefinidas. Entretanto, baseado nas 
observacroes no local, e possivel que, uma vez estabelecida uma 
definicrao clara, alqumas empresas classificadas como medias possam 
vir a pertencer a cateqora de qrande e alqumas pequenas possam ser 
reclassificadas como medias. 

De 242 pequenas e medias empresas registradas, 106 ou 44 
p~r cento do total sao empresas estatais. 

Tabela :: Empresas Industriais Registradas. 14 de agosto de 1990 

Classif icacrao Numero de Empresas 

Esta ta is Privadas Total 

Grandes 16 6 22 

Medias 22 18 40 

Pequenas 84 118 202 

Indef inidas 7 7 

Total 122 149 271 

Fonte: Escrit6rio de Planeamento, Ministerio do comercio 
e Industria 
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As 242 empresas pequenas e medias foram tambem 
classificadas segundo o ramo industrial na Tabela 2. Como esperado, 
o ramo das industrias alimenticias e de bebidas e dominante no 
sector das PME e responde por ~5 por cento de todas as empresas. 
Vestuario e textil, produtos qu1m1cos, produtos metalicos e 
produtos de madeira e m6veis sao tambem dominantes nestes ramos 
principais, especialmente no sector de pequenas empresas (baseado 
nas observac;:oes locais de empresas selecionadas no mercado 
paralelo). 

Tabela 2: Numero de Peguenas e Medias Empresas Reqistradas 
Classificadas por Ramo Industrial. 1990 

Ramo de Industria NU.mero de Empresas 

Estatal Privada Total 

M6veis e Produtos de Madeira 7 18 
Papel e Impressao 9 6 
Produtos Quimicos 10 24 
Produtos Metalicos 14 13 
Vestuario e Texteis 7 29 
Alimentos e Bebidas 36 24 
Utensilios eletricos 3 6 
couro e Produtos de Couro 7 5 
Servic;:os 5 
Tabaco e outros 8 11 

Total 106 136 

Fonte: GARE, Ministerio de Planeamento 

Nota - A classif icac;:ao angolana por sectores e diferente da 
"International Standard Classification (!SIC)". 

Balan90 

25 
15 
34 
27 
36 
60 

9 
12 

5 
19 

242 

O dominio dos sectores de alimentos, bebidas, vestuario 
e textil, pode ser visualizado na Tabela 3. Estes dois sectores 
respondem por 4 5 por cento do balanc;:o total ( exceto produtos 
energeticos). Se incluem-se tambem produtos quimicos, metalicos, e, 
madeira e ro6veis. Os cinco sectores correspondem a 68 por cento do 
movimento total (exceto produtos energeticos). 
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T~bela 3: Balance por Ramo Industrial. 1987 

Ramo Industrial 

Alimentos e Bebidas 
Vestuarios e Texteis 
Produtos Quimicos 
M6veis e P~odutos de Madeira 
Produtos Metalicos 
Papel e Impressao 
Materiais de Constru9ao 
Utensilios Eletricos 
Couro e Produtos de Couro 
Equipamento de Transporte 
Tabaco, Outros 

Total (exceto produLos enerqeticos) 
Produtos Enerqeticos 

Total 

Kz (milhoes) 

5.596 
3.593 
2.406 
1.342 
1.212 

877 
1.233 

440 
254 

2.415 
918 

20.286 
44.215 

64.501 

Porcentaqem 

8,6-
5,5 
3,7 
2,1 
1,8 
1,4 
1,9 
0,7 
0,4 
3,7 
1,3 

31,5 
68,5 

100, o-

Fonte: Banco de dados do Ministerio do Comercio e Industria. 

Nota - Os numeros apresentados nao estao necessariamente completes. 

capacidade de Utiliza9io 

Baseado em observa9oes locais da operaQC\o de 25 empresas 
selecionadas em Luanda e Buenquela, a maior parte das empresas 
estao operando em niveis muito abai'i:o da capacidade instalada 
disponivel. A capacidade instalada leva em conta o estado das 
maquinas, a disponibilidade de pe9as de reposi9ao, tecnicos, etc. 
Mesmo levando em conta estes factores, a produ9ao actual esta 
qeralmente 50 por cento abaixo da capacidade instalada. A Tabela 4 
apresenta a produ9ao e capacidade de utiliza9ao para industrias 
leves e de alimentos. Os ndmeros sao, entretanto, indicativos da 
capacidade de utiliza9ao tambem em outros sectores de industrias 
(exceto produtos energeticos). 

Aparte das ineficiencias inerentes, existem diversos 
problemas e restri9oes para uma maior produ9ao e utiliza9ao das 
Capacidades instaladas, OS quais serao discutidos posteriormente. 
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Tabela 4: Producao e capacidade de Utilizacao nas 
Industrias Leves e de Alimentacao Selecionadas. 1989 

Capacidade 
Produto Unidade Instalada 

Aliaentos e Bebidas: 

Refriqerantes Hl 
Vinho Fl 
A<;UC3.r MT 
Farinha de Mil ho MT 
Farinha de Triqo MT 
Pao MT 
Oleo Coaestivel Hl 
Cafe MT 
Sal MT 

Industrias Leves 

Vestuario Mpcs 
Sapatos Couro Mprs 
Colchoes pcs 
Sacos Plasticos MT 
Tintas MT 
Sabao p/Roupas MT 

498.500 
150.000 
107.300 

199.420 
156.010 

249.630 
120.000 
5.900 

15.000 

26.400 
2.640 

220.000 
9.200 

16.100 
40.870 

Capacidade 
Disponivel 

290.100 
120.000 
45.500 

134.600 
129.250 

220.000 
81.000 

l.lCO 
14.500 

10.865 
1.290 

168.000 
5.490 

8.160 
21.500 

Produ<;ao 
Estimada 

69.050 
80.480 

3.345 
40.216 
30.316 

48.202 
31.860 

106 
7.502 

1.717 
132 

40.123 
2.296 

2.019 
8.384 

Utiliza<;ao 
da Capac. 

24 
67 

7 
30 
23 
22 
39 
10 
52 

16 
10 
24 
42 
25 
39 

Fonte: Banco de dados do Ministerio do Coaercio e Industria 

Nota - Capacidade de Utiliza<;ao = Produyao (porcentaqem) 
Capac.Disponivel 

Distribui9io da For9a de Trabalho 

A distribui<;ao estimada da for<;a de trabalho ou popula<;ao 
econoai~aaente ativa entre os mais importantes sectores formal e 
informal da economia sao apresentados na Tabela 5. Aqricul tura 
emprega dois ter<;os da for<;a de trabalho, cerca de 55 por cento 
mulheres. Os mercados paralelos do ,. ··::tor de servi<;os e industrias 
de artesanato absorve uma por<;ao suostancial da for<;a de trabalho, 
aproximadamente 3 5 por cento da f or<;a total de trabalho nos 
sectores formal e informal (excluindo as for<;as armadas, 
agricultura e pesca). Isto fornece uma indica<;ao da importancia do 
sector informal na gera<;ao de empregos, especialmente para 
mulheres. Admitindo que a paz seja realmente alcan<;ada na 
prolongada querra civil, o Governo enfrentara um volume adicional 
de procura de empreqo p:c.ra o pessoal de ambos os partidos recem 
saidos das for<;as armadas. 
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Tabela 5: Distribuicao Estimada da Populacao Economicamente 
Ativa por Sector e Sexo. 1990 

Sectores 

Sector Foraal 

- Eapresas e Achainistrac;ao 
- Forc;as Araadas 

Sector Informal 
3.133.566 

- Agricultura 

- Pesca 

- Industrias Artesanais 

- Mercados Paralelos e 
Servic;os 

Desempregados 

Total 

Populac;ao Economicamente Ativa 

Homens 

791.324 

568.250 
223.074 

1.404. 292 

1.216.626 

24.266 

35.589 

134.117 

85.919 

2.276.653 

Mulheres 

165.928 

146.530 
19.398 

Total 

957.252 

714.780 
242.472 

1.729.271 

1. 513. 337 2.729.963 

3.309 27.575 

8.147 40.736 

201.175 335.292 

9.020 94.~:;; 

1. 909 .104 4.185.757 

Fonte: - Relat6rio PNUD/ILO, Projecto No. ANG/89/001, Julho 1990 
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B. Probleaas e Perspectivas das :Bllpresas Selecionadas 

Foram observadas as operayoes de 18 empresas em Luanda e 
sete empresas em Buenqela. As empresas foram cuidadosamente 
selecionadas para representar uma boa amostragem das 271 empresas 
industriais reqistradas no Ministerio do Comercio e Industria, 
pliblicas e privadas, nos principais e diferentes sectores 
industriais. A lista das empresas observadas e apresentada no Anexo 
II. 

As principais conclusoes sao: 

(a) As empresas estatais sao geralmente de capital 
intensivo. Entretanto, com poucas exceyoes, os 
equipamentos foram instalados antes de 1975 com idades 
variando de 30 a 50 ano. o nivel de mecanizacyao e o 
indicativo do alto grau de desenvolvimento tecnol6gico 
antes de 1975, o qual nao foi actualizado desde entao. 

(b) Diversos equipamentos nao estao mais funcionando devido 
a falta de peyas de reposiyao e manutenyao. outros nao 
sao utilizaveis OU sac obsoletos. Estes criaram um serio 
desbalanceamento nas linhas de produyao e afetaram as 
capacidades de producrao das fabricas. Em alguns casos foi 
necessario recorrer a operacroes manuais ou de mao de obra 
intensiva. 

(c) o fornecimento de materia prima e outros suprimentos, 
principalmente de origem estrangeira, sao os maiores 
vinculos de obstruyao da operacrao das empresas. 

(d) Fornecimento instavel de agua e energia eletrica. Como os 
anteriores, estes ocorrem regularmente. 

(e) Procedimentos de controlo da qualidade inadequados, 
resultando em produtos inferiores. 

(f) Falta de operarios especializados. 

(g) Atenyao insuficiente dada aos procedimentos de produ~ao 
e controlo de custos. 

(h) Produtos com projectos pobres. 

(i) Financiamento inadequado, principalmente aquelas de 
propriedade privada. 

Devido aos impedimentos acima, a maioria das empresas 
estao operando em niveis muito abaixo de suas capacidades 
originalmente instaladas e mesmo das capacidades disponiveis 
ajustadas. As observayoes em tres das empresas tiveram de ser 
reprogramadas pelo facto de nao estarem operando durante a visita 
inicial. Como observado anteriormente, a produyao real varia de 30 
a SO por cento da capacidade disponivel. 
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Razoes para utilizac9io de Baiza capacidade 

Baseado nos n\imeros apresentados pelas empresas, a Tabela 6 
apresenta a distribui~ao percentual dos motivos para utiliza~ao de 
baixa capacidade em alguns sectores selecionados de industrias nos 
quais dominam empresas pequenas e medias. Estes n'limeros tendem a 
validar as observa~oes de campo feitas pela missao. 

Tabela 6 Indicadores de Problemas em Sectores Selecionados. 1987 
Razoes para Utilizacao de Baixa CapacidadeCPorcentagem) 

0per11 "rios Procb:: lo Energia Agua Equis-rito Wtros 

Processa.ento de Alimentos 4 66 5 6 10 9 

Bebidas 40 28 9 4 20 

vestua rio 38 55 6 5 3 

Proclrtos de Couro 2 61 31 3 2 

NO veis e PrcxlJtos de K..deiril 18 35 27 5 11 

l11pressio 38 44 10 6 

Proclrtos c.,f•icos 20 56 3 14 4 

Proclrtos •ta" licos 17 4!' 25 4 6 

Fonte: Banco de Dados do Ministerio do Comercio e Industria. 

Teapo Parado (Dias Perdidos) 

4 

3 

3 

A media de tempo parado (dias perdidos) em 1987 segundo 
informa~oes das empresas nos sectores selecionados acima e 
apresentada na Tabela 7. Supondo 300 dias de trabalho, e tambem 
apresentada a porcentagem de perda de capacidade resul tante do 
tempo parado. 

Tabela 7 Media de Tempo Parado por Empresa. 1987 
Media da Perda de Capacidade Cporcentagem) 

Processamento de Alimentos 
Bebidas 
vestuario 
couro e Produtos de Couro 
M6veis e Produtos de Madeira 
Impressao 
Produtos Quimicos 
Produtos Metalicos 

Media de dias 
Perdidos 

74 
88 

79 
99 
51 

60 
119 

97 

Media Percentual 
da Perda de Capac. 

99 
26 

40 
32 

25 

33 
17 

20 

Fonte: Banco de Dados do Ministerio do Comercio e lndustria 
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Perspectivas das Industrias Selecionadas 

Na ausencia de estatisticas mais detalhadas da oferta e 
demanda bem como de valores especificos de mercado, seria dificil 
identif icar exatamente os produtos das pequenas e medias empresas 
com potencial alto. Entretanto, o valor de importa9oes de 
categorias selecionadas de produtos poderia fornecer uma indicayao 
de produtos importados que poderiam ser substituidos por produtos 
fabricados localmente. A Tabela 8 apresenta os valores das 
importa9oes de 1985 a 1987. 

Tabela 8: Valor das Importacoes. 1985-1987 Cmilhoes de Kzl 

categoria de Produto 1985 1986 1987 

Produtos Animais 1.084 508 421 
Materia Prima Veget~l 2.284 1.465 848 
Oleos e Gorduras 1.196 734 461 
Alimento Processado 1.892 1.372 879 
Produtos Quimicos 1. 702 1.480 1 _011 
Plasticos 454 569 168 
Texteis 1.451 1.128 734 
Couro, Tecidos fabricados 218 170 79 

Fonte: Ministerio de Planeamento 

0 nivel de importa9ao e determinado pelas prioridades 
estabelecidas pelo Governo. Produtos manufaturados constituem uma 
alta porcentagem de importa9ao. Tem havido rigorosas restri9oes nas 
importa9oes acompanhando os vinculos da balan9ade pagamentos. 
Entretanto, a importa9ao de alimentos, produtos basicos e 
equipamentos para a industria de oleos escapam das restri9oes. 
Desde 1968, os gastos com import~9oes foram autorizados a subir 
levemente em fun9ao dos lucros c~escentes com o oleo. 

·o Governo estabeleceu, como regra geral, que a produ9ao local 
deve prevalecer sobre a importa9ao sempre que possivel. Dentro do 
Ministerio do Comercio e Industria ja foram feitas alguma~ 
tentativas de transformar esta politica geral de substitui9ao de 
importa9oes em um conjunto viavel de criterios operacionais e em 
medidas reais. Isto significa que as industrias que podem garantir 
um fornecimento de produtos mais baratos que os equivalentes 
importados e de qualidade adequada, deveriam ter prioridade nas 
aloca9oes de moedas estrangeiras para adquirir suprimentos 
essenciais e/ou equipamentos. Para estimular a substitui9ao de 
importa9oes o Ministerio, por exemplo, solicitou aos fabricantes o 
fornecimento aos sectores de agricul tura e defesa na bas.e de 
contratos comerciais. 

Parece tambem que o aumento de produ9ao das empresas 
existentes e altamente possivel. Em muitos casos, verifica-se que 
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seria necessario pouco esfor90 adicional. As solu9oes aos problemas 
e restri9oes sao, entretanto, complexas quando observadas no macro 
allbiente total de politicas no qual as pequenas e medias empresas 
operam actual·~'ente. Isto sera discutido nas se9oes subsequentes 
deste relat6ri\j 

c. Bstrutura Institucional 

Centro• 4• Treinaaento Industrial 

Actualmente, exist.em nove centros tecnicos de treinamento 
supervisionados pelo Ministerio de Comercio e Industria. A maioria 
deles sio localizados em LUanda, coao mostrado na Tabela 9. Estes 
centros tinhaa capacidade para 1. 120 pessoas em treinamento em 
1989. A dura9io da maioria dos cursos esta entre 9 e 24 meses. 

Tabela 9 Centros de Treinamento do Ministerio de Comercio e 
Industria. 1989 

Localiza9Ao Tipo de Capacidade Matriculas Prof essores 
Treinamento Actuais 

Luanda i\dministrativo 210 58 13 
LUanda Panif ica9ao 160 110 5 
LUanda Trabalho com metal 

projecto Mecanico 90 17 5 
LUanda Eletricistas, 60 so 11 

Usinagem, Trabalho 
com metal, Analistas 
Quimicos 

LUanda i· ;_a9ao, Tecelagem, 80 70 13 
Acabamento textil, 
Controlo da Qualidade 
Tratamento quimico 

LUanda Alfaiataria 70 45 6 
LUanda Norte Supervisores 170 72 

Operadores de 
maquinas, usinagem, 
Reparo de veiculos, 
Carpintaria 

Buengela AjustadorPs, 300 250 9+ 
Eletricistas, 
Soldadores, Usinagem 

Huambo Trabalho com metal 150 120 5 
Eletricistas, 
Mecanicos, 
Programadores 

Fonte: Conselho Nacional da Forma9io Prof issional 
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Notar-se-a, entretanto, que nao existem insti tuic;oes 
oferecendo treinamento empresarial ou gerencial para pequenas e 
medias empresas. Servi9os de extensao para PME tambem nao exite. 
Ha, entretanto, diversas firmas consultoras cujos principais 
clientes sao as grandes empresas. 

Asaocia9oes Industrials 

Existem tres principais associac;oes industriais recentemente 
organizadas as quais incluem um nlimero substancial de pequenos e 
medios empresarios. Especificamente sao: 

o Camara de Co~ercio e Industria de Anaola 
Organizada em 1988, a Camara s~rve como organiza9a? 
suporte, tendo iniciado o estabelecimento de se9oes 
regionais. 

o Associacao Comercial e Industrial de Luanda CACOMILl 
Organizada em 1990, e membro da Camara e proclama-se como 
representante de todos os negocios e pequenas industrias 
privadas das Provincias de Luanda e Bengo. Defende uma 
grande autonomia para o sector privado do pais, 

especialmente em neg6cios. 

o Associacao Industrial Angola CAIAl 

organizada em 1990, tem o suporte e participa9ao das 
grandes empresas, principalmente do sector publico. 

"Gabinete de Re4iaensionamento Empresarial" (GARE) 

Um escrit6rio para Redimensionamento de Empresas (GARE} foi 
estabelecido sob o Ministerio de Planeamento. o programa de 
redimensionamento empresarial preve a redefinic;ao da "dimensao" das 
empresas controladas pelo Estado e a privatiza9ao parcial das 
empresas estatais. Espera-se que a GARE defina as diretrizes e 
acompanhe o processo. 

coordenador do Instituto P~oposto Para a Promo~io de Pequenas e 
Medias Empresas (IHAPEH) 

Um funcionario baseado no Ministerio de Comercio e Industria 
f oi designado como Cordenador para a preparac;ao de pl a nos e 
regulamentos para o Instituto proposto, temporariamente denominado 
de INAPEM ("Instituto Nacional de Promoc;ao Empresarial"). 
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JI. 0 AMBIENTE POLITICO 

Ap6s a independencia, a maio~ parte do sector industrial foi 
nacionalizado. Entretanto, ~unca houve inten9ao de terminar 
inteiranente com o sector pri~ddo, especialmente o d~s pequenas e 
medias empresas, no qual as empresas privadas actualmente 
representam 56 por cento do n'1mero total de empresas. o Governo 
esta comprometido a encorajar e apoiar o sector privado se este 
respeitar as diretrizes gerais da economia e politicas trabalhistas 
definidas ~elo Governo, compromisso este que recentemente tornou-se 
mais forte. A maior parte das medidas de nacionaliza9ao tomadas 
depois da independencia afetou os interesses portugueses. 

o Proqrama SEF 

As medidas politicas visualizadas no programa de liberaliza9ao 
e restrutura9ao, o Saneamento Econ6mico e Financeiro (SEF), 
promulgado em 1988, e aqu~!as articuladas no Programa de 
Recupera9ao Economica (PRE) em 1989-1990, sao pre-requisitos 
fundamentais para a promo9ao e desenvolvimento de pequenas e me~ias 
empresas no sector privado. 

As prioridades importantes que afetam este sector sao: 

o descentraliza9ao da produ9ao industrial atraves do 
estabelecimento de pequenas industrias locais capazes de 

processar produtos agricolas e suprir as necessidades 
locais: 

o melhoria do conhecimento tecnico ("know-how") e habilidades 
dos trabalhadores e tecnicos Angolanos: e 

o o estimulo a transf erencia de conhecimento tecnico e 
tecnologia. 

Alem disto, o meio operante das pequenas industrias podEcia 
ser melhorado atraves de: 

·o privatiza~ao parcial das empresas publicas: 

o liberaliza9ao de pre9os para estimular a produ9ao; e 

o medidas para aprimorar o sistema f inanceiro. 

Estas medidas e prioridades sao etapas com as quais espera-se 
estimular o desenvolvimento de pequenas P- medias empresas privadas, 
sendo que a implementa9ao das me~~as deveria ser rapida. 

No final de setembro de 1990, foram anunciadas reformas 
monetarias pelo Governo, as quais incluiam a desvaloriza9ao do 
kwanza em 50 por cento e a liberaliza9ao parcial dos pre9os de 
alguns produtos e servi9os. o Governo estava tambem no processo de 
preparar as bases par~ a privatiza9ao de pelo menos 60 pequenas 
industrias. 
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Lei das Actividades Economicas (No. 10/88) 

Esta lei e basica ou estrutural para regular as actividades 
economicas no pais. Aplica-se a actividades relacionadas com a 
produ9ao ou distribui9ao de produtos ou servi9os que objectivam 
lucro. o Estadc reserva-se actividades nas func;:oes bancarias 
centrais, industria militar, distribui9ao de agua e energia, 
servi9os sanitarios basicos, telecomunica9oes, transporte, com 
excep9ao de transporte maritimos de curta dura9ao e administrac;:ao 
de portos e aeroportos. 

Nenhuma actividade econ6mica pode ser executada sem prev1a 
autoriza9ao das autoridades competentes. As actividades econ6micas 
podem ser desenvolvidas individualmente ou atraves de empresas. As 
actividades empresar1a1s podem ser executadas por empresas 
estatais, mistas, cooperativas ou privadas. 

Imposto ccrporativo 

Uma taxa basica de 35 por cento e arrecadada da renda das 
empresas no sector privado, incluindo as chamadas empresas mistas 
nas quais o estado possui participa9ao. Alem disto, existe uma 
sobretaxa progressiva que varia de 2 a 10 por cento aplicada a 
mesma renda. Enquanto a taxa maxima nos lucros das ~mpresas e de 65 
por cento, a media esta em torno de 50 por cento, o que iguala a 
participa9ao actual dos lucros transferidos pelas empresas 
estatais. o Governo pretende fundir a taxa basica e a sobretaxa e 
impor uma taxa unica sabre os lucros de todas as empresas, publicas 
e privadas. 

o Sistema de Financiamento 

As autoridades estudam a introdu9ao de uma flexibilidade maior 
hem como competic;:ao no sector bancario. A legislac;:ao ja foi 
decretada no sentido de permitir ao Banco Popular de Angola (BPA) 
iniciar emprestimos,embora nao exista actualmente nenhurn programa 
para pequenas e medias empresas. Esta sendo examinada a 
possibiiidade de·expandir as func;:oes do BPA e estabelecer outros 
bancos privados no futuro, incluindo J.;ancos estrangeiros. 

o SEF visa a reduc;:ao da proporc;:ao de creditos do sistema 
bancario canalizados ao Tesouro e na melhoria do credito ao sector 
produtivo. O Banco Nacional de Angola (BNA) esta sendo separado 
administrati vamente nos departamentos central e comercial. 
Aprovac;:oes de creditos a empresas publicas e privadas dependera do 
julgamento, pela gerencia bancaria, dos riscos e actividades das 
operac;:oes a serem f inanciadas. Planos a longo prazo do SEF preveem 
alocac;:ao crescente de credito na base das taxas de juros e nao nas 
regras obrigat6rias de selecc;:ao. 
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III. PRINCIPAIS FACTORES QUE ATRASAM A PROMO~AO E 0 DESENVOLVIMENTO 
DAS PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 

Alem dos problemas de seguranc;:a, os quais certamente 
constituem a maior intimidac;:ao a promo9ao e desenvolvimento das 
PME, existem outras politicas sectoriais e macro-econ6micas que 
inibem o desenvolvimento das mesmas. Alguns destes obstaculos tem 
sido articulados pelas associa9oes de indlistrias e empresarios 
privados, sendo que as evidencias indicam que o Governo esta 
completamente informado destes vinculos. Consequentemente, estao 
sendo tomadas medidas para instituir reformas das politicas. 

Os maiores obstaculos sao: 

1) Competi9ao. o mercado nao pode oferecer mecanismos eficientes 
para a opera9ao da economia a menos que exista uma competi9ao ativa 
e livre especialmente entre PME. Alem disto, a "~ompeti9ao entre as 
empresas pliblicas e privadas e vista unilateralmente no sentido de 
que as empresas pliblicas ineficientes sao efectivamente 
subsidiadas. 

2) Controlo oficial de precos. As pequenas e medias empresas e 
produtores de materia prima nao sao encorajados a produzir, devido 
ao facto de terem que vender sua produc;:ao para o governo ou aos 
consumidores locais ao prec;:o bem inferior daquele que poderiam 
vender no mercado informal ou paralelo. Os produtos vendidos no 
mercado informal podem normalmente apresentar pre9os de 15 a 30 
vezes mais alto do que os pre9os ~ficiais. 

3) Estrutura salarial. Os salaries sao pagos atraves de uma 
combina9ao da moeda local, mais o cartao oficial de suprimento e 
produtos fabricados pela empresa. Os produtos ganhos sao entao 
vendidos pelos empregados no mercado informal. Esta situa9ao cria 
distorc;:oes nos preco3 e inibe a produtividade fazendo com que os 
trabalhadores se envolvam nas actividades do mercado paralelo. 

4) Financiamento de empresas. Como apontado previamente, nao 
existem-mecanismos especializados para credito a pequenas e medias 
empresas. Este e o maior obstaculo principalmente para o 
desenvolvimento das empresas privadas. 

5) Alocac;:ao de moeda estrangeira. Seria necessaria a 
reconsiderac;:Ao e possivel revisao da politica de aloca9ao cambial, 
com prioridade a equipameritos criticos, substitui9ao de partes e 
materias primas selecionadas que nao podem ser produzidas 
localmente. 

6) Produc;:ao agricola. Of erecer subsidies a empresas de 
processamento de alimentos, as quais supoe-se s~rem principalmente 
pequenas e medias. A produ9ao agricola deve sei- est.imulada. Is to 
exigiria politicas apropriadas de pre9os e o d~sen~olvimento de 
facilidades de distribuic;:ao e transporte adequadcs. 
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7) o sistema bancario. A actual configura9ao do sistema, 
dependente do BNA e do BPA, e limitada e nao motiva o f inanciamento 
para pequenas e meaias empresas, as quais sao entendidas como lto 
risco e baixo potencial de lucro. 

8) canais de distribuivao. Nao prevalece a relavao direta entre as 
PME e o comercio varej ista, o qual e um meio tradicional da 
distribuivao dos produtos das PME. Encontra-se um monopolio 
intermediario estatal com aumento dos custos de distribui9ao. Alem 
disto, sao relatadas altas perdas na circulavao de mercadorias bem 
como sua rotavao nos dep6sitos do estado, onde sao frequentes o 
roubo e as perdas. O papel dos agentes privados de 
importa9ao/ exporta;;:ao nao e reconhecido. E particularmente 
importante econrajar o estabelecimento de negociantes particulares 
nas areas rurais, devido ao papel potencial no estimulo da produ9ao 
agricola. 

~) Desenvolvimento regional. Nao ha politicas ou incentivos que 
motivem a dispersao regional de industrias para areas fora tia 
regiao da capital. A promovao de PME em areas rurais poderia 
efecti vamente ser levada em conta atraves de uma combinavao de 
incentivos e da disponibilidade de infra-estrutura, incluindo c 
transporte de produtos. 

10) Centraliza9ao das decisoes ao nivel empresarial. O dinamismo 
das empresas publicas e privadas e severamente restringido por 
intermedio de varios factores: a aloca9ao de moeda estrangeira, 
solicita9oes de informa9oes pelo governo, as quais tem sido 
descritas como uma dose exagerada de dados estatisticos, 
conformidade a politicas de comercio, falta de liberdade para 
contratar e despedir funcionarios e outros regulamentos. 

16 



IV. CONCLUSOES E RECOMENDA~OES 

Politicas para Promo~ao e Desenvolvimento de PME 

1. A experiencia actual em paises em desenvolvimento mostra que 
as pequenas e medias empresas falham em desenvolver-se e crescer 
devido a politicas macro-eccnomicas desfavoraveis e uma estrutura 
de incentives que milita contra as mesmas. Como e comum em paises 
em desenvolvimento, as PME precisam transpor decisoes politicas que 
sao adversas ao sector ou, quando conseguem, sao pessimamente 
implementadas. As PME necessitam de um ambiente de politicas uteis 
para que possam competir e sobreviver. 

Enquanto as decisoes atuais envolvendo o desenvolvimento de 
PME sao tomadas no nivel micro, as mesmas sao fortemente 
influenciadas pelo meio externo. Com excep9ao das intervenc;oes 
diretas, 0 governo somente pode influenciar 0 desenvolvimento de 
PME atraves da influencia neste meio externo. E necessario, 
portanto, uma politica de desenvolvimento projetada no sentido de 
prover e promover um ambiente condutor ao crescimento do sector. 
Sem este meio, quaisquer que sejam os ganhos que possam ser 
alcan9ados tanto pelo governo como pelo sector privado, os esfor9os 
de desenvolvimento ficam confinados e limitados. 

o governo entende estas preocupa9oes com as politicas. 
Consequentemente, seria quase que um pre-requisito para a promo9ao 
e desenvolvimento das pequenas e medias empresas um forte 
compromisso politico do governo e um ambiente de politicas que 
conduza ao crescimento de PME, seria o primeiro passo crucial. 

A politica e formula9ao de incentives envolve muitos sectores 
da economia, tanto publicos como privados. Ate certo ponto, pode 
afetar tambem grandes empresas. Seria necessario, portanto, obter 
informa9oes e considera9oes de diversos ministerios governamentais 
e a participa9ao igualmente importante do sector privado. 

Recomenda-se instituir um Conselho de Politicas {ou Comissao) 
para·Pequenas e Medias Empresas. Este Conselho seria composto de 
funcjonarios do mais alto nivel possivel, preferencialmente Vice 
Ministerial, com representa9ao de associa9oes lideres do sector 
privado. Para garantir uma coordena9ao efectiva, propoe-se a 
seguinte composi9ao do Conselho: 

Representantes de: 

o Ministerio do Comercio e Industria, Presidente 
o Ministerio da Agricultura 
o Ministerio das Finan9as 
o Banco Nacional de Angola 

Pelo menos tres associa9oes de industrias, 
o Camara do comercio e Industria 
o Associa9ao Industrial de Angola 
o Associa9ao Comercial e Industrial de Luanda 
o Administrador de um Instituto de PME, Secretario Executivo 
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Representantes de outras instituic;-:oes publicas e privadas 
podem, se necessario, serem convidados a participar nas 
deliberac;-:oes do Conselho. 

A principal func;-:ao do Conselho proposto seria a de f ormular e 
recomendar politicas governamentais, incentives e programas para a 
promoc;-:ao e desenvolvimento de pequenas e medias empresas. 

Como primeiro passo, o governo deveria assumir um firme 
compromisso politico e tomar medidas efectivas para privatizar 
todas as pequenas empresas pertencentes ao estado. Estas seriam 
oferecidas a empresarios Angolanos, cooperati vas e associat.;oes. Com 
excepc;-:ao das empresas consideradas de importancia estrategica e 
aquelas que sao de natureza monopolistica, as empresas medias 
deveriam ser gradualmente privatizadas atraves de cooperat.;ao 
("joint ventures") entre empresarios Angolanos e estrangeiros. Em 
alguns cases, pode ser considerada necessaria, a medio prazo, a 
participat.;ao parcial do estado devido a falta de capital e 
capacidade empresarial. Entretando, podem ser incluidos nos acordos 
de acioninstas com os empresarios privados, planes para retirada do 
estado como acionista. 

O Conselho devera rever tambem alguns dos maiores instrumentos 
politicos que foram citados neste relat6rio como impedimentos a 
promot.;ao e desenvolvimento das PME. Sac estes: 

(a) controlo de pret.;os, especialmente os que afetam PME 
(b) estrutura salarial 
(c) contrata9ao e despedida de empregados 
(d) sistema bancario e de financiamento 
(e) alocat.;ao de recurses estrangeiros 
(f} produt.;ao agricola como suprimento para industrias 

alimenticias 
(g) canais de distribui9ao 
(h) procedimentos de registo relat6rios de informat.;oes 
(i) estrutura de impastos 

Incentivos para o Desenvolvimehto de PME 

2. o governo deveria dar prioridade para a promulgat.;ao de um 
conjunto de incentives para a promo9ao de pequenas e medias 
emprcsas, especialmente nas areas fora de Luanda. Al guns destes 
incentives poderiam ser: 

o Isen9ao de taxas por um determinado periodo, por exemplo cinco 
anos. O actual sistema de impostos parece ser elevado e encoraja 
a ser evitado ou nao cumprido, especialmente aqueles no sector 

informal os quais deveriam ser encorajados a serem legalizados. 

o Provisao de uma infra-estrutura adequada de facilidades, como 
pode ser necessario em certas areas fora de Luanda, para 
encorajar o desenvolvimento regional. Estas incluiriam o aluguel 
para areas fabris, dep6sitos e servi9os comuns. 
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o Programas de treinamento subsidiados em formayao empresarial 
incluindo gerenciamento, produyao e controlo da qualidade, 
promoyao e vendas("marketing"), contabilidade e finanyas. 

o Extensao de consultoria e serviyos legais. Os procedimentos de 
registo deveriam ser simplificados. O conceito de registo 
"unificado" ("one-stop") deveria ser instituido ao nivel de 
provincias ou mesmo de cidades em alguns casos. 

o Assistencia na obtenyao de financiamentos adequados, creditos 
e qarantias em programas especiais para pequenas e medias 
empresas. Um corolario disto poderia ser a ajuda na identificayao 
e preparayao de propostas ou estudos de viabilidade para 
estabelecimento de empresas e submissao para financiamento 
bancario. 

o Ausencia de qualquer leqislayao sobre salario minimo~ Esta 
leqislayao penaliza as empresas menores, as quais sao geralmente 
de mao de obra intensiva, eliminando o lado competitivo com 
relayao a grandes empresas. Age tambem como uma deteriorizayao 
na gerayao de empreqos por induzirem as pequenas empresas a serem 
de capital mais intensivo e desencorajando o emprego de 

trabalhadores jovens desqualificados. 

Def ini9io de PME 

3 Uma definiyao objectiva de pequena e media empresa deveria ser 
promulgada pelo governo e poderia ser uma das fun9oes do Conselho 
de Politicas proposto para pequenas e medias empresas. Isto seria 
necessario para uma administrayao efectiva de politicas, incentivos 
e proqramas para PME. A definiyao deveria ser revista 
periodicamente. A classificayao actual de PME em termos de ate 500-
600 empreqados e vendas anuais nao excedentes a 2,000 milhoes de 
kwanzas, deve ser revista e refinada. A subdivisao do grupo a ser 
atinqido (em pequenas e medias empresas) e desnecessaria: este 
grupo deveria ser def inido como todas as empresas com numero de 
empregados de ate e ativo total (excluindo terrenos e 
edificayoes) de· ate ••• kwanzas (como proposto abaixo). 

A f im de obter um perf il mais preciso e uma perspectiva melhor 
do sector de PME, incluindo aquelas do sector informal, tambem 
deveria ser analizada a base de dados existente. Se estes dados nao 
forem suficientes para serem estabelecidos parametros, devera ser 
efetuada uma pesquisa socio-economica. Isto permitiria ao qove7no 
a obter dados mais confiaveis, avaliar a contribuiyao do sector 
para o desenvolvimento socio-econom1co do pais e focalizar 
precisamente a assistencia qovernamental, incentivos e proqr~mas. 

Geralmente, ern muitos paises em desenvolvimento, pequenas e 
medias empresas sao definidas em termos de: 

o Numero de trabalhadores, e 
o Activo total, excluindo terrenos e edifica9oes. 
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A classif ica9ao actual de PME de ate 500-600 empregados parece 
ser muito alta, especialmente para empresas de capital intensivo. 
Baseado nas observa9oes e utilizando outros paises para compara9ao, 
o maximo apropriado poderia estar na faixa de 250 a 300 empregados. 
O balan90 total seria normalmente uma classif ica9ao melhor do que 
as vendas anuais, as quais tendem a variar amplamente, dependendo 
do tipo de produtos e obstaculos em atingir a capacidade produtiva. 
Com base na experiencia em outros paises em desenvolviaento, o 
activo total (excluindo terrenos e edifica9oes) normalmente nao 
deveria exceder o equivalente a US$ 1.0 milhao. Mas estes nlimeros 
devem ser cuidadosamente revistos. 

o Papel das PllB 

4. Em muitos paises em desenvolvimento, as PME tem um papel mais 
significativo no desenvolvimento socio-economico dos seus 
respectivos paises, do que parece ser a situa9ao em Angola. Isto e 
mais verif icado nas areas rurais onde vive uma parte grande da 
popula9ao. Baseado na lista de empresas registradas, a maioria 
delas esta c~ncentrad~ em areas urbanas, particularmente Luanda. 
Isto e devido parcialmente as condi9oes de paz e ordem, mas pode 
tambem ser atribuido a outros factores. 

No contexto do programa SEF, as pequenas e medias empresas locais 
terao um papel mais importante. Deveria, entretanto, ser emfatizado 
que esta fun9ao seria complementar aquelas das grandes estatais e 
empresas estrangeiras. Pelo menos a curto prazo, as contribui9oes 
mais efectivas das PME seriam: 

o fabricar produtos para os mercados local e regional; e 

o suprir insumos intermediarios e servi9os as grandes empresas. 

Tem sido observado, por exemplo, que devido a capacita9ao 
insuficiente das PME, as grandes empresas introduziram facilidades 
e executam actividades as quais normalmente seriam de PME sub
contratadas. Certamente, esta nao e uma 6tima utiliza9ao dos 
recursos e tende a aumentar os custos. As grandes empresas deveriam 
ser encorajadas a sub-contratar as PME para certos insumos, as 
quais podem executa-los mais ef icientemente. 

Proqramas para Pequenas e Medias Empresas 

5. Um "enfoque total" ao desenvolvimento das PME requer que sejam 
envolvidos pelo menos programas de financiamento especial e de 
assistencia. 
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Um programa especial de financiamento deveria ser instituido 
inicialmente atraves do BNA e BPA e eventualmente por bancos 
comerciais quando existentes no local. A presente situacyao em 
Angola requer que Ull programa de financiamento para pequenas e 
medias empresas devera ser flexivel e devera incluir os sequintes 
aspectos: 

o Financiamento equalitario, dentro da instituicyao financeira em 
sociedade com empresarios privados, preferivelmente aos credores. 
Um entendiment~ capacitaria os empresarios a comprarem de volta as 
instituicyoes financeiras 
depois de ua justo e especif ico periodo de tempo a um precyo sob 
autuo acordo.o aspecto especial desse prograaa e qJe os riscos 
seriam coapartilhados e a producycio e assistencia(empresarial, 
vendas e serviyos de extencrao) poderiam ser providos pela 
instituicrao financeira tanto diretamente ou atraves de um acordo 
com Ulla Organiza~o de pequenas e ~edias empresas que poderia ser 
estabelecida. Este tipo de financiamento incorpora muitos aspectos 
convencionais do capital de risco. Este, entretando, poderia ~er 
adaptado as necessidades das pequenas e medias empresas e ser 
conveniente as condicyoes Angolanas de falta de capital e habilidade 
empresarial. Particularmente, este tipo de financiamento parece ser 
mais apropriado para empresas estatais as quais sao privatizadas e 
vendidas as cooperativas de trabalhadores ou associayoes. 

o Credito a longo e medio prazo. A contabilidade de certas PME 
pode nao ser satisfeita apenas pelo capital equalitario e um uso 
eficiente de recurses podera ditar que o credito seja combinado com 
o financiamento equalitario. Em certos casos, o credito a longo e 
medio prazo podera ser suf iciente e seria a f orma mais apropriada 
de financiamento. A experiencia em paises em desenvolvimento mostra 
que a disponibilidade e o acesso ao credito para PME sao muito mais 
importantes que o custo financeiro. Em muitos casos as PME estao 
preparadas para pagar as taxas prevalecentes no mercado se os 
procedimentos de avaliacyao (cadastro) e o aval do credito nao forem 
complicados. 

o Arrendamento. Esta forma alternativa de arranjo financeiro para 
aquisicyao de maquinas, transporte e outros equipamentos, provou ser 
bem sucedida em alguns paises em desenvolvimento e pode tambem ser 
considerada em certos casos. 

o Esquemas de Credito-Garantia. A longo prazo, quando existem 
bancos comerciais privados no local, um programa de credito
garantia poderia induzir estes bancos a instituirem creditos para 
PME. Pequenas e medias empresas sao entendidas como maior risco e 
um esquema de credito-garantia serve para minimiza-los e 
normalmente objectiva substituir exigencias colaterais. Oeveria ser 
notado, entretanto, que a experiencia de esquemas de credito
garantia em paises em desenvolvimento tem encontrado resultados 
diversos ("mixed results"). o sucesso do esquema depende de certos 
factores, tais como, procedimentos de avaliacyao da garantia em caso 
de falta de pagamento, procedimentos de verificacyao e custo. 
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O complemento necessario para um programa de financiamento e um 
programa de assistencia tecnica que of erec;:a disseminac;:ao de 
informac;:ao tecnica, transferencia de tecnologia, extensao 
industrial e servic;:os de consultoria, desenvolvimento de empresas 
e empresarios, treinaaento gerencial e outras func;:oes empresariais. 
Isto sera discutido posteriormente na recomendac;:ao subsequente 
sobre estrutura institucional. Um programa de promoc;:ao de vendas 
(•marketing") tanto domestico como para exportac;:ao seria 
eventualmente necessario e util. Entretanto, isto exigiria uma 
grande sofisticac;:Ao institucional e, pelo menos no inicio, e melhor 
deixar como actividades de economia de livre mercado e 
possivelmente para associac;:oes de industrias. 

Finalmente, parece razoavel supor que a maior parte dos 
investimentos privados e feita no sector informal. Pela propria 
natureza de tais operac;:oes, nao existea estatisticas disponiveis 
mas acredita-se serem significativas. O mercado paralelo e uma 
fonte potencial de empresarios locais que podem ser induzidos a 
mudar para o sector formal da economia. o governo deveria instituir 
um programa corolario para legalizar estas empresas atraves de 
procedimentos de registo simples, incentivos e assistencia tecnica. 

Estrutura Institucional para Assistincia Tecnica 

6. Os esforc;:os do governo para promover pequenas e medias empresas 
privadas exigiriam a criac;:ao de uma instituic;:ao especializada. A 
insti tuic;:ao proposta tera como principal func;:ao a promoc;:ao de 
empresarios locais sejam pessoas fisicas, grupos de 
trabalhadores ou cooperativas e associac;:oes -- assessora-los nos 
processos de legalizac;:ao, na obtenc;:ao de financiamentos e na 
melhoria de suas rentabilidade e produtividade. Esta instituic;:ao 
nao deveria ser entendida como parte de um processo burocratico ou 
regulador e deveria garantir um grau de autonomia na implementac;:ao 
de seus programas. 

A f im de ganhar a confianc;:a de empresarios existentes ou 
potenciais, a instituic;:ao deveria posnuir um corpo tecnico bem 
treinado que conhec;:am os varios aspectos do desenvolvimento de PME. 
Em certas actividades, o escalao principal poderia ser suplementado 
por professores universitarios, firmas de consultoria, industrias, 
especialistas estrangeiros e voluntarios. 

Pelo facto de nao existir experiencia local na operac;:ao de tal 
instituic;:ao, recomenda-se um projecto piloto de tres anos com 
assistencia tecnica de doadores estrangeiros (UNDP/UNIDO e Banco 
Mundial). A instituic;:ao proposta poderia chamar-se: "Instituto 
Nacional de Promcc;:ao a Empresas Locais" (INAPEL). Deve-se observar 
<i'le tal instituic;:ao ja esta sob considerac;:ao governamental. 
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Um projecto de assistencia tecnica deveria incluir como aspectos 
essenciais: 

o Antes da formac;:ao do instituto proposto, deveria ser feito um 
estudo inicial, visitando-se institutos similares em paises em 
desenvolvimento , tais como o Instituto para Pequenas !ndustrias 
(ISSI) o Centro de Orientac;:ao para Pequenos Neg6cios (SBACs) nas 
Filipinas, o Instituto para Extensao e Treina.ento para Pequenas 
Industrias (SIET) e os Centros de Assistencia para Pequena 
Industria na India. Seria aconselhavel incluir na viagem de estudos 
o actual coordenador do instituto proposto (Jorge A. Manuel) e dois 
outros potenciais funcionarios i•portantes, WI dos quais deveria 
ser fluente em Ingles. 

o Participa~o do escalao principal em cursos de treinamento 
internacionais do ISSI e/ou SIET, cuja dura~o e normalmente de 
quatro a seis meses. 

o Indicac;:ao de especialistas extrangeiros e voluntarios por 
curto e •edio prazo em cada waa das principais acti vidades 
propostas do Instituto, durante a fase piloto. E essencial que 
sejam indicados funcionarios apropriados da contraparte, a f im de 
efectivar a transferencia de conhecimento ("know-how"). 

As principais func;:oes operacionais do Instituto proposto seriam: 

o Informac;:ao tecnica e industrial, vinculadas a fontes de 
informac;:oes locais e estrangeiras. Deveria ser inf atizado que a 
intenc;:ao nao e estabelecer Ull banco de dados, 0 qual e normalmente 
nao e rentavel, mas simplesmente para estar consciente da 
existencia de fontes de inf ormac;:ao e estabelecer relac;:oes de 
trabalho capazes de permitir acesso a informac;:ao necessaria. 
Frequentemente, as informac;oes requeridas pelas PME sao 
"livremente" disponiveis. Mas paises em desenvolvimento nem sempre 
sabem como obter, avaliar e adaptar estas tecnologias. Assim, im 
muitos casos, um funcionario de extensao industrial torna-se um 
importante elo de ligac;:a14entre a PHE e o servic;:o de informac;:ao. 

o Extensao industrial e consultoria, as quais incluiriam 
diaqn6sticos tecnico-econ6mico e reabilitac;:ao de empresas 
existentes caso seja necessario. A modernizac;:ao e melhoria das PME 
existentes seria o principal objectivo desta actividade, incluindo 
a transferencia e adaptac;:ao da tecnologia apropriada. 

o Desenvolvimento de empresas e empresarios, que inclui 
identificac;:ao e motivac;:ao de candidatos potenciais, orientando 
oportunidades de neg6cios, assistencia nos aspectos legais de 
registo e solicitac;:oes de f inanciamento. Esta actividade poderia 
orientar a privatizac;:ao de empresas estatais e, em certvs casos, 
serem envolvidos na preparac;:ao de estudos de viabilidade. 
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o Treinamento gerencial e seminarios, os quais incluem cursos 
e seminarios de curta dura9ao em gerencia de PME, contabilidade e 
finan9as, produ9ao e controlo de custo, qualidade e gerencia de 
manuten9ao, e outros assuntos relevantes para PME. Podera ser 
observado que ja existe~ institui9oes para treinamento e 
aprimoramento tecnico, mas nao existe nenhuma organiza9ao que 
ofere9a treinamento em fun9oes empresariais. 

o o Instituto proposto deveria limitar sua area geografica de 
opera980 a possi velmente Luanda e uma outra area ( Benguela ou 
Lub~ngo) e especializar-se em poucos sub sectores selecionados os 
quais orientarao os funcionarios durante a fase piloto 
(processamenteo de alimentos, trabalhos com metais engenharia 
industrial, vestuario, materiais *). 

Tanto quanto possivel, o Instituto deveria trabalhar em 
coopera9ao com assoc1a9oes de industrias, especialmente em 
informa9ao tecnica e treinamento. Estas associa9oes poderiam 
oferecer informayoes valiosas e recursos humanos para as 
actividades do Instituto. 
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