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PREFAcIO

Cabo Verde, desde a sua independencia de Portugal em 5 de
Julho de 1975, vern sofrendo uma crise ambiental e economica,
causada por uma ~rolongada seca, actualmente no seu decirno
primeiro ano, e a qual transformou a vegeta<;;ao em recursos
impossiveis de renovar. Somente a humidade das aguas sub
terraneas, 0 nevoeiro (nas altitudes elevadas), e talvez 0

orvalho da noi te, alimenta111 no r.1omento a vegeta9ao nessas ari
das ilhas. Esta limitada quantidade de agua tern side total
mente insuficiente .para 0 crescimento de ~rodu9ao vegetal ne
cessaria narn sUTJrir os seus 300.000 habitantes com alimentos,
com~ustivel e forragem nara os anir.1ais domesticos.

Assim, alem dos encargos da nova na9ao, ao emer~ir de

cinco seculos de dominio colonial, junta-se a conjuntura re
lacionada a seca: falta.de alimentos, falta de agua, falta
de forragem e falta de emnrego. Estes problemas absorvem qua
se por completo 0 escasso notencial humano e a canacidade ins
titucional de Cabo Verde. As nrementes necessidades de nrogra
mas de emergencia e socorro amea<;;am, contudo, ofuscar a neces
sidade du~ planeamento deliberado e de longo alcance. 0 de
senvolvimento duma estrate~ia a lange nrazo nara 0 crescimento
econooico e necessaria -- e estava previsto para come<;;ar em
Agosto de 1978. Espera-se que este nosso trahalho contribua
nara esse objectivo.

Este estudo foi nrenarado ~elas se~lintes nessoas:

Peter H. Freeman
G '. .L:' 1 'd d .·eogra_o, _1 er .a eaU1ne
619 Upla'1d Place
~Ue::a!1dria, Vir:-;inia
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Victor E. Green
Professor, Agronomy Department
Institute of Food and Agricultural Sciences
University of Florida

Robert B. HicI\:ok
Planning Specialist
Land and Hater Resources Development and r-1ana.gement
8290 Coleman Street
Riverside, California

Emilio F. r-loran
Assistant Professor and Director of Graduate Studies
Department of Anthropology
Indiana University

to'lorris D. \fui taIcer
Professor, Department of Agricultural Economics
Utah State University

A traduc;a.o para 0 "Portugues foi feita por Laura N. Zamarin,
professor emeritus da Georgetown University, \fashington, D.C.,

residente nesta cidade.
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A equipe contou com a eficiente e cordial assistencia de
Merril Asay, Rural Development Officer da AID, e de Delsa Asay,
Secretaria da AID, na Praia. A hospitalidade de Howard McGowan
e outros funcionarios da Embaixada na Praia merece nosso agra
decido destaque. Huitas pessoas do governo de Cabo Verde pres
taram valiosa ajuda a equipe. 0 Sr. Horacio Soares, na chefia
da Direcc;8.o-Geral de ConservaC;8.o e Aproveitamento dos Recursos
Naturais, Ministerio do Desenvolvimento Rural (~IDR), foi 0 prin
cipal elemento de contacto da equipe. Ele nos prestou informa
98.0 e orientaC;B.o e reviu, durante urna breve visita sua a Wash
ington, D.C., em Julho de 1978, a redacc;8.o preliminar do estu
do do sector.' Foi mantida uma cooperac;B.o diaria durante a fase
dos trabalhos de campo corn Daniel Sena 1'1artins, Hanoel Pereira
Silva e Carlos Silva, todos do mesmo ~linisterio. Eles acompa
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A equipe sente-se especialmente grata pelo acesso que lhe
foi dado a importantes livros e documentos que sao raros ou dos

quais existe apenas urn exemplar ern Cabo Verde. Neste momento
da historia do pais, qualquer informac;ao objectiva publicada ou
documentada e de grande valor e documentos perdidos sao insubs

tituiveis. Muitos livros escassos estao em uso continuo:

A ProduGao Agricola Nacional: Perspectivas para 1977-78 (MDR);
P.

A Agricultura do Arquinelago de Cabo Verde, de Teixeira e Bar-
bosa, cujas excelentes cartas sao de valor incalculavel em nla
neamento; Santiago, a Terra e 0 Homem, de Amaral; 0 relatorio
de 1974 do BURGEAP sobre 0 seu estudo hidrologico do arquipela
go; e 0 importante trabalho de A. Chevalier sobre a flora e a
fauna do arquinclago, actualmente urn livro raro. A equipe a
gradece es~ecialmente 0 Sr. Felix ~!onteiro pelo generoso empres

timo da obra de Teixeira e Barbosa e da de Amaral, para uso nos
Estados Unidos, e 0 emprestimo por parte do NDR do relatorio do
BURGEAP.

Nossa expressao de gratidao e aprec;o estende-se as pessoas
do Ministerio da Coordenac;ao Economica, Ministerio da Sa~de e
Assuntos Sociais, e Secretaria de Estado da Administrac;ao Inter

na, na Praia, assim como nas ilhas visitadas pela equipe. A Sra.
Ida Paquin, e outros rnembros da Missao da UNDP, sempre nos pres

tar~~ informac;ao e auxilio, especialmente 0 Sr. Denis Fernando
pulle, do UNOTC e 0 Sr. Hanuel Gonc;alves, da FAO. Em Dacar,
os representantes das embaixadas dos Paises Baixos, da Rep~bli

ca Federal da Alemanha e da Franc;a nos nrestaran informac;oes
sobre sua ajuda bilateral a Cabo Verde, tendo ~eito 0 mesmo 0

"charge" portugues na Praia. Funcionarios da FAO, em Roma,
prestaram ao lider da equine valiosa orientac;ao e documentac;ao
durante uma viagem habilmente coordenada nelo Sr. Irving Rosen-
t ' 1 dOd d lID' ~\O D:1a , a loa 1 • a t'i , em ~.oma.
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I. INTRODUG~O

A. A Singularidade de Cabo Verde

Cabo Verde e unica entre a familia de na90es. ~ uma re
publica de ilhas (Fig. 1.1) suficientemente distanciadas umas
das outras e do continente africano (600 km) para dissuadir
visitas imprevistas ou fortuitas. Seu isolamento serviu para
fortalecer sua singular cultura crioula, porem a cllsta de con
tactos frequentes com influencias e inforrna90es externas. Ca
bo Verde e muito pequeno. Sua popula9ao de 300.000 habitantes,
que mal chegaria para tornar uma cidade auto-suficiente num
complexo industrial, esta dividida entre nove ilhas. A capital,
Praia, conta somente com 23.000 habitantes, e e, essencialmente,
urna pequena e simpatica cidade onde a maior parte dos vercursos
pode ser feita a pe e onde encontros casuais entre funcionarios
do governo sao provavelmente tao irnportantes quanto os formais
meios de comunica9ao pelo telefone ou por escrito.

Cabo Verde e tambem pequeno ern termos de area territorial,
embora ocupe urna area relativamente grande de ocea~o. Sua su
perficie total e pouco mais de 4.000 km2 , porem suas nove ilhas
principais estao espalhadas por uma POr9aO grande, quadrangular,
do Atlantico medindo aproximadamente 240 qUilometros de urn lado.
A superficie total (nao incluindo partes da plataforma continen
tal que se estende para alem do litoral externo das ilhas) e
comparavel as republicas de Togo ou Sri Lanka, ou cerca de meta
de da Guatemala.

A nao ser pelo servi90 de barcas entre Fogo e Brava, e en
tre Sao Vicente e Santo Antao, as ilhas estao demasiado distan
tes entre si para urn conveniente transporte maritimo. Avioes
sao, portanto, essenciais as comunica90es e trafego entre as
ilhas, embora para transac90es lentas e volurnosas 0 transporte
maritimo, seja por embarca90es a vela ou a motor, e sempre urna
alternativa devido aos ventos constantes e condi90es atmosferi
cas geralmente boas.

1
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Caboverdeanos natos ou de descendencia caboverdeana viven
do fora do pais, e1evam-se a mais de 700.000, e remessas de
emigrantes permanentes ou temporarios significa~ possive1men

te a diferen9a entre a pobreza mais extrema e uma modesta

existencia para muitas fami1ias. Para muitos caboverdeanos,
10ngas separa90es da casa e da familia, enquanto trabalham no
estrangeiro, sao urn modo de vida.

As ilhas de Cabo Verde eram desabitadas quando foram des
cobertas pelos portugueses ha cinco seculos atras, facto que
nao surpreende. Havia peque~os lagartos mas nao havia mamire
ros selva~ens nem cursos d'a~ua permanentes. A maior parte da
terra e rocha pura e a precipita9ao pluvial e baixa e irregular,
e os limitados trechos de solo cultivavel nao estao em geral
localizados onde a pluviosidade e mais abundante. Foi sua es
trategica posi9ao na rota dos alisios, de preferencia ao poten
cial agricola, que levou a sua coloniza9ao. A excep9ao de pe
quenas exporta90es de algodao e, mais tarde, bananas, a agri
cultura de Cabo Verde tern sido, predominantemente, de sUDsis
tencia.

Durante mais de 500 a,os, de 1460 a 1975, Cabo Verde foi
uma colonia de Portugal, certarnente urn dos periodos mais lon

gos de coloniza9ao registados, mas sem que isso trouxesse be
neficios duradouros para 0 governo desta nova na9ao.

De todos os paises do Sahel, Cabo Verde e 0 mais densamen-
,

te populado. Em epocas de secas ou crises, os caboverdeanos
nao podiam levar suas familias e rebanhos para outro lugar como
o fazem os nomadas no Sahel. Em vez disso, sua fuga era para 0
mar, de inicio nos barcos baleeiros, e em tempos modernos nos
cargueiros e navios-tanque. Durante as piores secas, quando
faltava qualquer assistencia, a fome fez rnuitas vitimas. 0 re
gisto de secas, fornes, e emigra9ao atraves de toda a historia
de Cabo Verde mostra estes acontecimentos como clclicos, e tam
bern que a actual seca nao e urn fenorneno a~ormal.

Qual e a base para a sobrevivencia de Cabo Verde? No mo-

3



-mento a resposta sao as remessas de dinheiro do exterior e a
ajuda internacional de todos os lados, inclusive dos Estados
Unidos, Uniao Sovietica, Republica Popular da China, Portugal,
Fran~a, Belgica, Rolanda, Republica Federal da Alemanha, Sul~a,

Suecia, Na~oes Unidas, e varias organiza~oes privadas volunta
rias.

Qual e 0 futuro desta jovem republica? Agricola? Indus
trial? Auto-suficiente economicamente? As decisoes da comu
nidade internacional, quer eoordenadas quer tomadas individual
mente, determinarao em grande parte a natureza desse futuro. E
o progresso da agricultura em Cabo Verde moldara e orientara
inevitavelmente todo 0 progresso econornico e social para 0 fu
turo previsivel.

B. Objectivo e finalidade da aV&1ia~ao do sector agricola

A avalia~ao do sector agricola de Cabo Verde tern como ob
jectivo fornecer uma exposi~ao de estrategias para urn prazo me
dio (3 a 5 anos), e para urn prazo longo para assistencia de de
senvolvimento a agricultura. Mais especificamente, a avalia~ao

tern por fim forneeer urn estudo para assistencia agricola a Cabo
Verde pela AID, que come~ou em 1975 e tern constado de remessas .
de alimentos, obras rurais (estradas e corre~ao da erosao), pro
jectos de dessaliniza~ao, e mais recentemente investiga~oes de
aguas subterraneas. A avalia~ao tambem ajudara a orientar 0

programa CILSS porque, ao contrario de outros paises membros da
CILSS, Cabo Verde nao teve uma avalia~ao geral da sua economia
agricola. Esta avalia~ao da AID corrige a falta de urn tal estu
do geral e da uma orienta~ao geral aos numerosos governos e or
ganiza~oes que estao a prestar assistencia de desenvolvimento e
auxilio as secas a Cabo Verde.

Segundo os termos da referencia, a avalia~ao devia abran
ger quatro partes importantes:

(1) Urna descri9ao analitiea do sector agricola.

4
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(2) U~a descri9ao e analise do povo rural mais poore,
ou grupo mais necessitado,que seria de interesse
prioritario ao programa e projectos da AID.

(3) Uma analise das limita90es ~ue impedem os esfor90s
de desenvolvimento em benef1cio do f,rupo mais ne
cessitado.

(4) Recome~da90es para a estrategia do desenvolvimen
to agr1cola.

Este relatorio afasta-se da Organiz89ao especificada so
mente na fulalise das limita90es, que foi feita para todo 0
sector, inclusive a popula9ao mais necessitada, em vez de,
apenas, esta ultima. A analise de todo 0 sector foi conside
rada uma base necessaria para urn enfoque mais intenso das li~

~ita90es que afectam a popula9ao rural mais pobre.

C. Metodologia e modo de nroceder

A avalia9ao foi realizada de Mar90 a Junho de 1978, por
uma equipe de cinco membros+, composta de urn geografo, l!der

do gruno, urn hidrologo, urn agronomo, urn sociologo rural e ttm

economista agr!cola. A equipe visitou Cabo Verde de 23 de
¥~r90 a 7 de ~~io. Visitas de campo, exame de documentos e
pUblica90es, e entrevistas com funcionarios do governo de Ca
bo Verde realizaram-se nesse per!odo. A equipe tinha sua ba
se na Praia, na ilha de Sa~tiago, e da! realizou breves excur
soes a Fogo (2 dias) , Sao Nicolau (2 dias) , Sao Vicente (neio
dia) , Santo Antao (5 dias) e Boa Vista (2 dias). Urn numero
de visitas de car:~o, totalizando 5 dias, foram feitas na ilha
de Santiago. Dois membros da equipe., (0 sociologo rural e 0
hidrologo) viajara~ a Lisboa a fin de consultar publica90es e
mapas existentes sobre Cabo Verde. 0 chefe da equipe passou

cinco dias em Roma, a ooter informa9ao sobre as actividades

+Nomes e afilfacoes dos me~bros da equipe estao relacionados
no Prefacio.
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da FAO (Organiza980 das Na~oes Unidas para a Agricultura e a
Alimenta~ao) em Cabo Verde, e dois dias em Dacar, Senegal, a
fim de obter informa9ao sobre a assistencia bilateral holan
desa, alema e francesa a Cabo Verde.

A equipe toda trabalhou em conjunto em \{ashington, D.C.,
no primeiro esb090 do relatorio, de 15 de Maio a 2 de Junho.
De 3 a 16 de Junho 0 chefe da equipe e 0 economista agricola
dedicaram-se ao preparo do relatorio, com excep9ao de quatro
dias gastos em consulta com 0 sociologo rural a respeito da
analise da popula~ao mais necessitada.

A extraordinaria posi9ao de Cabo Verde apresentou cir
cunstancias fora do comum para 0 trabalho de avalia9ao. 0

governo e muito jovem e ainda se aclla em processo de organi
za~80, que foi retardado pelas prementes solicita90es admi
nistrativas para 0 programa de alivio a seca. A emergencia
da seca atrasou, outrossim, 0 progresso do planeamento em
geral, como tambem a falta de caboverdea~os treinados em pla
neamento. 0 resultado e um governo, no come90 de 1978, em
processo de evolu9ao institucional, porem sem 0 beneficio de
planeamento a lange prazo. Assim, a importancia de planear
a longo prazo e reconhecida em Cabo Verde, mas 0 trabalho do
primeiro plano economico nacional nao esta programado para
corne9ar antes de agosto de 1978. Os problemas que diziam res
peito a avalia980 do sector agricola ainda nao foram investi
gados. For conseguinte, os dados nao foram ainda reunidos ou
organizados a volta de importantes problemas de interesse ao
planeamento de desenvolvimento e, em especial, ao planeamento
agricola. Outrossim, foi encontrada urna falta absoluta de
certos dados cruciais, tais como urn censo agricola, urn recen
seamento recente da popula98o, e dados sobre niveis de produ
tividade ou rendimento para varias culturas e animais. Alem
disso, 0 regime pluviometrico de Cabo Verde e tao imprevisivel
e a actual seca tao longa que conceitos estatlsticos,tais como
as medias de precipita~ao e rendimento,pouca significa9aO tern.
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Apos a independencia de Portugal, tem havido, infelizmente,
urn abandono na documentac:ao enos dados sobre a economia, os

recursos naturais e a popu1ac:ao de Cabo Verde. A documenta9ao

em grande parte e escassa ou nao mais existe em Cabo Verde c,
ademais, dificil de ser encontrada em Portugal. Seus esforGos
em manter colecGoes organizadas de informac:ao sobre Cabo Verde
aparentemente cessaram e, com pOllcas excepc:oes, as informac:oes
estao conec:ando a se dispersar e a ser diflcil de encontrar.
Por ultimo, a singularidade da cultura de Cabo Verde auresentoli
uma especial dimensao ao trabalho de car:rpo. POl" e~::em'!')lo, en

trevistas de campo foram dificultadas nela tendencia dos entre
vistados a passar do portugnes ao crioulo, sen se darem conta
do facto.

Entre outros factores que afectarar.l os trabalhos de avalia
Gao -- e que afectarao futuros tra})alhos de planeamento por ins
tituic:oes caboverdeanas Oll internacionais -- estao a falta de
uma carta ~eral e actualizada das i1has+, comunica~oes telefo
nicas dificeis ou nao-existentes, escassez geral de transporte

para as viagens aereas de campo. As circunstaacias,naturalmen
te, afectam tambem os trabalhos diarios do governo, mas apesar
das muitas limita~oes, a equipe em geral acllou os representan
tes regionais do govern.o e do i'Jinisterio do Desenvobrimento
Rural(HD~) atentos e preparados para receber a equipe co~ iti-

, . ~

nerar10S e com apoio 10g1stico hem planeados.

+As cartas contidas no nresente estudo foram comniladas
~ ~ -

das Cartas Agr1colas no trabalho de Teixeira e Barbosa (1858),
Due nor sua vez foram baseadas em cartas tooograficas feitas
no decenio de 1920. Desde entao 0 sistena rodoviario foi 8r:1

pliado; contudo, as compilac:oes feitas ryara este estudo nao
tentaram retratar fielnente todas as estradas actuais.
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II. 0 DESENVOLVIMENTO HISTORICO DE CABO VERDE

A. Descoberta e colonizagao

As ilhas de Cabo Verde foram descobertas em fins do dece
nio de 1450. Parece que na epoca do seu achamento as i1has es~

tavam desabitadas. A fim de apreciar plenamente a colonizagao
e 0 desenvolvimento posterior das ilhas, a importante lembrar
a cronologia da expanaao portuguesa no saculo XV e os modos
de ocupagao usados pelos portugueses. A ilha da Madeira foi
descoberta em 1420 e colonizada nos cinco enos seguintes. Nas,
poucas decadas seguintes povoaram-se os Agores, Cabos Bojador
e Branco,no dorso da costa ocidental da Africa, e as ilhas de
~ ~ # ~

Sao Tome e Principe no Golfo da Guine. Quando os portugueses
descobriram e comegaram a ocupar as ilhas do Cabo Verde no de-

, N ,

cenio de 1460, as formas de ocupagao ja tinham sido estabele-
cidas.

o objectivo a lange prazo da expansao portuguesa foi 0
, ~

comercio e a expansao do seu sector comercial. Este objecti-
vo levou a dois tipos de ocupagao. Sempre que possivel, a po
litica colonial portuguesa era estabelecer feitorias, (postos
comerciais fortificados),que podiam servir de centros de troca
entre as populagoes locais e os recipientes de monopolios co
merciais da Coroa Portuguesa. Um segundo tipo de operagao era

N ,

desenvolver vastas propriedades ou plentagoes em areas em gran-
de parte desabitadas, au onde a populagao local nao produzia
bens com que vale sse a pena comerciar. 0 modele para este ti
po de coloniz8gao foi pela primeira vez estabelecido na ilha
da Madeira, onde se criou uma sociedade de plantagoes baseada
no cu1tivo da cana sacarina e no trabalho escravo (Greenfield,
1974) • ,

Em quatro decenios, a Madeira, tinha estabelecido um plano
~ '" , ,

regular de capturar escravos em areas nao eurapeias e toma-
los parte da forga de trabalho em suas plantagOes. Os pri~ei

ros escravos foram mouros e naturais das ilhas Canarias. Com
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a cria9so de feitorias na Africa Ocidental, os escravos passa
ram a ser do continente africano. As ilhas de Cabo Verde, pe-

;... ~

la sua estrategica posi9ao perto das costas ocidentais da Afri-
ca, desempenharam um papel importante como entreposto no merca
do de escravos.

Do come90, Portugal teve dificuldades em recrutar euro
peus para colonizar estas ilhas. 0 rei Afonso V doou terras
a um dos descobridores da ilha, Antonio Noli, e a Diogo Affon
so, que servira no passado como administrador da Madeira. Os

;

primeiros dois donatarios encontraram dificuldades em aliciar
brancos para dirigir as planta90es e administrar estas colonias.
o grupo, que finalmente conseguiram juntar,constava de uma co
lec9so de aventureiros portugueses, genoveses e flamengos; cri-.. ...
minosos que escaparam a execugao; e jUdeus sefarditas que fu-
giam da incipiente persegui9so que iria intensificar-se duran
te a Contra-Reforma.

A ilha de Santiago foi a primeira a ser colonizada. Fogo,
Sao Nicolau e Santo Antao foram ocupadas a seguir. Brava foi
ocupada no decorrer do seculo XVII apes erupgoes vulcanicas em

...; ~

Fogo•. Sao Vicente so foi povoada no seculo XVIII.
Os primeiros habitantes de Santiago provieram das regioes

meridionais de Portugal -- sobretudo do Alentejo e Algarve. A
primeira capital, chamada actualmente Cidade Velha, estava 10
calizada na parte suI dailha de Santiago, em Ribeira Grande;
Tornou-se a primeira cidade colonial europeia no ultramar, um
importante bispado, de onde os missionarios eram enviados para
o resto do imperio portugues, e um centro comercial. Os navios.. ..
que aportavam a Ribeira Grande traziam suprimentos a ilha e re-
cebiam em troca carne de cabra salgada, agua e vinho.

Os primeiros colonizadores das ilhas de Cabo Verde logo
perceberam que as condigoes ecolegicas das ilhas eram diferen
tes das da Madeira. As plantagoes de cana sacarina nas ilhas
~unca se. tornaram opera90es rendosas nem se destacou qualquer
outra cultura como uma opera9so manifestamente lucrativa. Al
godao, urzela, ricino e cabras foram as poucas coisas que se

9



mostraram temporariamente produtivas e que formaram a base da
economia caboverdeana durante as primeiras fases da colonizagao.

Cedo se compreendeu que 0 verdadeiro valor das ilhas era
• 'N

sua posiqao. Cabo Verde, devido a sua posiqao perto da costa
africana, era relativamente imune aos ataques pelos povos na
tivos do continente e serviu como uma area de concentraqao de... ,
escravos, capturados durante as incursoes a caqa de escravos,
mais'segura do que qualquer outro ponto no continente. Navios

~ ,
de varios continentes convergi~ as ilhas para comprar escra-
vos. 0 comercio escravo logo se tornou a espinha dorsal da, ,
economia, a procura do qual muitos portugueses se dirigiram a
~ ,
Africa e as ~lhas para a ele se dedicarem, por Ber lucrativo.
Na Africa, formaram alianqas que os colocaram em posigoes pri
vilegiadas no comeroio local. Casaram-se com mulheres africa-

~

nas e seus filhos tomaram conta do comerci 0 local e agirapl co-
~ ~

mo intermediarios entre sucessivos paises europeus e as popu-
la90es africanas.

Os habitantes de Cabo Verde se tornaram um povo de raga
mista. Os portugueses que colonizaram as ilhas importaram

~

escravos da costa da Guine, Senegal, Benin e Mogambique e ra-
pidamente camegaram um proceBso de miscigenagao tao completo
que se torna dificil hoje-em-dia determinar as origens raciais
de muitos caboverdeanos.

Num estudo serologico se verificou que a composiqao gene
tica da populagao era 35 por cento europeia e 65 por cento da
Africa Ocidental (Lessa e Ruffie, 1960).

~

B. Bases mutaveis da economia caboverdeana

As ilhas de Fogo e Santiago formaram 0 primeiro eixo de
desenvolvimento das ilhas de Cabo Verde. As terras nestas
duas ilhas foram subdivididas pelos donatarios em morgados,

~

ou propriedades indivisiveis transmitidas somente ao filho

10
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msis velho. As ilhas eram secas demais para a maioria dos
cereais europeus, embora os primeiros colonizadores tives
sem tentado cultiva-los durante varios anos. Como substi
tutos, os portugueses trouxeram culturas dos tropicos do
Novo Mundo, e da Asia e Africa. 0 milho foi introduzido
em 1515 do Brasil e rapidamente se tornou um produto eata
vel. Outras coisas do Novo Mundo tais como mandioca, fei
jao e abobora foram tambem introduzidas. Neste fluxo de
culturas entre 0 Velho e 0 Novo Mundo, Cabo Verde desempe
nhou urn. papel importante que tem sido descrito como "esta
<;ao experimental" entre os doi s continentes.

Durante a primeira parte do per10do colonial, a econo
mia caboverdeana baseava-se em seu duplo papel como centro

, #

administrativo e fiscal e como centro de comercio escravo.
Os caboverdeanos tornaram-se peritos na arte da administra-

.. # ...

gao publica, segundo as exigencias da burocracia portuguesa.
Muitos deles foram, mais tarde, enviaqos a outras cOlonias
para ajudar a estabelecer administra<;oes coloniais.

A cana sacarina que tinha sido cultivada com sucesso na
Madeira, foi a~ui introduzida. Algodao tambem 0 foi e rapi
damente se tornou a cultura mais importante em Fogo. Outra
actividade rendosa foi a colheita do 11quen urzela usado na
produgao de tintas azuis e roxas, de grande procura na Euro

pa. Durante os ultimos anos do seculo XVIII e ate cerca de
1830, 0 comercio destas tintas deu ao monopolio da Coroa lu
cros maiores do que mesmo os do trafico de escravos. Do se
culo XV ao XIX a viticultura foi relativamente importante
nas ilhas de Fogo, Santiago, Sao Nicolau e Santo Antao on
de se encontraram condigoes climaticas sUbmediterraneas nas
encostas a sotavento das montanhas. 0 vinho era exportado
para a Africa e 0 Brasil. No comeqo do seculo XIX, seguindo
uma ordem real, destruiram-se as vinhas nas ilhas, especial
mente as de Sao Antao, sob 0 pretexto que aquelas terras

# , N

eram necessarias a produgao de alimentos. Na realidade, os
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vinhos das ilhas foram bem recebidos no exterior e estavam
competindo com os vinhos de Portugal (Andrade, 1973).

Com excepg80 de Santiago e Fogo, as ilhas foram povoa
das por pequenos lavradores. A economia de plantag80 de
Santiago e Fogo baseava-se no cultivo de algodao. Algodao
bruto foi inicialmente exportado para a Africa Ocidental,

~

porem mais tarde foi conservado e tecido em panos da terra
que competiram com sucesso com os feitos na Africa Ociden
tal -- de onde a arte de tecer foi trazida pelos escravos... .
Muitos dos escravos trazidos as ilhas foram postos a tra-
balhar nos teares a fim de produzir tecidos usados como
moeda corrente, especialmente no comercio de escravos.

Estes tecidos mantiveram seu papel de moeda corrente
ate 0 fim do seculo XIX. 0 tear usado era rudiment~r,

feito de bambu, vime e pequenas varas unidas com cordas
produzidas das folhas da bananeira (Andrade, 1973). Os te
cidos eram totalmente de algodao ou, em casos raros, mistu
rados com seda ou linho. Uma parte do sistema de mao de
obra escrava produzia os tecidos. Alguns escravos se em
penhavam exclusivamente no cultivo do algodao, na sua car
dagso e fiagao. A tecedura era feita por especialistas se
guindo padroes tradicionais da Africa Ocidental.

No seculo XVI foi introduzido em Cabo Verde 0 anil que
foi preparado d~ acordo com os matodos tradicionais ate 0
fim do seculo XVIII. 0 trabalho com anil era reservado as
escravas que colhiam as folhas do indigo, trituravam-nas e
transformavam 0 produto triturado em pequenas bolas que eram
secadas ao sol. Quando usadas, as bolas eram simplesmente
embebidas em Sgua e misturadas com as cinzas do grao do r1ci
no ou das bananeiras. 0 uso do anil so terminou com a intro-

N #

dugao de corantes sinteticos.
o curtimento foi uma importante industria durante a fase

inicial da colonizagso, mas pelo seculo XIX ja nao chegava
nem para satisfazer a procura local. Os documentos indicam
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que a qualidade do couro produzido era excelente e em gran
de procura.

As cabras vingaram nas ilhas e foram noticiadas desde
os primeiros tempos em grande nUmero e em todo 0 arquipe
lago. Foram trazidas pelos veleiros, como era 0 costume
na epoca, como uma precau9ao no caso de encalhe em ilhas
desertas.

A industria nunca passou, em Cabo Verde, do estagio de
artesanato. 0 processamento da cana sacarina realizou-se
sempre em operaGoes relativamente pequenas. A tecedura do
algodao era um trabalho caseiro, e a produ~ao de corantes
de urzela e indigo eram tambem actividades familiares. A
cana sacarina foi processada nao tanto para produzir aQucar
quanto para se obter uma bebida alcoolica. 0 suco extraido
nos pequenos trapiches, trabalhados por uns poucos escravos
e com a ajuda de bois era colectado ~ fervido para obter 0

que se chamava "a9ucar pedra". Permitindo que fermentasse
e destilando-o entao so urna vez, obtinha-se urna aguardente
grosseira que tornava 0 plantio do a9ucar lucrativo tanto
para os cultivadores quanto os destiladores.

Entre 1878 e 1888 houve uma estabilidade agricola de
pouca dura9aO, baseada principalmente na produ9ao do ricino

~

responsavel por 74 por cento do mercado exportador. Neste
seculo purgueiras, b~anas, peixe e sal tem sido as princi
pais exporta90es, mas na prodU9aO agricola· tem predominado
ate hoje as culturas de sUbsistencia.

Uma actividade economica importante de Cabo Verde tem
sido sempre a navega9ao, especialmente pelo porto de Minde
10, na ilha de Sao Vicente. Em 1839 a Companhia Britanica
das indias Orientais estabeleceu um posto de abastecimento
de carvao em ~lindelo, facto que levou ao povoamento daquela
ilha e a um perlodo de prosperidade no arquipelago. Os na
vios cruzando 0 Atlantico SUI, de e para a Africa e Asia,
tocavam em Mindelo pelo carvao e provisoes. Em l8g0 urn

13



total de 156 navios desembarcou 657.633.588 toneladas de
carvao do Pais de Gales (Duncan, 1972) e 0 porto foi vi
sitado por 2.264 embarca90es transportando 344.907 pessoas.
Os principais artigos eram, ale~ do carvao, provisoes de
sal, carne de cabra, e uma mistura de vinhO e agua que aju
dava a preservar a agua para a longa viagem. 0 vinho era
importado da Madeira, dos A90res e de Portugal para ser
vendido aos navios que faziam escala em lUndelo. A pros
peridade nao durou muito. O.Canal de Suez alterou as ro
tas mar:! timas do Atla.ntico SuI, ao passe que servi90s
portuarios melhorados em Dacar (na costa ocidental da Afri
ca ) e CanSrias desviaram. 0 tr8.fego restante.

C. Secas, fome e popula9ao

A N

Secas e fome tem sido, desde sua ocupa9ao, 0 sempre
presente problema das ilhas. Desde os primeiros anos, a
popu1a9ao humana sempre esteve exposta a secas e fome. A
figura 11-1 ilustra a intera~~ao entre a popula9ao e as

~ ~ N

secas nos ultimos 120 anos. Tambem os animais sao dizi-
mados durante as secas. Os coelhos praticamente desapare
ceram e 0 gado caprino sofre grandee flutua90es. As flu
tua90es humanas sao 0 resultado das secas e dum relativo
desamparo que as i1has sempre sofreram enquanto sob domi-

A ~

nio portugUese Auxilio, quando prestado, geralmente che-
...

gava tarde e em quantidade , insuficiente para poupar a po-
pula9ao os sofrimentos que a carencia de alimentos e de
agUa causavam. 0 Quadro 11-1 ilustra a longa historia das
secas e da fome.

As fomes, no passado, desempenharam um importante pa
pel na redu9ao da popula9ao a nUmeros que correspondiam
mais aos recursos disponiveis. Os continuos aumentos po
pulacionais foram abrandados pelas fomes que periodica-
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mente ocasionavam a morte a mais de 10 por cento da popu
la9ao ate 0 saculo xx. Desde entao, os obitos por fome
cairam, aumentando assim a pressao da popula9Bo sobre os
recursos limitados.

A seca de 1773-75 motivou uma grande fome que dizi
mou um ter90 da numeroaa popula9ao dailha de Santiago
(Amaral, 1964: 182) e 44 por cento da do arquipelago. Nas
duas decadas que precederam a estiagem, a economia de Ca
bo Verde. se viu seriamente prejudicada pela funda9ao da
companhia de comercio conhecida por Companhia Geral do
Grao Para e Maranhao. Foi dado a esta 0 monopelio do co
mercio de eacravos tendo ela dobrado 0 pre90 dos mesmos.

~ N A

Apos isto Cabo Verde nao pode mais, devido aopre90, obter
nUmero suficiente de escravos, do que resultou um dec11nio
na produgao de algodao e na manufactura de tecidos e deu
causa a uma depressao economica geral.

As condigoes causadas pelas secas sempre foram agra
vadas pela existencia dum regime de posse de terras que
em nada estimulava melhorar os recursos do solo. As ter
rae em Santiago e Fogo estavam nas maoe de uns poucos pro
prietarios, chamados morgados, que as exploravam por arren
damento ou parceria com os que nelas trabalhavam. Mesmo
apes a aboli9BO do morgadio em 1863, as terras continuaram
nas maos dum pequeno nUmero de indivlduoe, atraves da pra
tica de casamentos endogamos ou por casamento entre paren
tes. as rendeiros tinham de enfrentar uma situagao impos
slvel: eram obrigados a um contrato renovavel de ano em ano
com 0 proprietario pelo uso de um pequeno lote de terra.
Concordava-se num aluguer dependendo do tamanho e da quali
dade do solo. Antes que as safras pudessem ser colhidas, 0
rendeiro tinha de pagar a renda. Sem ter ainda usufruido
a safra, 0 rendeiro precisava vender seu gada ou outros per
tences a fim de pagar 0 aluguer. De repenta, no mesmo mes
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do ano agricola, todos os rendeiros procuravam vender seus
cereais no mercado, situagao que causava um ~bita queda
de pregos, tornando a produgao menos valiosa. Ademais, du
rante todo 0 tempo que a terra estava alugada, 0 rendeiro
nao se encorajava a fazer quaisquer benfeitorias nela, pois
melhorias resultavam no ano seguinte em maiores alugueres
devido ao maior valor adquirido pela propriedade. 0 plan
tio de Srvores, a construgao de armazens e outras formas
de melhorias na propriedade levavam a alugueres mais altos.
Desde que a procura de terras se vinha fazendo sentir, 0

rendeiro nao tinha outra escolha senao aceitar as condi
goes impostas pelo proprietario. A maioria dos lavradores
deixavam de melhorar as terras que trabalhavam a fim de
evitar pagar taxas mais altas. Com 0 tempo isto levou a
uma crescente degradagao do solo e possivelmente a uma ir-
~, -

reversivel perda ecologica. A procura de terra era tao
grande que as dividas passavam de pai para filho sem
maiores discussoes. Somente em tres ocasioes os agricul
tores de Santiago se revoltaram contra estas condigoes:
a primeira em 1823, a segunda em 1840 e a ultima em 1910.
Embora as suas queixas fossem validas, nenhumas providen
cias foram tomadas pelos governadores portugueses para a
revisao do sistema de arrendamento e das consequencias de
um tal sistema agricola.

Desta situagao resultaram uma baixa produtividade e
um lastimoso mercado de exportagao numa economia demasiado
dependente de uns poucos anos bons para aguentar-se nos
anos de estiagem. 0 Quadro 11-2 apresenta a situagao quan
to aos mais importantes produtos de exportagao de Cabo Ver
de nos ultimos dois seculos. Sal foi 0 Unico produto que
aumentou continuamente, embora seus lucros sejam baixos.
Urzela, agucar e coral deixaram de fornecer rendimentos de
exportagao em principios deste seculo. 0 cafe e seriamente
afectado sempre que prevalecem condigoes de seca. Seu cul-

17
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tivo padece tambem de falta de conhecimento no uso de pra-
ticas modernas. Ricino e purgueira, duas plantas produto
ras de oleo, deram no passado urn rendimento regular, mas a
sua procura nos mercados mundiais diminuiu. A situa98.0 nao
da motivo a esperan9as. Falta ao agricultor, ao tomar deci
soes economicas, qualquer clara indica98.0 dos mercados so
bre 0 que poderia constituir actividades agr1colas razoavel
mente lucrativas de baixo risco.

1. Emigrag8.o
Uma importante reac9so aos ciclos das secas/fome tern

side a emigra9ao. Com a estiagem, falham as terras de se
queiro, que produzem a maior parte das colheitas de subsis
tencia. As pastagens degradam-se, 0 gada morra, e as cabras
desfolham a vegeta9ao restante. Amedida que 0 processo con
tinua, revela-se a incapacidade total da area para sustentar
qualquer nUmero significativo de pessoas, chegando por ulti
mo a fome. Mesmo ate 1950, podia-se contar com urna mortali
dade de 15 por cento. As mortes poderiam ter sido neste sa
culo ta.o numerosaa quanto no passacio, nao fossem as al taa

_ # A

taxas de emigra9ao e os crescentes niveis de assistencia.
° primeiro fluxo emigratorio das ilhas data do decenio

de 1690 e se orientou para a America do Norte (Carreira,
1977). Este fluxo de popula9ao iniciou-se com os navios

A

baleeiros no Atlantico SuI, que recrutavam tripulantes
nas proximidades das zonas de pesca da baleia pelo seu
conhecimento de ventos e correntes locais. Durante 0 proxi
mo seculo e meio, os caboverdeanos participaram nestas acti
vidades mar1 timas, ganharam fame de excelentes marujos, e
come9aram a estabelecer-se nos Estados Unidos, especialmen
te perto de New Bedford, no estado de Massachusetts. Por
volta de 1820 alguns caboverdeanos se tornaram cidadaos
norte-americanos possuindo suas proprias baleeiras e barcos
de pesca. Apos esta data a corrente emigratoria de Cabo Verde

18
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para os Estados Unidos aumentou rapidamente.
Com a estiagem prolongada de 1890-1903 e especialmente

a grave seca e fome de 1902-1903, 0 fluxo emigratorio in
tensificou-se. Parte se dirigiu aos Estados Unidos, outros
foram alistados para trabalhar nas planta90es de Sao Tome.
Entre 1920 e 1940 varias na<;oes, incluindo os Estados Uni
dos,dificultaram a emigra9ao caboverdeana. Depois de 1946
e ate 0 presente, a corrente emigratoria dirige-se mais pa
ra a Europa -- especialmente a Rolanda, Portugal, Fran9a,
Luxemburgo, 1talia, Sui<;a -- e a America do Sul e Africa
Ocidental. 0 Quadro 11-3 documenta estas correntes migra
torias neste seculo. Observe-se 0 continuo declinio de emi
gra<;ao para os Estados Unidos e 0 continuo aumento para
Portugal e "outros". 0 Quadro 11-4 documenta 0 continuo

M ,.." .. ,

aumento da emigra9ao em propor9ao a popula9ao. 0 declinio
, ..

ocorrido entre 1920 e 1940 correspondeu a depressao mundial
" ",. "'" ~e as restri90es feitas a emigra<;ao. Estes foram tambem pe-

riodos dificeis em Cabo Verde ~- um periodo em que a e~gra

<;ao, como valvula de escape, nao funcionou e 0 seu papel
, " ",. '"como alivio a pressao sobre urn solo desnudo coube a fome e

,. .
suas consequenc~as.
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r>luito pouca

Desconhecida
Desconhecida
.uta

60 contos do Governador das
ilhas

105 cOtttos da Rainha de
Portagal

134 contos em obras pUblieas
Desconhecida
50 contos
Deseonhecida

4.250 contos

Deseonhecida

50.ceo contos

Desconhecida

Dcsconhecida

Doscon41ccidn
Nuito "[loucn
Hui tp pOllea j 0 Governador usou
os inmostos da Coroa para a1i
mentar 0 ~ovo e ~erdeu 0 emprego
Nonhnmn; 0 governo r'ortll~les
ocu!lndo com ()ucrra civil
Desconhecida

Ajurla prcstadn as ilhns

Desconhecida

77 contos do ~overno portugues

US 574 mi1hoes.de doadores
internacionais'

Huito pOllcn
DC5conhccida

Dcsconhccida
Hilho enviado a Don Vista
30 contos fornecido5 noIn
Comnnnhin Goral do Grno-Para
c ~1!trnnhao

Dcseonhocido.

Desconbecida

Desconhecida

Desconheclda

.0\1ta

Dcsconllcci<lnj M.:lS

ohscrvoll-!';o canihn11.smo
Altn

Dcsconheeidn
22.000 pcssons ou 4'1':~

dn popula<;ao total.
Ohservoll-se eanibnlismo
Dosconhecida; 800 em
St~. "ntao sor.mnte
Dcsconhecidn
Alta
Dcseonhecid~

Deseonhecida

30.000 ou 40~~ da
populnc;iio total

Desconhecida

Desconhecida

Descoohecida
Desconhecida
Desconbecida
Desconhecida

Dcsconhcc iela

11.000 ou 15% da
popula«ao total
24.000 Oll 16% da
popu1acrao total
Desconheclda
Desconhecida

20.000 oessoas au
15% da pouula«ao
total

30.000 oessoas ou
1~ da ~onula~ao
total

Nao foi notada

:ro .OCO ou 4?:~ da
!,opllln«ao total
Doseonhecidn

Qundro 11.1

SEC,\S E r-miES l!'1., C.\I:O VEnDI~(\

a3e~.1-~do Less.:! e :1'!.::':ie, lc:''3C; .:u:-:a.ral, 1954.

'::or"Calidade 'l1:ri~::.i:!a n foc:e.

,\no( intcio) Ilhns Oura<;ao

1719 Santinr;o 1

17'17 Totlns :3
I
I 1754 To(\ns 2

1

17fi4 Don Vista, S.Nicolnu 1
1773 Toelns ~

I
I 1700 l)<1rlnvcnto c uravn 1

I lC<>t TOflil5 2

I .101r. Torln:; 1
I IG~r.; St~. .\!1tfio 1i
I

I 13:30 Todas 3I
I
I 184:' :):\l1tin:-;0.r. ~no f!icolnll, 1
I

St~. Ant.:lo, nr:wnI
i

IDf3C St~ .....nt50, Sno Viccnte, 1!
Sao Nicol::m, 130<\ Vistn,
Snl

1""'~- Snl, nOil Vista 1_u\)v

1354 I~o~o, St~. j\n~ao, Doa ;)
Vista, Sal, Sao Nicolau

lS58 }Iaio t SnntiClCo, Drn'Fa :3
lOG;j Todas :3

1375 St~. Antno, Santia:;-o 1

188J Todas 1

1885 Todas 1

1889 Todas 1
1892 . Haio, Brava 1
1896 Todas 1
1897 Ilhas de Sotavento, 1

Boa Vista, Sal
1900 Todas ::;

1920 Todas 2

1931 Santiago, Fogo 1
1935 F'o;o 1
1940 Sao Nicolau, Fo~o, ::;

Santia2;o

1~4G Todns 2

1~6'::_7Sc Todas
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Quadro 11.2

EXPORTAc;OES DE CABO VERDE NOS SttCULOS XIX E XXa

,
CoralUrze1a Ac;ucar

Ano Tone1adas Ano Tone1adas Ano Kgs.

1850-1864 47 1839-1864 158 1843-1874 593
1872-1888 46 1872-1885 116 1875-1884 1,900

1892-1899 6 1892-1900 92 1885-1894 600

1900-1909 31 1901-1910 3 1895-1903b 550

1910-1916b 18 1911-1929b
3

Purgueira Rf.cino Cafe Sal
Ano Ton. Ano Ton. Ano Ton. Ano Ton.

1873-1883 4,813 1899-1904 17 1892-1901 349 1901-1909 4,294

1884-1886 4,229 1809-1918 29 1902-1911 314 1911-1917 4,590

1892-1910 4,570 1923-1928 77 1912-1920 303 1920-1929 10,468

1911-1918 4,080 1929-1938 75 1921-1932 69 1930-1939 18,111

1924-1930 2,334 1939-1948 149 1933-1942 63 1940-1949 12,097

1931-1940 1,737 1949-1958 146 1943-1953 63 1950-1959 21,232

1941-1950 1,795 1959-1970 75 1954-1962 105 1960-1969 30,097

1951-1960 1,927 1971-1973 1963-1970 30 1970-1973 35,771

1961-1970 461 1971-1973

1971-1973

aSegundo Antonio Carreira, 1977, ~jigracoes nas llnas de Cabo Verde.
Lisboa, Univ. Nova de Lisboa, p. 266

b ,
Urze1a, ac;ucar e coral deixaram de ser exportados em 1916, 1929 e
1903, respectivamente.
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Quadro II.3
DESTINO DOS ENIGRANTES DE CABO VERDEa

Quadro II.4
T~"...."(AS DA ENIGHAGXO DE CABO VERDEa

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Total nara Percentagem da, 6

Nediaa decade annal popula<;8o total

16,130 1,614 1.4

26,630 2,663 1.8

11,322 1,132 0.7

5,244 524 0.3

25,411 2,541 1.6

45,607 4,561 3.1

69,221 6,922 3.4

62,227 15,694 5.7

a ~ , -
S ezunco .Anton i 0 Carre ira , :!. ::'77, ;...i·:-:::i,":,':';~:"~8.;..;.co..;o;...;e;...5;:;......,;!';.;;.~a=s--=I..;;;1.;;.;h;.;;.a;.;;;s;.....;cl.;.;. c~C;..;:?;;;;.;j..;.) o.::.-'.;.,I..;;,e,;:.r..;,d;,;:.e •
Lisboa, Univ. Nova de Lisboa, p. 249.

b\' ~ , ~ .J..iloran£;e a-penas ur.] per19cw (t2 qual,l"o anos. Os registos entre IS73 e
1 ,.,'""..., C~co'1tram ""13 C"'" 55' .J.. il -, 1 .• ~., "'. . d '> (U .', ~ i -U~ '., rye 180 es ,_a~o e sao c:e CUVlc.osa -~ 1ueLl':!1l ace

~ .J..' C ',~. - 1" (. .J...... ~Tles CC ;JOD1CO. . u.-,- ':l:~10 a:;.o ete no~~nr:.lO "Jor t.,U"".Lles e a Dassa,,:,e:-:1 c~o

,odor a ~n Governo indc,,)cTIde~te interrosneran seriasentc ~s estatis-
ticas oficiais - .

aSegundo Antonio Carreira, 1977, ~li~ra90es nas Ilhas de Cabo Verde.
Lisboa, Univ. Nova de Lisboa, p. 1 5.

bprincipalmente Argentina, Brasil, Uruguai e Chile.

Perlodo

1900-1920 1927-1945 1946-1952
Pals No. ~6 No. ~b No. %

E.U.A. 18,629 67.2 1,408 13 .9 538 7.9

America do SUlb 1,968 7.1 1,203 11.9 86 1.3

Guine 2,247 8.1 1,197 11.8 901 13.2

Angola e N09ambique 366 1.3 352 3.5 6 0.2

Sao Tome e Prlncipe 1,532 5.5 133 1.3 2 0.1

Senegal e Gambia 1,428 5.1 1,772 17.5 251 3.7

Portugal 1,232 4.4 3,336 33.0 3,993 57.8

Outro 363 1.3 719 7.1 1,087 15.8

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1973b
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D. Mudan9a social e cultural

A sociedade caboverdeana parece ter-se mantido extra
ordinariamente estavel pelos anos fora. Todos os elemen-
tos essenciais da cultura caboverdeana e a maior parte da
sua estrutura ha ja pelo menos dois seculos mantem sua
actual configura9ao. A mudan9a social e cu~tural reflectiu
o mutavel padrao das rela90es economicas. A aboli9ao da
escravatura e dos morgados no seculo XIX facilitou 0 apare
cimento de uma classe media e reduziu 0 poder dos·antigos
morgados. A emigra9ao de caboverdeanos permi tiu que urn cres
cente nUmero deles conhecesse 0 mundo exterior, e possibili
tou uma fonte de riqueza externa a suas familias. Com 0 tem
po a lingua crioula de Cabo Verde foi reconhecida como um
veiculo de expressao musical e literario -- facilitando assim
a emergencia de uma identidade etnica tipicamente caboverdeana.

Enquanto 0 PAIGC se empenha em formar uma consciencia po
litica e social unida, os la90s sociais e culturais com Portu
gal continuam fortes, e nBo foram abandonados. Ao mesmo tem
po, os caboverdeanos em sua terra e no exterior procuram uma
nova identidade, especialmente uma que derive de sua cultura
indigena.

Os caboverdeanos nos Estados Unidos e na Europa foram
classificados por grande parte da sociedade nao como UlD grupo
, A

etnico distinto, mas como negros. Eles tem resistido a esta
classifica9ao e, pelo menos aqueles nos Estados Unidos, pare
cern entrar numa fase em que suas tradi90es culturais poderiam
ser reconhecidas. Escolas distritais com apreciavel nUmero ·de
caboverdeanos usam agora livros escolares que apresentam a his
toria e 0 folclore de Cabo Verde. 0 resultado e que cada vez
mais os caboverdeanos se tornam parte integrarite das socieda
des que os recebem, continuando porem a manter la90s culturais
e economicos com as ilhas. Estes la90s sao importantes na
preserva9ao de um estilo de vida cultural para os proprios
caboverdeanos e constituem um aspecto importante do futuro
economico de Cabo Verde.
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III. CABO VERDE HOJE

A. PAIGC, 0 partido no governo

Cabo Verde tomou-se independente de Portugal em 5 de..
julho de 1975. 0 Partido Africano da Independencia da Gui-
ne e Cabo Verde (PAIGC) e 0 partido govemante, e 0 Unico
em Cabo Verde. Sua organiza9ao e linhas de aC9ao sao 1m
portantes para 0 desenvolv1mento do sector agricola.

Posi90es significativas incluem uma enfaee em progra~
# , N

mas de alivio as secas, com obras de conserva9ao de solos
# ,. ,

e agua que ofere9am emprego rural, de preferencia a cons-
tru9ao de estradas que caracterizava os programas portugue
ses de apoio durante os anos de estiagem. Algumas proprie
dades foram nacionalizadas, outras foram compradas. Duas
delas, na ilha de Santiago, sao importantes fornecedoras
de produtoB frescos para Praia (as fazendas estatais nos
vales de Sao Domingos e Santa Cruz). A" parceria foi abo
lida. Pela lei as areas mlnimas de terras de sequeiro e
de regadio que podem ser alugadas sao um hectare e meio
hectare, respectivamente. Ha um plano de uniao com Guine
Bissau no futuro, 0 que poderia abrir oportunidades para
uma produ98.0 agricola em complementa9ao. Por exemplo, um

# #

engenho de a9ucar, a ser inaugurado na Guine-Bissau, pode-
ria fornecer mels90 para alimenta9ao animal em Cabo Verde,
e esta possibilidade eeta send"o debatida... ,

A organiza9ao do PAIGC estende-se as menores localida-
des e e um veiculo potencialmente importante.ns realiz~~ao

N # #

de mudan9as sociaie e inova90es agricolas ate que os servi-
90S de extens8.o agricola se desenvolvam. Mesmo entao um so
servi90 de extensao pode tomar-se a mais eficiente maneira
de proporcionar varios tipos de programas e especializa9ao,
dado 0 pequeno tamanho das ilhas.
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Por ultimo, questoes de natureza marcadamente politica

que afectam 0 sector agricola, tais como reforma agraria, a
distribui9ao de beneficios em desenvolvimento agricola e 0
controle de livre apascenta9ao e corte de lenha para combus-

, ...

tivel serao grandemente influeneiadas ou determinadas pela
capacidade do PAIGC de arregimentar apoio popular.

B. A estrutura da economia

A descri9ao da natureza e caracteristicas da economia
de Cabo Verde se ressente severamente da falta de dados. Nao

~ # ~,

ha calculos nacionais, e e impossivel descrever 0 desenvolvi-
mento da economia em termos de taxas de crescimento economico,
global ou taxas de crescimento dos va~ios sectores. Em segun-
do lugar, a economia so tem tres anos de idade sob este gover
no, e eles tem sido de seca.,

Ha contudo, dados suficien~es para ter uma ideia aproxi-
mada do produto nacional bruto (PNB) dos principais sectores
da economia e, consequentemente, para determinar sua impor
tencia relativa. Ao mesmo tempo, os dados de importa90es e
exporta90es sao regularmente publicados no Boletim Trimestral

,
de Estatistica, enquanto os dados sobre 0 balan90 de pagamen-
tos podem eer obtidos dum sumario nao publicado do GOCV.

1. Agricultura na economia total
, A

Fez-se um calculo aproximativo da importancia relativa
dos varios sectores da economia avaliando 0 produto final dos
principais sectores economicos (Quadro 111.1). (Veja Apendice
I para saber como estas estimativas foram feitas.) Estes cal
culos sugerem um PNB total de cerca de $64 milhoes em 1976.
Em comparaqao, para 0 ano de 1975, 0 PNB de Cabo Verde foi
avaliado em $50 milhoes pelo Departamento de Estado americano
e de $80 milhoes pelo Banco Mundial. Estes dados confirmam
nossas estimativas sobre 0 PNB global e sectorial.
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eCorn base nos Quadros 1.1 e 111.5 do Apendice e pre~os a retalho publi
cados no Boletim Trimestral de Estatlstica.

3.5

49.0

47.5

100.0

(4)

Parcela do
Total (%)

22.8

25.5

0.7

17.2

8.7

21.5

Valpr

2,251.5

30,318.7

(2)

$31,316.7

$63,886.9

26

1,584.6

666.9

14,563.0

16,314.6

439.1

10,986.3

5,578.0

13,754.4

Quadro 111.1

sequeirob

regadioC

VALOR ESTIMATIVO DA PRODUGitO OOS PRINCIPAlS SECTORES
ECON6MICOS, CABO VERDE, 1976 ($l.OOO)a

Sector

Culturas de
Culturas de
P '. decuarl.a

dCom base no Quadro V.5

cCom base no Quadro V.3

f Com base no Quadro 111.5.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

aveja Apendice I para saber como 0 PNB foi aproximado para outro sector.

bCom precipita~ao media sob condi~oes de seca. Veja Quadro V.2 I

I
I
I
I
I
I
I

(1)

Agricultura

Total

Sector PUblico
Servi~os

Empresas
,. .

Programa de emergencl.a

Pesca
, e

Consumo domestico
Laborado para exporta~aof
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Em 1976, a agricultura foi 0 mais 'importante sector,
da economia, responsavel por 49 por cento do PNB, seguida
de perto pelo governo com 47,5 por cento, e pesca com 3,5
por cento.

,
Contudo, a parcela da agricultura no PNB devera ter

diminuido em 1978, quando as despesas totais do programa
A N

de emergencia triplicaram para $37 milhoes e as despesas
totais do sector publico aumentaram para 862 milhoes (Qua
dro III.8). Tambem, embora ainda nao tabulada, a produ9ao
nos anos de safra 1976-1977 e 1977-1978 foi praticamente
nula nas terras de sequeiro.
~, .."'o comercio, a industria e os servi90s sao tambem sec-

tores importantes, mas, infelizmente, nao havia dados para
avaliar 0 produto final destes sectores. Contudo, a maior
parte das actividades comerciais, industriais e de servi
90S e realizada juntamente com 0 processamento e comercia-

H ,

liza9ao de produtos agricolas e pesqueiros. A fim de com-
putar indirectamente 0 valor adicional para actividades de
processamento e comercializa9ao, a produ9ao agricola e pes
queira domestica foi avaliada a pregos a retalho, enquanto

H ,

exportagoes da industria da pesca for~ avaliadas em pregos
FOB.

A

Desta maneira, a relativa importancia da agricultura,
e das pescas, como sectores produtivos, e superestimada,
porquanto 0 valor das actividades comerciais, industriais.. .. ,
e de servi90s relacionados a agricultura e a pesca, esta in-
clu1do nas estimativas do PNB para cada sector. Compara
90es de pre90s de atacado e retalho f,ornecem uma base para

A ~

calcular a que grau a importancia relativa da agricultura e
superestimada. Em 1976, 0 Boletim Trimestral de Estatistica
sugeriu que os pre90s a retalho de milho e feijao, os pro
dutos agr{colas ma1s importantes de Cabo Verde, excederam
os pregos atacadistas (importa9ao)em 2,7 e 2,5 vezes, res
pectivamente. Isto sugeriria que 0 valor total da produgao
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agricola no local de produ9ao e somente cerca de 37 a 40
por cento do valor retalhista. Se for assim, a agricultu
ra, como sector produtivo, respondeu somente por cerca de
18 a 20 por cento do PNB em vez de 49 por cento; enquanto
as actividades industriais, comerciais e de servi90s as
sociados a agricultura corresponderam a diferen9a (29 a
31 por cento do PNB).

Considerada a estimativa de 1977 para a popula9ao
rural (213.988 - veja Quadro V.13), 0 PNB agricola (nao
incluindo comercio, industria e Servi90s) por habitante
rural foi no minimo de $54, ou seja cerca de $324 por uma

~ ~ ~

familia media de seis pessoas. Em compara9ao, 0 PNB glo-
bal per capita em 1975 foi muito maior -- $167 segundo 0
Departamento de Estatistica dos Estados Unidos; $260 se
gundo 0 Banco Mundial; e $212 segundo nossa estimativa de
1976 (baseada no PNB de 864 milhoes e uma popula9ao total
de 301.879 -- Quadro V.9).

o sector agricola compreende tres principais classes
de produtos: culturas de sequeiro; culturas de regadio; e
produtos pecuarios. Culturas de sequeiro e de regadio cor
responderam, em 1976, a aproximadamente metade do valor da

~ ~

produqao agricola e um quarto do valor do PNB global, sen-
do a criaqao de gada relativamente pouco importante.

Contlldo, a precipita9ao em 1976 foi somente media
(dentro do contexto do regime de seca); assim os rendimen
tOB e a produgao de culturas de sequeiro foram relativamen
te pequenos, se comparados com um ano de seca com maior pre
cipita9ao do que a media, e foram relativamente grandes, se
comparados a um ano de precipitaqao deficiente. Por exem
plo, se a precipita9ao tivesse sido otima, 0 valor de pro
dU9ao de culturas de sequeiro teria aumentado, calcula-se,
a $23,8 milhoes, e culturas de regadio teriam correspondido
a cerca de 60por centodo PNB agricola em vez de 50 por cen
to (veja Quadro V.2). Ademais, 0 PNB teria aumentado de
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$64 para $73 milhoes, e a parcela agricola do PNB (incluin
do comercio, industria e servi~os) teria aumentado de 49
para 55 por cento. Por outro lado, em 1977, as colheitas
falharam quase completamente devido a precipitagao extre
mamente limitada. Nestas condigoes, 0 valor das culturas
de sequeiro foi avaliado em nao mais de $2,0 milhoes, fi
cando 0 PNB total reduzido de $12,5 milhoes, ceteris pa
ribus, e a parcela de agricultura declinando no PNB global.

A importancia relativa de culturas de sequeiro no PNB,
agricola e global, e a alta variabilidade de precipitagao,
resultam em grande variabilidade do PNB de ano para ano.
Grandee flutuagoee anuBis na produ9ao agricola infligem
severos ajustamentos ao resto da economia, especialmente
no emprego de massas de trabalhadores rurais e, em geral,
nos mercados de recursos (factor) e produto. Em resumo,
a seca redundou num estado permanente de instabilidade
de toda a economia.

A contribui9ao -do governo ao PNB, que tem side rela-,.
tivamente grande, abrange tres principais categorias de
actividade economica: sarvi90s tradicionais; empreendimen
tos pUblicos; projectos especiais de obras pUblicas e ope-.. .. "
ragoes de socorro relacionados a seca. A actividade econo-
mica do sector publico aumentou, notadamente em resposta as
exigencias das secas. Em 1978, 0 oTgamento geral do esta
do excedeu em maie do dobro 0 de 1976, enquanto 0 orgamento
do subsector para obras pUblicas e opera90es de socorro
quase triplicou (veja Quadro 111.8 abaixo). For conseguinte,
a parcela de opera90es de socorro no sector publico do PNB
aumentou impressionantemente.

Uma significativa parte do sector publico do PNB deri-
A

va de transferencias da comunidade internacional. 0 subsec-
" .."tor de obras publicas e de socorro a seca e totalmente fi-

nanciado por essas transferencias internacionais, segundo 0
orgamento de 1976 (Cabo Verde, Orcamento Geral).
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Ha tambem importantes remessas particulares do exterior
...

que nao figuram nas nossas estimativas do PNB. Segundo um
sumario do ba1ango de pagamentos nao-pub1icado do GOCV (Veja
Quadro 111.6 abaixo) tais remessas a1cangaram em media $7,6
mi1hoes durante 1973-1975 e subiram para $17,3 mi1hoes em
1976, embors parec;a difici1 de confirmar este forte aumento.
Em resu1tado, 0 ba1ango de pagamentos se afigura positivo
em $6,9 mi1hoes em 1976, e nossa estimativ8 aproximada do
PNB esta a1go subestimada.

2. Importa90es e exporta9oes

a. Importagoes

, ,
Cabo Verde ha muito e um importador de produtos a1imen-

ticios basicos (Quadro 111.2). Praticamente todo 0 leite,,
manteiga, arroz, farinha de trigo, gorduras animais, oleos, ,
vegetais e agucar foram importados em toda a sua historia.
o caso do agucar e especialmente interessante, uma vez que
se ca1cu1a que Cabo Verde produz todos os enos cerca de
14.910 tone1adas de cana sacarina, ou seja 0 sufioiente
para fazer face a aproximadamente metade das suas neoessida
des de importa9ao. A cans sacarina, entre tanto, e quase to
da processada em aguardente, um rude desti1ado a1coo1ico.

Mesno antes da secs, 0 pais nao era auto-suficiente na
produc;ao das suas principais cu1turas a1iment1cias, 0 mi1ho
e 0 feijao. Entre 1960 e 1967 ca1cu1a-se que, de suas ne
cessidades totais, importava-se 25 por cento de mi1ho e 15
por cento de feijao.

Desde os primeiros snos do decenio de 1970, as imports
90es de generos a1imenticios aumentaram drasticamente e cor
respondem actualmente a 50 por cento do total das contas de
importac;ao (Quadro 111.3). Aumentos especia1mente acentua
dos registraram-se nas contas de importa9ao de produtos a1i
menticios entre 1972 e 1975 devido ao aumento de pre90s
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,
associado a crise mundial de alimentos e com safras deficien-
tes devido ~ seca. Em 1975, a conta era de $22,1 milhoes,
quase 0 dobro do nive1 de 1972. A conta total de importag8.o

..
aumentou pouco mais de uma vez e meia para 0 mesmo periodo.
Em 1976, a conta de alimentos importado8 decresceu, aparen
temente de.vido ao decrescimo no nivel de importagoes. Os
principais produtos alimenticios importados, com base no va-

.. N N

lor total no decenio de 1970, sao mi1ho, feijao, arroz, fa-
rinha de trigo e leite. As importagoes b~sicas nao alimen
ticias incluem combustivel fossil, automoveis e camioes,
madeira e outros materiais e artigos de construg8.o, roupas,
fazendas e afins.

b. Exportagoes

As exportagoes se limitam sobretudo a minerais (sal e
rocha siliciosa) e uns poucos produtos agr1colas e de pesca
oceanica (Quadro 111.4). ° principal produto agricola de
exportag8.o sao bananas, embora quantidades limitadas de car-

... ..
ne bovina, batatas, tomates, cafe, amendoim, outros oleos
(ricino e purgueira), e peles e couros tambem tenham sido.. ..
exportados. Entretanto, nos ultimos anos do decenio de 1970,

N .. ..

as exportagoes de quase todos os produtos agricolas cairam,
, ..

devido a seca, a niveis insignificantes. Os principais pro-
dutos de pesca oceanica incluem atum em lata, peixe e 1agos
tas congeladas. Outras exportagoes incluem sal, pozolana e
,
agua para navios.

o valor das exportagoes e relativamente pequeno, em me
dia inferior a $2 milhoes por ano, de 1971 a todo 1976 (Qua
dro III.5). Produtos agr1colas e piscatorios corresponderam
a uma media de 60 por cento do valor total das exportagoes
no periodo de 1971-76.

3. Balango de pagamentos

Os dados de importag8.o e exportagao acima apresentados
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Qna<lro I1I.G

sur'JArno no BALANc;O DE PAGANENTOS D8 CABO ygnnE, a1967-197G ($1.000.000)

Item 19G7 19G8 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

( 1) (2) (3) (5) (6) ( 7) (8) (9) (10) (11 )

Bells e Servicos: -2.64 -4.82 -7.19 -8.23 -13.89 -15.33 -26.45 - 2S. 80 - 24 .73 -37.l()

Exnortncoes 1.60 1. 47 2.45 2.82 3.82 3.96 2.85 1. 94 2.53 1. 59
Im~ortn~ocs 5.63 7.39 11.29 12.59 18.67 22.85 30.19 30.36 31. 61 39. s}>
nalnnco OM conto. corrente -4.03 -5.92 -8.84 -9.77 -14.85 -18.99 -27.34 -ZR.42 29.08 -37.93
~:;ervi~os Ilfluidos 1.39 1.10 1.65 1.54 0.96 3.56 0.89 2.62 4.35 0.77

Ha7.D.o importn<;ao/exportaGao 3.50 5.00 4.60 4.5 4.9 5.8 10.6 15.6 12.5 211 • ~)

Trnllsfercncins: 2.72 3.49 2.24 5.32 11.14 12.67 27.66 26.03 20.90 32. J 5

Priv[Hlas 2.70 2.24 2.16 2.79 4.33 5.88 8.00 7.97 ().95 17.25
ptlblico.s 0.02 1. 25 0.08 2.53 6.81 6.79 19.66 18.06 13.95 l'I.~)()b

Cnnital: 2.45 2.45 3.83 3.30 3.49 4.95 4.23 1. 23 5.07 11.89

Privac10 -0.16 -0.26 -0.29 -0.14 -0.06 -0.02 -0.15 -0.24 -0.05 a
P{lhlico 2.61 2.71 4.12 3.44 3.55 4.97 4.38 1.47 5.12 11.89

(,,1
<J)

nnJ.nnqo do Pnr:nmontos 2.53 0.39 0.74 2.29 5.44 1.46 1. 24 (i.881.12 -1.12

n" '. - . 1 . 1 GOCv ell (' t' 1 " 1 .kJIIlllar:1.0 nno PWl..:I.C[\C 0 ~ .{\. .• .s va.. orOG om OSClI( os " Dram CO\1Vc1":U os em ('.0 ... n1"'08 I1ns SO(~lnn-

tos tnx~s :;~e(1ias de cnnhio: J0G7, US:1J.=~~8,7;' escudos; 1968=28,75 j 1969=28,75 j 197<)"=2.E1, 50 j
l C)r']_00 ' l' lClr;r'l_'">r (\(·'1' J(~"''1_0A "'C'" ]n'7/!-24 ("\G' lC'!7~--2~ It'">. 1("\76-29 7("\ () ... cluc10s (1'" tnvn.. " I . - , ..... (_I , J. .. , _ .." r::. - ('-4 \) , '..' -.2, •. ,' • ~.' - I.., 1,' , t.,> ) , _:! ( t: - ,:J, _.:..J ,,) - .J'V , .,.: (: J , :.J) - ,:-] • • L) . L. ("l . ~,,(
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1075-.lf)7G (tole,", Yor!(: Pick Pllhl:i.shinr; Company), enquanto os dados para 10'70-197G ~ao lllcdins
nnunis ohtidns de relatorios nao l1ublicnclo~ <10 Dnneo de Cabo Yerde.

h_[ l'_.ne tn . 1" . ,
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indicam que Cabo Verde teve um saldo altamente negativo na
conta-corrente em toda a decada de 1970 (Quadro 111.6). 0
saldo negativo em 1967 (0 primeiro ano de que se dispoe de
dados) foi de $4.0 milhoes e piorou progressivamente com
o tempo ate 1976, quando 0 deficit ultrapassou $37 milhoes.
Esta tendencia tambem ficou patente em aumentos muito gran
des para a maior parte dos anos na rela9ao entre importa90es
e exportagoes ate que, no espa90 de 10 anos, as importagoes
ultrapassaram as exportagoes na propor9ao de 3,5 vezes mais

,.
ate quase 25 vezes mais.

Dado 0 balanGo negativo relativamente grande, na conta
corrente, era de esperar um balanGo negativo de pagamento.
No entanto, 0 balan90 de pagamentos foi positivo em todos os
anos, excepto 1969.

A razao principal de um balan90 positivo de pagamentos
se deve a transferencias relativamente grandes, pUblicas e
privadas, e influxos 11qqidos de capital. Conforme assina
lade acima, ha um nUmero relativamente grande de caboverdea
nos vivendo no estrangeiro que enviam a casa remessas aos
familiares msis chegados e parentes para seu sustento. Ade
mais, ha um nUmero consider~vel de aposentados e beneficiarios
do sistema de Previdencia Social dos Estados Unidos, os quais
recebem aproximadamente $1 milhao por ano. Estas transferen
cias particulares aumentaram no decenio de 1970, amedida que
as secas se prolongavam. Contudo, ignora-se 0 motivo de tao
acentuado aumento em 1976.

Transferencias pUblicas tambem aumentaram com a piora
das secas. Nos varios anos imediatamente antecedentes a inde
pendencia, Portugal foi 0 benfeitor principal de Cabo Verde.
Desde a independencia, a comunidade internacional aumentou
consideravelmente seu Divel de assistencia. Os principais do
adores sao 0 Programa Mundial de Alimentos da o~m e os Estados
Unidos da America; a Fran~a, Brasil, Canada, Gra-Eretanha,
Sue cia, Eelgica, Dinamarca, a Republica Federal da Alemanha,
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Noruega, 0 CEE, OS Paises Baixos, suiga, BUlgaria, Romania,
Jugoslavia, a Republica Popular da China e a Russia tambem

A

proporcionaram assistencia. Por exemplo, a ajuda em ali-
mentos doada em 18 meses, de Julho 1975 a todo Dezembro 1976,
foi avaliada em $16,1 milhoes, ou aproximadamente $10,8 mi
Ihoes numa base anual (Programa Mundial de Alimentos da ONU,
Assistencia Externa de Alimentos). Esta importancia coinci
de com 0 nivel de transferencias pUblicas relatadas em 1975
e 1976.

Influxos de capital publico tambam sao importantes na
manutengao de urn balango positivo de pagamentos embora, na
maioria dos anos, esta categoria tenha sido inferior quer as
transferencias privadas quer as pUblicas. As fontes e a na
tureza do capital publico sao desconhecidas.

Assim, Cabo Verde teve um balan90 positivo de pagamen
tos de cerca de $7 milhoes em 1976, embora apresentasse urn
deficit de quase $38 milhoes em conta-corrente. Este balan
go positivo deve-se a varios factores nao relacionados, mas
o papel da cooperagao internacional, de muitas origens dife
rentes, se afigura predominante.

C. 0 Governo

1. Organiza9ao e estrutura

o governo de Cabo Verde esta organizado em tres princi
pais poderes: legislativo, executivo e jUdiciariO. 0 poder
legislativo do governo e a Assemblaia Nacional Popular que e
composta de 56 deputados que sao eleitos por sufragio popular.
A Assemblaia Nacional Popular a, nos termos da Lei No. 4177
de 31 de Dezembro de 1977, Ito orgao que exercita 0 poder so
berano do povo de Cabo Verde, no interesse do pov~ que esta

A

intimamente ligado ao Partido Africano para a Independencia
da Guine e Cabo Verde (PAIGC), que e a forga po1itica inspi
radora da sociedade ••• lt (Bo1etim Oficia1, 31 de dezembro de
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1977, p. 594). As principais fungoes da Assembleia Nacio
nal Popular sao: 1) tomar as medidas necessarias para a
consecugao de varios programas politicos, economicos, so
ciais, culturais, de defesa e de seguranga definidos pelo
PAIGC; 2) eleger 0 Presidente da Republica que e responsa
vel perante a Assembleia Nacional Popular; 3) eleger 0

Primeiro 1linistro como proposto pelo Presidente da Repu
blica; 4) eleger 0 Presidente da Assembleia Nacional Po
pular; e, 5) decretar leis e resolugoes. E interessante
notar que a Assembleia Nacional Popular pode delegar auto
ridade legislativa para areas especlficas ao Conselho de
rtinistros. Isto foi feito recenternente nas areas de agua,
mar territorial e zonas economicas. As principais medidas
ate a data da Assembleia Nacional Popular tern sido estabe
lecer 0 ramo executivo do governo e aprovar os orgamentos.

o poder executivo do governo e chefiado pelo Primeiro
Ministro que e responsavel pela execugao das leis e das re
solugoes votadas pela Assembleia. ~ dez Ministerios prin
cipais, organizados numa base funcional incluindo: 1) 0 Ga
binete do Primeiro Ministro; 2) Ministerio dos Negocios Es
trangeiros; 3) Ministerio da Defesa e Seguranga Nacional;
4) Wdnisterio da Coordenagao Economica; 5) Ministerio da
Educagao e Cultura; 6) ~~nisterio dos Transportes e Comuni
cagoes; 7) Ministerio do Desenvolvimento Rural; 8) ~liniste

rio da Saude e Assuntos Sociais; 9) Ministerio das Obras
pUblicas e 10) Ministerio da Justiga.

o Primeiro Ministro e responsavel pela administragao
interna do pais atraves da Secretaria de Estado da Adminis
traqao Interna, Funqao Publica e Trabalho. 0 pais e dividi
do em concelhos e cada concelho e por sua vez subdividido
em freguesias para fins de administragao de programas publi
cos. E interessante notar que alguns concelhos tem so uma
freguesia, enquanto algumas ilhas tem apenas urn concelho
(Quadro III.1). Cada concelho e administrado por urn Delegado

39



Quadro 111.7

DIVISAo TERRITORIAL DE CABO VERDEa

Ilhas

Boa Vista

Brava

Fogo

Maio
Sal
Santiago

Santo Antao

Sao Nicolau

Sao Vicente

Concelhos

Boa Vista

Brava

Fogo

Maio
Sal
Praia

Samta Catarina

Santa Cruz

Tarrafal

Paul
Porto Novo

Ribeira Grande

Sao Nicolau

Sao Vicente

Freguesias

Santa Isabel
Sao Joao Baptista
Sao Joao Baptista
Nossa Senhora do Monte
Nossa Senhora da Concei~ao
Nossa Senhora da Ajuda
Sao Lourenc;o
Santa Catarina
Nossa Senhora da Luz
Nossa Senhora das Dores
Nossa Senhora da Grac;a
Nossa Senhora da Luz
Santlssimo Nome de Jesus
Sao Nicolau Tolentino
Sao Joao Baptista
Santa Catarina
Sao Salvador do Nundo
Sao Louren~o dos 6rgaos
Sao Tiago l\laior
Santo Amaro Abade
Sao Miguel Arcanjo
Santo Antonio das Pombas
Santo Andre
Sao Joao Baptista
Nossa Senhora do Livramento
Nossa Senhora do Rosario
Santo Crucifixo
Sao Pedro Apostolo
Nossa Senhora do Rosario
Nossa Senhora da Lapa
Nossa Senhora da Luz

Bnados do Ministerio da Sande e Assuntos Sociais, Cabo Verde, 1976,
Estrategia Nacional de Sande, Praia.
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do Governo, auxiliado por uma Junta Deliberativa cujo nu
mere varia segundo as necessidades locais. Tanto 0 Dele
gada quanto a Junta sao nomeados pelo Primeiro 1linistro.
Em cada freguesia ha urn agente administrativo que mantem
contacto entre as comunidades da freguesia e 0 Delegado.
o Primeiro Ministro tambem e responsavel pela cooperagao e
planeamento por interm~dio do Secretario de Estado para
Cooperagao e Planeamento.

Outros ministerios realizam sobretudo programas em
.-.- '- ..
areas especificas tais como transporte, saude, educagao
e desenvolvimento rural, como selis nomes sugerem. Tais
programas sao geralmente executados em base regional ou
local, atraves de escritorios regionais, em coordenagao
com 0 Delegado do Primeiro Ministro. Regulamentaqao e
controle da economia e da politica fiscal do governo sao
mantidos atraves das Secretarias de Estado para Comercio,
e para Finangas, do Ministerio da Coordenaqao Economica.
A politica monetaria e firmemente controlada pelo Banco
de Cabo Verde, que opera como banco central e comercial.

Deve notar-se que 0 Primeiro Ministro e nao 0 Presi
dente de Cabo Verde e 0 chefe do poder executivo. 0 Pre
sidente da Republica e chefe titular do governo e directa
mente responsavel a. Assembleia Popular. 0 actual Presi
dente tambem serve como Secretario Geral do PAIGC.

o poder jUdiciario do governo e composto de uma serie
de tribunais subregionais e regionais, e 0 Conselho Nacio
nal de Justiqa (i.e. a Corte Suprema). A maior parte do
codigo legal actualmente em vigor foi herdado dos portu
gueses. As leis, entretanto, estao sendo ja mudadas para
satisfazer as necessidades da epoca. Por exemplo, as leis
de casamento e divorcio foram recentemente alteradas a fim
de acabar com a discriminac,so contra as mulheres. Apesar
da retorica associada a independencia, os direitos de pro
priedade privada de terras rurais ainda existem. Tais terras
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podem ser compradas e vendidas, e as vendas registadas, e
~ ~

adjudicadas atraves do poder judiciario do governo.

2. 0 orsamento

As dotasoes orgamentais reflectem as medidas de emer
gencia tomadas em face das secas e a assistencia da comuni
dade internacional. As despesas de emergencia aumentaram
este ano.

o orgamento de emergencia, que e totalmente composto
de contribui<;oes de doadores internacionais e bilaterais,
e quase 0 duplo do or<;amento para operagoes, que apresenta
urn deficit consideraval tanto em 1977 quanto em 1978 (Qua
dro 111.8). Em 1977, $17,5 milhoes, ou 42 por canto, do
or<;amento total de $42,1 milhoes destinaram-sa a opera<;oes;

N A

$19,1 milhoes, ou 45 por cento, foram para emergencias; ao
passo que $5,6 milhoes (13 por cento) destinaram-se a em
presas publicas autonomas. Em 1978, as despesas orsamentais
de emergencia foram aumentadas para $37,1 milhoes, ou seja,
94 por cento sobre 0 nivel das de 1977. Consequentemente, a
parcela das despesas orc;amentais de emergencia no orgamento

A

geral aumentou 60 por cento, e as despesas de emergencia cor-
respondem amaior parte do aumento no orgamento global.

As receitas e despesas sao divididas em tres categorias
principais: operagoes (receitas e despesas ordinarias); emer
gencias (receitas e despesas extraordinarias); e empresas
autonomas (receitas e despasas autonomas ou contas de ordem).
Tanto em 1977 quanto em 1978, os orgamentos de emergencia e
de empresas autonomas foram equilibrados por lei. Uma grande
parte das despesas de emergencia se destina a projectos de

~ ,
obras publicas, especialmente em areas rurais, a fim de pro-
ver emprego e socorro a familias atingidas pela seca. Ren
das para despesas de emergencia significam uma transferencia
do exterior e consistem em donativos, principalmente em ge
neros, da camunidade internacional.
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Quadro 111.8

RECEITAS E DESPESAS ORCANENTAIS, GOVERNO DA REPUBLICA DE
Cl\BO VERDE, 1977 E 1978 (US$ 1.000)a

1977 1978

Saldo ,Sa1do
Tipo Receitas Despesas (Deficit) Receitas Despesas (Deficit)

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Opera90esb 9.054 17.470 (8.416) 11.502 19.136 (7.634)

2. EmergenciaC 19.088 19.088 0 37.127 37.127 0

3. EmPresas d
autonomas 5.578 5.578 0 6.589 6.589 0

4. Totale 33.720 42.136 (8.416) 55.217 62.852 (7.635)

aOs dados para 1977 sao do Ninisterio da Coordena9ag Economica, l\lar90
de 1977, Orcamento Gera1 do Estado para 0 Ano Economico de 1977,
Praia, DireC9aO Geral de Finan9as, enquanto os dados para 1978 sao
da mesma fonte para 0 ana de 1978, com data de Dezembfo, 1977. Os
escudos foram convertidos em do1ares a taxa de 33,81 em 1977 e 34,34
em 1978.

bA pa1avra "opera90es" equivale a "receitas ordinarias" e "despesas
ordinarias".' As receitas ordinarias referem-se a fontes usuais ou
comuns de receitas do governo e incluem impostos, taxas, mu1tas,
rendas, juros e transferencias, inclusive transferencias de doadores
internacionais. As desnesas ordinarias referem-se a desnesas ordina
rias ou operacionais do' governo e inc1uem vencimentos e sa1arios,
predios para os servi90s, material, equipamento, etc.

cA palavra "emergencia" equivale a "receitas extraordinarias" e "des
nesas extraordinarias". As receitas 'extraordinarias referem-se a
rendas extras que, tanto no oryamento de 1977 quanto no de 1978, sao
identificadas como transferencias do exterior (porem nao do mesmo
tino mencionado :la alinea "b"). As desnesas extraordinarias re'ferem
s~ a ~astos de emergencia e investimentos em conformidade com as leis
publicas que determinam os or9amentos a~uais em 1977 e 1978 (Lei ~:o.

1/77, de 7 de Abril ~ara 1977, e Lei No. 5/77 de 31 de Dezernbro para
lS78). E~ cada ano a lei esnecifica que as receitas extraordinarias
devem i~ualar as despesas extraordinarias. Sendo que os livros do
~overno ainda nao for am encerrados para 0 ano de 1977, torna-se i~-
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Quadro 111.8 (Contimla9ao)

°0 total poderia nao igualar a soma das colunas devido a arredondamen
to. Todos os anos projecta-se urn orc;amento consideravel. Embora os
livros de 1977 nao tenham ainda sido encerrados, 0 deficit, ao que
parece, e no momento muito menor em virtude, aparentemente, de rendas
tributarias melhoradas (entrevista pessoal com ~tarino Pereira, Direc
tor Geral de Financ;as, 14/4/1978, Praia). Em cada orc;amento, 0 gover
no indicou que, como parte da lei publica que fixa 0 orc;amento, pla
neia financiar 0 deficit por meio da coop~rac;ao da comuni~ade inter
nacional, bern mais elevada do que a inclu1da nas transferencias de
fontes internacionais relacionadas em "receitas ordinarias" e outras
transferencias internacionais relacionadas em "receitas extraordina
rias". Diz 0 orc;amento de 1978 (Ibid, p.l): "0 deficit orc;amental
de 262.173.806~OO (US$7.635.000) ••• poderia ser coberto pelos recur
sos obtidos da cooperac;ao internacional sem afectar os pIanos de in
vestimento".

I
possivel dcterminar a rela9aO entre receitas e despesas, no momento. 'II

dHa varias empresas autonomas que tendem a auto-suficiencia. Em 1978
eram: (i) Caixa de Credito de Cabo Verde; (ii) Aerovorto Internacio- •
nal Amilcar Cabral; (iii) Transportes Aereos de Cabo Verde; (iv) Jun- ~'
ta Autonoma dos Portos; (v) Oficinas Navais de Sao Vicente; (vi) Direc
9aO Nacional dos Correios e comunica9.. oes; (vii) Caixa Economica Pos- t
t~l; (viii) Caixa £e Auxilio aos Empr~gados da CTT; (ix) Junta Au
tonoma das Instala90es de Dessaliniza9ao de !gua; e (x) Pundo de Fo
mento Social. Segundo os or9amentos, somente 0 Aeroporto Internacio-
nal Amilcar Cabral e a Junta Autonoma das Instala90es de Dessaliniza- .1:
9aO de Agua necessitaram subsidios em }977 (US$124.000 e US$600.000, '
respectivamente), e,em 1978

A
somente a ultima (US$612.000) •.Ngte-se

que os servic;os autonomos tern., consequentemente J. urn pequeno deficit I
em ambos os anos e que as despesas ordinarias sao, deste modo, diminul
das. Em todos os servi90s autonomos, as receitas sao orc;adas para se-
rem gastas (embora. quaisquer lucros ou excesso seriam, logicamente, I
creditados como receitas ordinarias).

:1
I
J
I·
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· -Empresas autonomas abrangem organiz890es tais como 0
aeroporto internacional na Ilha do Sal (Aeroporto Interna
cional "Amilcar Cabral") e as linhas aereas nacionais
(Transportes Aereos de Cabo Verde). As receitas das· em
presas autonomas decorrem de suas opera90es, e nas des
pesas or9amentais igualam as receitas. Apenas uma empre
sa autonoma, 0 servi90 de dessaliniza9ao da agua (Junta
Autonoma das Insta1a90es de Dessa1iniza9Bo de Agua) , foi
subvencionada em 1978.

Consequentemente, 0 deficit or9amental esta todo ele
no or9amento de opera90es que e usado no fornecimento dos
costumeiros servi90s pUblicos a Popu1a9ao. Embora as con
tas or9amentais para 1977 ainda nao tenham side encerradas,
foi-nos dito que 0 or9amento estava quase equilibrado (en
trevista pessoal com Marino Pereira, Director Geral de Fi
nan9as), e isto em decorrencia de rendas tributarias mais
elevadas e de transferencias internacionais.

As maiores dota90es em 1978 para opera90es foram fei
tas aos Ministerios de Defesa e Seguranga Nacional (15,1
por cento), Coordenagao Economica (16,9 por cento), Educa
gao e Cultura (19,1 por cento) e Saude e Assuntos Sociais
(10,3 por cento)(Quadro 111.9). Em contraste, 0 Ministerio
de Desenvolvimento Rural (MDR) recebeu somente 7,4 por cento
do or9amento operaciona1 de 1978. Ainda mais, seu orgamento
de operagoes foi cortado, em re1a9ao a 1977, em 22 por cento.
o outro Unico ministerio a sofrer urn corte or9amenta1 em 1978
foi 0 dos Transportes e Comunica90es.

O· or9amento de emergencia de 1978 foi sobretudo destina
do aos Ministerios de Desenvolvimento Rural (35,3 por cento),
Obras ~blicas (28,7 por cento) e Coordena9ao Economica (20,7
por cento). 0 or~amento de emergencia foi aumentado em cerca
de ~18 milhoes em 1978 sobre 0 nivel de 1977, com 0 Ministe
rio do Desenvolvimento Rural recebendo um aumento de quase
~9 milhoes e 0 de Coordena9ao Economica de $5 milhoes. 0 Mi

nisterio dos Transportes e Comunica90es, que tinha em 1977 um

orqamento de emergencia de $2,6 milhoes (13,6 por cento do
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QlJADI10 111.9

IlI,SI'I:SAS lln~:A~II'NTAIS PAJ(A OPl'nA~:OI'S E PAllA E~n:nr.ENC1AS, paR SEnvrr,o 1;IIIJl.lCO, CAfl() VEnUE, 1!l77 (! 1978<1 (IIS$I. noo)

------------- ... - -- ----..-.... ".-- --_.~._- ---_._----------
______~lerac;Cies

h
El1lcr~cnci as Total Emcf!~cnci a~

como Parcell!
I~/77 1978 1977 1978 1977 1978 do Total ('Ii)S,'rv i ~'O --------- -------- -------

Quantia •. Quanti a .. Quantia .. Ouantia ';; Ouant.i a .. Quantia .. 1977 1978. .
. iTj--"'-- --- - ------ (2) (.~) ( 4-j (5) (6) ( 7) ( 8) (9) ( 10) ( Iii (m (131 ( 1·1) ( 15)

J\ssnmh I ~j a Naci una I 101 0.1 108 O. (, -- 0 - - 0 101 0.3 1011 0.2 0 0
I'n,s i de,"' i a cia Ill'p"h Ii ca d 1151 .1. 9 910 4.11 -- 0 -- 0 1151 2. :; !Jill 1.6 0 0
(;;ddnel.e do I'rimei I'll ~Iinistro 1,370 7./1 1,553 11.1 -- 0 1,686 4.5 1,370 3,7 -'. 2.~9 5.S 0 52,1
Mi H i:-; .t' .. iU:~ll

Nl'gCh:ios I:slr;lgcil'os I , 1!16 6.11 1,532 8.0 -- 0 -- 0 1,196 3.3 1.532 2.7 0 II
1l(,l"esa " Sl'gu":IIH,:a Nacional 2,5115 1·1. 8 2,1192 15. I -- 0 -- 0 2,585 7.1 2,8CJ2 5.1 0 0
CU(lI'c..h.'nar')o l:coll()llIica

c
2,1101 1(1. 0 3,235 16,!1 2.544 l.\.3 7,695 20.7 5,3'15 14.6 1ll,930 19.4 .17 .6 70.4

Ed"'::'~'a" c ClIlllIl'a 3,206 Ill. ·1 3,647 19.1 73 0.·1 205 0.6 3,279 9.0 3,852 6.11 2.2 5.3
Tr;IIISIl(1r1"C e COlIIllUicH\'[5CS (,Ill 3. !) WI 3.1 2,603 13.6 2,70<\ 7.3 3,2S'1 9.0 3,305 5 .~) 79.3 Ill. 8
Ih':'l:lIvulvilllclilo Itlll"al 1,8111 1').'1 1,416 7.4 4,1·11 21.7 13,09C, 35.3 5,959 16,3 14,512 25.S 69.5 !)().2

S;llhle e I\~Sllltlos Socia~) 1,740 I'l. 0 1,9UI 10.3 370 \.9 1,089 2.9 2,110 5.R 3,065 5.<1 17.5 35.5
01> ,.as 1''-11,1 i cas 6,31 3. C, 121 3.8 9.358 4l1.0 10,(,53 28.7 9,989 27 .3 II, .374 21l,2 93.7 93,7
.111,,1 il'a '1!/0 2./1 544 2.8 -- 0 -- 0 ~ 1.3 50\4 0.1 0 0--- ---

Tota I 17,470 I Oil 19,130 Ion 19,088 100 37,127 100 3fi.558 100 56,263 lOll 52.2 66.0
-i>-
0'

:1 11 :,,10'; para I!J77" ~tinist~,.io cia Coor<lcnacrlo Economica, ~Ian:o 1977; On;mnento Geral do Estauo para 0 Ano Ecoll6111ico de 1977, Praia:
IIi req:nu Ct.ral de l'ill:lIlljas; para 1978 silo da mesilla origcm mas para 1978. datada llezem1>ro 1977. as cscuuos fo,'mn convert.ido~ cm
d(>1are,; i'l taxa dc 33,81 elll 1977 e 34,34 (OlD 1978 IVe)a Apcndicc I). llados de Scrvicos Aut60omos C!lOr ex. Tr:msportes Acrcos dc
C,,1>o V"1'l10) n;,o estiio inclufdos lIestc '1l1adro.

I>A palavra '0l'era~ocs" cllllivaic a "Jespcsas ordin:lrias" c 6 basicamente 0 orr;amcnto opcracional do govcrno. Inclui vcncimentos e
sal£,rios, 101O:l1 para os scrvi~o,;, equipamcntos, material, ctc. IIl11a vez quc ccrtos equipament.os duralll mais dc um ano, sao tecnic:t-
lIIellle i/lvestimento, lIIas este tipo de de~pesas 6 ndativamentc limitado 11 excepCllo do ~linistJrio de Defc~a e Scguran .. :t National.

lOll palavr" "<'lIIeq:c/lcia" c'luiv:lle a "Jespesas extraoTdin:lTias" c ~ 0 'orcmnento do govcrno para programas dc cmcrgencia c investimento
li,:,,,los:1 scca. A rO/lte dc fina/lciamcnto das clespcsas extraoTdin:1rias 5110 as tr:tnsfcr('ncias provenientcs d:t comunida<le intcr/lacional
(1I1i,) silo ClIIl'rCstimos) e as rcccita,; desta fontc silo exactamcnte iguais ~~ dcspcsas de investimento.

dl/ldui 0 Secret:1do de Esta,lo da Administra~50 Int-croao, Fun~·.;lo I'li1>lica e 'l'ra1>:II1>o, e 0 Sccrctnrio dc Estado cia Coopera.. ilo
l' P I :11) came Il to"

"Illclui u Sccretfll'i" dc Estado do CO'R6.·ciu, TlIri~lIIo e Artcsanato, co Sccrctllrio dc Estado das Financas.

1'0 (01;" puderia 11:1" COIT,'spllnclcr it sOllla das colunas dcvido a al'l'(,dondruncnto.
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total), recebeu apenas um aumento simbolico, portanto sua
parcela em 1978 declinou apenas 7,3 por cento. rsto re
presenta urna mudan9a de orientsgao, passando-se das obras
pUblicas na constru9ao de estrad~s, que havia side seguida

~ .. N

pelo governo portugues, a de constru9ao de diques e estru-
turas de represamento para um melhor ordenamento da bacia
hidrografica, sob os auspicios do MDR.

Em termos de or~amento geral (Le. operagoes (recei
tas e despesas ordinarias) e emergencias (receitas e des
pesas extraordinarias)) 0 Ministerio do Desenvolvimento
Rural e decididamente 0 mais importante no orgamento de
1978 com mais de 25 por cento do total, seguido de pe~to

pelo de Obras FUblicas (20 por cento) e 0 de Coordena9ao
Economica (19 por cento). No entanto, mais de 90 por cen
to do or9amento do MDR e a prazo curto, ad hoc,programas

A

de emergencia e, como indicado acima, 0 or9amento de opera-
90es declinou sensivelmente. Consequentemente, os progra
mas basicos para 0 desenvolvimento agricola sao severamente
limitados (Veja SeC9QO V.F. abaixo).

# ..

3. Alivio a seca e ajuda internacional
... #o empenho principal do or9amento de emergencia e dar

emprego atraves de obras pUblicas para aliviar 0 maci90 de-
#

semprego rural com a resultante misaria e sofrimento causa-
dos pelas severas condi90es da seca. Conforme indicado aci
ma, 0 or9amento de emergencia do governo procede todo de

~

transferencias internacionais sendo os gastos do governo... .. ...
neste sector identicos as transferencias esperadas. A maior

... ,. #

parte destas transferencias sao em especie, principalmente
generos aliment1cios (Quadro rrI.lO).

Em vez de estabelecer um regime de caridade, 0 GOCV
# #

prefere vender generos alimenticios doados e utilizer os..
lucros empregando 0 povo rural, inativo devido a seca. 0

objectivo e empregar somente um membra por familia quando
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Quadro 111.10

DONNrIVOS E INPORTA<;CiES COHERCIAIS OOS PRINCIPAlS G~EnOS ALIlrIENTfCIOS, CABO VERDE,

1977a (tonoladas)

Generos Alemanha Outrosh
nlimentlcios EUA tvfoP Canada CEB F'ranf;f£\ Ocidental 1m Doadores Comercial Total

(1) (2) ( 3) (4) (5) (6) (7) (B) (9) (10) (ll)

Hilho 10,000 13,000 1,000 16,000 40,000

Arroz 1,500 1,500 1,000 1,750 5,750

Trip:o 3,000 5,000 1,000 9,000

F'oijno 1,000
.

1,000 2,000

Ayucnr 1,000 6,000 7,000

Loite 500 BOO 300 1,600
~ 6100 800 600 1,40000

Total II ,500 16,300 1,400 1,500 3,000 1,000 5.000 5,500 22,000 66,750

°Entrovista pessonl com 0 funcionario do "lfoP (Programa de A1imentac;ao Nundial), Cabo Verde, 18.4.78

h p , 1 1· I) 1 1 CI· 11' 1 ..,cpu L :tcn opn. ar (a 11na, e glen

.. @) ~"" JIiiiiI; iIiiiif ._ .. .. .. ..... ,_ ~ ...... '. _
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o principal arrimo da familia se encontra desocupado; em ca-
~

sos de extrema necessidade da-se emprego a mais de urn membro
da mesma familia e a distribui~ao de empregos e rigorosamen
te controlada.

Os projectos'de obras pUblicas se concentram na melhoria
das bacias hidrogrSficas atraves da constru~ao de represamen~

tos, diques e terra~os para melhorar a recarga de aguas sUb-
A ~ •

terraneas e reduzir a erosao do solo e as inunda~oes. Estes
projectos contrastam marcadamente com 0 programa portugues de

A

"apoio" de antes da independencia, que concentrava as obras
, . ~

publicas na constru~ao de estradas e pontes; ha, no entanto,
agora alguns projectos de obras pUblicas na cons~ru~ao de
estradas e sua manutengao.
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IV. GEOGRAFIA E RECURSOS NATURAlS

A. Clima

A finalidade desta exposi~ao sobre 0 clima de Cabo Verde
~ A A

e de earaeterizar, dum modo geral, aqueles parametros que tem
~ ~

um importante impaeto nas poteneialidades agricolas do pais,
e de identifiear e procurar avaliar as limitagoes a que as- ~ ~condigoes elimaticas sujeitam 0 desenvolvimento agricola.

1. Precipita9ao
~o elima de Cabo Verde e saheliano, caracterizado por pre-

eipitagao geralmente muito baixa e erratica. A maior limita~
". I' I' "gao climatiea que afecta a agricultura e a ocorrencia eapricho-- ~sa da ehuva. Nao somente ha um grau de variabilidade muito

~ A

grande de ano para ana, mas tambem existe uma forte tendeneia
t ~

para per~odos de estiagem que duram varios anos. Entre 0 ano
de 1747 e ate principios de 1900 houve 58 anos de seca e fome
qu~ cortaram ceroa de 250.000 vidas. 0 ano de 1978 marea 0

110 ano de um per:1od'o de seea, talvez 0 mats serio da sua his-
~

toria.
Devido a possuir regili.'lt:os de mais longa data, a precipi

tagao em Praia, ilha de Santiago, (a capital da nagao), e aqui
usada para ilustrar a variabilidade da pluviosidade nas ilhas.
(Deve notar-se, no entanto, que a precipitagao ao longo das cos-

N ~ # I'

tas nao e so relativamente baixa, mas sua variabilidade e eon-
~

sideravelmente mais alta do que nas areas mais altas e de maior
preeipitagRo. Veja Figura IV.l). A precipitagao anual em Praia
desde 1875 e apresentada na Figura IV.2. A media, bastante an
tiga em anos, ou "normal", que tem sido diversamente mencionada

~

como de 250 mID. aproximadamente, e mostrada como termo de compa-
ragao. Pode ver-se desta figura que, de um modo geral, houve
uma tendencia para baixo na precipitagao anual (em Praia, ilha
de Santiago) desde cerca de 1952. Tambem, dos 102 anos dos
quais se possui registo, 62 anos receberam menos chuva do que a
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~

chamada quantidade "normal". Dos ultimos 25 anos, somente em
6 a precipitagao foi "normal" ou superior.

A media de longa data de Praia e consideravelmente favo
recida por um periodo de precipitagao comparativamente favora
vel entre 1875 e 1918 mais ou menos. Aquele periodo favoravel

- \foi seguido por 30 anos de precipitagao geralmente inferior a
media, 1918-1948. Entre 1948 e 0 inicio da actual seca houve
varios snos favoraveis, sendo a precipitagao cerca do dobro
da "normal" de 1949 a todo. 0 ano de 1953 e BO caindo. abaixo
da "n.ormal" em 1956. Desde 1956 a precipitagao anual (em
Praia) tem side "normal" ou superior somente' em 5 dos 22 anos.
E embora a severa seca em toda a ilha desde 1968 tivesse side
minorada brevemente em alguns s1tios, em 1975, por precipita-- ~ -goes acima da media, a precipitagao no ana seguinte foi nova-

. 'I' ~,

mente mui to inferior a media e proxima a maior baixade todos
os ~empos, registada em 1977. 0 alto valor total para 1976
foi causado por uma chuva torrencial em 16 de setembro que pou
co contribuiu para abrandar a seca.

~ -E significativo notar que investigagoes de campo foram com-
~ -pletadas em 1955, apos sete anos de precipitagao relativamente

~

muito ~avoravel, e que nelas se baseou 0 mapeamento das zonas
~ - ~agro-ecologicas de Cabo Verde e a classificagao de areas consi-

~ - ~deraveis nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antao como humidas
ou sub-hUmddas (Teixeira e Barbosa, 1956). Essas areaa, presen
temente, apos 10 anos de severas secas, seriam classificadas co-

, ~ ~

mo sub-humidas e semi-aridas ou aridas, respectivamente.
As oscila90es climaticas de longa duragao, bem como 0 alto

grau de variabilidade da precipita~ao anual e suas distribuigoes
~

mensais, relacionam-se com as mudangas periodicas dos caminhos
do oceano controlador e das correntes aereas. A precipitagao

... ~

em Cabo Verde resulta em grande parte da turbulencia atmosferi-
~ - ...ca que ocorre quando 0 ar humido das mongoes do Atlantico SuI

desloca os alisados, e os ventos secos e quentes do harmatao,
que sopram da Africa na diregao este-oeste (Ribeira, 1954). A
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Figura IV.2. Precipila~.o anual em Praia, 1875·1978
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Figura IV.3 apresenta 0 padrao geral migratorio de periodicidade
desta convergencia intertropical (CIT). Cabo Verde jaz leve-

,
mente ao norte do seu usual caminho migratorio e pequenos des-

,
vios podem ter efeitos severos sobre a quantidade e a epoca
de precipitagOes em Cabo Verde. Sugeriu-se que as oscilagoes
globais do oceano e correntes"eolicas associadas podem ocor
rer durante per{odos que VaG de dois a 200 anos.

Outra limitagao da precipitagao na produgao agricola em
Cabo Verde e a concentragao de praticamente toda a precipita
gao anual dentro de um perfodo que vai de Agosto a fins de
Outubro, e sua tendencia a cair em poucas e fortes chuvas tor-

N , ~

renciais. Nao e incomum que metade da precipitagao anual caia
com uma so tempestade. A distribuigao espacial e fortemente
influenciada pelo relevo. A precipitagao nas {ngremes encos
tas nordestes das montanhas e geralmente duas ou tres vezes.. , ,
superior a que cai nas planicies costeiras enos sopes dos
montes onde as terras sao mais prop{cias ao cultivo.

A Figura IV.4 mostra as distribuigoes de precipitagao
, "mensais caracteristicas em varios sitios na ilha de Santiago.

TIma comparagao das suas quantidades anuais e das distribuigoes
.... ,

mensais indica a forte influencia orografica sobre a distri-
buigao espacial da precipitagao. Os graticos para cada local

, , N

mostram tambem 0 numero de dias por ano com precipitagao su-
perior a 0.1 mm, e excedendo 10 mm. 0 Quadro IV.l fornece

,. ... ,."

informagao sobre a ocorrencia de precipitagoes diarias muito
fortes -- mais de 10, 30, 50 e 100 mm. Pode notar-se daquele
quadro que de 20% ate quase 50% da precipitagao, num per1odo
de 20 anos, desabaram em tempestades que excederam 50 mm por
dia; e as medias para estas tempestades eram habitualmente.. ,
maiores do que a precipitagao media anual para 0 local. Os

N .. ,

dados sao limitados demais para deduzir-se quanto as provaveis
frequencias de tais tempestades em certos locais. Contudo,
nota-se que no per{odo de 20 anos, entre 1951-1970, as preci
pitagoes diarias superiores a 100 mm ocorreram com uma fre-
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quencia media (para todos os locais mostrados) de uma vez em
cada quatro anos, aproximadamente.

Talvez seja importante chamar a atengao aqui para 0 con
traste na distribui9ao de pluviosidade entre Cabo Verde e as
Ilhas Canarias, onde 0 clima e de tipo mediterraneo (Figura
IV.5). Enquanto a precipita9ao total anual e semelhante, ela
a, nas Canarias, bem distribuida por oito meses do ano. A
precipita9ao em Cabo Verde concentra-se toda ela num periodo
de 3 meses, e ha tambem uma ampla diferen9a em sua distribui
9ao mensal de ano para ano. Coeficientes da varia9ao mensal,
de Julho a fim de Novembro, sao apresentados no Quadro V.l
para varios sitios na ilha de Santiago para os anos 1961-1977.

Ha uma forte tendencia para uma grande parte das chuvas
nos anos de mais alta precipita9ao cair em poucos e fortes
aguaceiros; e tambem existe uma tendencia para que uma quanti
dade desproporcionada de chuva, nos anos de pluviosidade rela
tivamente alta, caia no fim da esta9ao, ate mesmo Novembro e
Dezembro. Forte precipita9ao no fim do per1odo de crescimento
das culturas pouco contribui para seu crescimento, especial
mente 0 milho, e pode ate ser prejudicial. Um maior reabas
tecimento da humidade do solo ou infiltra9ao dos len90is sub
terraneos poderia acontecer com uma precipita9ao total inferior
mas que ocorresse por aguaceiros menores.

As caracteristicas da precipitagao impoem crfticas limi
ta90es ao desenvolvimento agricola. Os riscos existentes nas
culturas de sequeiro enos empreendimentos pastor1cios e pecua
rios sao extremamente altos, necessitando 0 melhor ordenamento
e adaptagao poss1vel das culturas. E 0 desenvolvimento de mais
agricultura irrigada exigira a explora9ao de aguas sUbterraneas
adicionais e 0 armazenamento de aguas de superf1cie, dentro dos
limites do seu calculado reabastecimento pelas chuvas, e do nu
mere de anos impostos pelo uso e armazenamento disponfvel. Nao
ha nada na historia das chuvas em Cabo Verde, nem na actual
compreensao de seus mecanismos causais, que leve a predizer
mais precipitagao no proximo decenio do que a ocorrida no que
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Quadro IV.l

CLASSIFICA~AO DA QUANTIDADE DE PRECIPITA~AO DIARIA, CABO VERDE, 1951-1970

Fonte: BURGEAP, 1974
P = precipita~ao total; n = nGmero de tempestades; h = quantidade

media por tempestade; H = precipita~ao total annual media ena
categoria). Para cada esta~ao a primeira linha corresponde ao per{odo
1951-1960, a segunda ao per£odo 1961-1970 e a terceira ao perfodo
global de 1951-1970.

a

I 250., --_,J')Praia 1886,87;1889, \7.3112.5015011.041 90190136110.261145 I
90; 19C";-30;1941-59 I

P>lO I P>30rnm I P>50mm P>100r.un IP max Medi

n I n h h H 0, h ~:liaria Anual
n '0 n'

Boa Vista
3310.11Fundo de 3.5 0.78 57 0.44 73 33 119 119 99

Figueiras 2.5 0.80 72 0.20 83 17 1910.10 101 101 87
3.0 0.79 65 0.32 77 24 26 0.10 110 119 93

Provoacao Ve1ha 4.4 1.50 54 0.66' 74 50 34 0.11 122 122 145
2.9 1.00 64 0.70 75 52 47 0.00 0 95 111
3.6 1. 26 58 0.68 75 50 40 0.05 122 122 127

Sal Rei 5.0 1.60 55 0.90 68 61 35 0.10 155 155 176
2.8 1. 20 62 0.60 90 54 45 0.10 175 175 118
3.9 1. 40 58 0.75 -- 57 39 0.10 165 175 147/ /

Brava
99 \ 268Nova Sint.ra 12.5 4.90 71 2.70 46 0.90 167 325 578

8.5 2.20 63 1.00 93 93 31 0.20 137 155 294
10.0,3.50 68 1. 80 97 180 41 0.55!162 325 436

Ma'io
Vila do Maio 7.4 2.50 86 1. 30 130 169 51 0.70 185 350 332

4.0 1.40 62 0.90 78 70 45 0.20 107 108 156
5.7 1.95 78 1.10 108 119 4910.45 168 350 244

Sal
Espargos - ? 0.90 57 0.60 68 41 37 0.10 102 102 109.).-

. 2.1 0.70 66 0.40 87 35 40 0.10 155 155 87
2.7 0.80 61 0.50 76 38 38 0.10 128 155 98

Santiago
Praia 6.5 2.30 63 1. 30 83 108 40 0.30 141 213 270

5.5 2.10 55 1.10 70 77 36 0.10 118 118 212
6.0 2.20 59 1. 20 77 93 3,8 0.20 135 213 241

Sao Nicolau I _
Vila da Ribeira 10.6 4. 70 5~ 2.10 73 153 39 0.40 121 17S 390

Brava 5.5 1. 80 59 1.00 77 -- 39 0.20 130 158 198II

8.0 3.25 56 1. 55 74 ,lOS ,3910.30 124 175 294

Sao Vi cente 1-
1-linci.e 10 4.0 1.60 1.::l4 0.60 83 49 28 0.10 151 151 176

2.0 0.40 37 0.00 0.00 - - - 68
3.0 2.00,51 0.30 83 25 20 0.05 ,151 I 151 122
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passou. E urn simples exame aos registos de longa data (pa
ra Praia, ilha de Santiago) sugere que programas para me
Ihorar 0 nivel de produgao agricola ou mesmo mante-lo, de
veriam ter por base urn prognostico regular das condigoes
pluviometricas mais provavelmente semelhantes ~s que pre
valeceram nos ultimos 30 anos.

2. Temperatura

As temperaturas das ilhas sao moderadas, raramente ul
trapassando 300 C ou descendo abaixo de 130

• A media m8xima
~ 0 ~ ~ ~ 0 ( )e 24,6 , e a media minima e 16 C Faria e Soares, 1976 .

A Figura lV.6 mostra as temperaturas mensais em Praia,
ilha de Santiago. As temperaturas mais baixas ocorrem em
Fevereiro e as mais altas em Setembro, e 0 valor anual das
temperaturas medias mensais vai de 22,4 a 27 0 C. A varia9aO
entre temperaturas maximas e minimas em todos os meses em to-

, 0 N

do 0 ano e de 6 C, aproximadamente. As temperaturas sao
mais baixas e menos variaveis nas zonas altas. A media anual
cai 5,5 0 C para cada 1000 metros a mais de altitude. Santa Ca
tarina, Sao Jorge e Malagueta, ilha de Santiago, situam-se a
uma altitude entre 319 e 850 metros, e a varia9aO em tempera
turas medias anuais e somente de cerca de 30 C.

As temperaturas medias de Agosto a Novembro nos sitios
. N 0

mais elevados vao de 20,5 a 22 C mais ou menos. Em todo 0

mundo, as maiores quantidades de milho sao cultivadas em re
gioes com temperaturas, no desbandeiramento, de 21 a 300 C

(Purseglove, 1968). lsto indicaria que temperaturas acima
de elevagoes internedias em Cabo Verde (cerca de 850 metros)
sao baixas demBis para uma culture. de milho bem sucedida.
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Quadro IV.2

3. Vento

OBSERVAg~ESDA_DIREcgAODO VENTO, PRAIA, 1951-1960

Fortes ventos sopram quase constantemente do norte e
nordeste. Nao existem dados sobre velocidade ou movimentos
totais dos ventos. 0 Quadro IV.2 mostra a distribui9ao da
direcgao do vento baseada em tres observagoes diarias em
Praia, ilha de Santiago, de 1951 a todo 1960. Ventos do norte
ou nordeste foram observados em 7810 das vezes, e calmarias so
mente em 110 do tempo. Os ventos do continente africano durante
o harmatao sao quentes e secos e trazem frequentemente poeira

#

das areas do deserto continental que causam neblina, obscure-
cendo por vezes 0 sol (Amaral, 1914). Os ventos foram em ge
ral fortes durante a visita da equipe de estudo em Abril e
cornego de Maio e foram muito fortes nas elevagoes mais altas, a
ponto de tornar-se dif1cil carninhar e manter 0 equilibrio em
alguns dos desfiladeiros na montanha. E evidente que os ventos
afectam seriamente a evaporagao e 0 gasto de agua pelas cul
turas em Cabo Verde. Os ventos sao tambem uma importante fon
te potencial de energia que deveria ser explorada ao miximo.
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35
6
2

4
1
o
2
7

Percentagem

4.672
3.833

672
243

~4

158
o

180
760

NUmero de
Observagoes

Fonte: Amaral, 1964.
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4. Humidade
Amaral (1964) descreve de modo bastante detalhado a humi

dade da ilha de Santiago. Suas observa90es gerais de que: ,a hu
midade e continuamente alta e que existe, durante todo 0 ano,

,
uma cobertura de nuvens que aumenta a medida que aumentam as
temperaturas durante ·0 dia, parecem aplicar-se a todo 0 arqui-

~

pelago.
o Quadro IV.3 mostra valores medios mensais de humidade

A ~

relativa, obtidos tres vezes ao dia em Praia no periodo de
1951 a 1960. As humidades relativas aumentam em altitudes mais,.
elevadas em correspondencia geral com temperaturas mais baixas.

~ # H.

Ha areas no interior da ilha de Santiago que estao frequente-
mente cobertas ~s noites por espessa neblina de Setembro a
fins de Novembro. Embora tais neblinas geralmente se dissipem
por volta das 9 horas da manhR, podem tambem persistir ate a
tarde quando no alto ha pesadas forrna90es de nuvens. Tais nebli-
nas baixas ocorrem especialment~ nos vales das encostas a

leste. A condensa9ao ocorre em superficies solidas, e leves..
neblinas banham os vales, a medida que estes nevoeiros sobem
pelas vertentes com 0 aquecimento diurno do solo, mantendo uma

persistente e densa cobertura de nuvens sobre os altos picos
montanhosos, de Julho a fins de Outubro.

Quadro IV. 3
HUMIDADE RELATIVA (PERCENTAGEM), PRAIA, 1951-1960

'" 10:00 hs hs 22:00 hsMes 14:00

Janeiro 61,2 60,9 72,0
Fevereiro 56,1 56,4 69,5
Mar9 0 53,3 53,3 67,1
Abril 56,2 56,2 70,4
Maio 57,5 58,5 71,7
Junho 59,6 58,7 72,9
Julho 67,1 67,3 77,4
Agosto 68,7 68,9 78,7
Setembro 70,7 71,0 81,2
Outubro 68,2 68,6 80,3
Novembro 63,8 64,0 75,0
Dezembro 63,1 62,6 73,1

Fonte: Amaral, 1964.
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,
Neblinas nas areas elevadas do interior servem para redu-

zir grandemente as perdas por evapora9ao e em alguns sitios
contribuem de maneira mensuravel para a humidade existente no
solo. A atmofera hUnrlda de alguns vales elevados os toma

~

apropriados para culturas especiais, tais como cafe; a humida-
de relativamente alta das vertentes declivosas voltadas para
leste, no momento geralmente nuas e sujeitas a forte erosao,
as torna espe"cialmente apropriadas para 0 estabeleeimento e.. ~ ,

manuten9ao de pastagens e especies florestais desejaveis.

5. Radia9Bo solar
Dados sobre a radia9ao solar foram registados para Praia

e ~lindelo (Loff, Duffie e Smith, 1966). A media durante um
periodo de cinco anos, para as duas localidades, foi de cerea
de 541 Langleys por dia (Mindelo, 544 e Praia, 538). Houve uma
consideravel varia9ao per esta9Bo, indo de um minimo de 348

~

Langleys por dia em Dezembro a um maximo de 675 Langleys por
dia em Abril, com uma media de 513 Langleys por dia para 0
periodo de cultivo de quatro meses,de Agosto a fins de Outubro.
A radia9ao solar parece ser bastante uniforme em todo 0 arqui
pelage (Hargreaves, 1977).

Os valores de insola9ao foram registados para Praia, ~lin

delo e Sal para os anos 1958-1960 (Amaral, 1964). A Figura IV.7
~ ..

mostra as horas medias de insola9ao, mensal e anual, para essas
localidades, sendo que a insola9Bo total para as mesmas e aproxi
madamente identica, embora suas distribui90es mensais apresentem
diferen9a s.

6. Evapora9ao
Dados sobre a evapora9ao ao aberto foram resumidos para

tres est~90es na ilha de Santiago (Praia, Sao Jorge e Curralinho)
com altitudes de 27, 319 e 950 metros, respectivamente (Amaral,
1964). Veja a Figura IV.8 para uma cOmpara9aO dos seus valores
mensais e anuais. A evapora98,0 total anual medida em Praia foi
quase 0 dobro da medida em Sao Jorge, e quase cinco vezes a de
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Curralinho. E obvio que 0 cultivo de culturas irrigadas em
altitudes mais baixas, ao longo da costa, eXige muito mais
agua do que as plantadas em altitudes intermedias.

B. Forma90es de terreno e solos

As formagoes de terreno sao talvez mais importantes do
que 0 solo na sua influencia sobre a agricultura de Cabo Ver
de, pois que elas determinam 0 padrao de chuva e humidade.
Nas ilhas maiores,consideraveis diferengas locais em humidade
e temperatura sao causadas por (1) aumentos na altitude e
(2) exposigBo aos ventos preponderantes. Estes dois factores

,.
eclipsam a importancia de ~iferengas de solos. Se se encon~

trar agua, encontra-se um meio de leva-la a bans solos ou me
Ihora-los. De facto, onde se pode contar com ~ precipitagao ou
o suprimento de ague de irrigagao, os habitantes das ilhas con
verteram terras aridas e {ngremes em terra90s ajardinados.

1. Formagoes de terreno
...

As ilhas de Cabo Verde sao, em sua maiorparte, excepcio-
nalmente declivosas e rochosas, especialmente as ilhas mais
povoad~s. De facto, somente aquelas ilhas com montanhas SQfi
cientemente altas e maci9as para gerar precipitagoes orograIi
cas -- Fogo, Brava, Santiago, Sao Nicolau e Santo Antao -- po
dem manter uma razoavel quantidade de vida vegetal e captar
suficiente agua para abastecer nascentes e pogos... ,

Devido as origens geologicas relativamente recentes do
.. A "'" .. A

arquipelago, a predominancia de formagoes igneas ou vulc~~i-

cas, e a aridez do seu clima, em parte alguma foi a paisagem
suavizada pela erosao ou profundamente desgastada.

Os acontecimentos geologicos e a geologie de superf{cie
sao os principais factores determinantes da formaqao de ter
ras e de solos. As formagoes mais antigas, aflorando em
areas limitadas, sao calcarios jurassicos e cretaceos. Uma
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longa fase eruptiva estendeu-se a era eocenica (terciaria)
e produziu rochas granulares e"material basaltico. Em mui
tas areas, perfis expostos mostram 0 grande nUmero de acti-

A ,

vidades vulcanicas explosivas durante a era miocenica. Fre-
quentemente, espessas camadas basalticas alternam com cin
zas vulcanicas ou pUmice.

Os penhascos e os rochedos que dominam os estreitos
vales e os planaltos possuem urna for9a dramatica, quase
melancolica. Algumas vtstas sao imponentes em sua rude be
leza. Especialmente nas encostas a barlavento das ilhas
montanhosas, onde a pluviosidade e maie alta e a erosao de
aguas maior, as enoostas sao 1ngremes, ultrapassando fre
quentemente os 45 graus; os declives das correntes sao mais
acentuados do que os vales a sotavento; e os vales sao pro
fundos e obstruidos com coluviao espero, assim como com blo
cos de pedra' e grandes penedos. Alem da erosao pelas aguas,
a aparencia mais precipitosa destes vales a barlavento quanto.. ,
as encostas a sotavento e, provavelmente, 0 resultado de cama-
das mais espessas de cinzas vulcanicas e outros depositos
piroclasticos levados a sotavento pelos ventos predominantes
apos as eruP90es. lsto e muito evidente na forma assimetrica
de Fogo, basicamente urn vulcao Unico,cuja vertente a sotavento
, ,
e de raio maior do que a de barlave.nto. Por ser a agua em
Cabo Verde urn factor determinante, as ingremes encostas a
sotavento sao as mais atraentes para a agricultura, apesar
das extremas limita90es do terreno.

Praticamente todos os tipos de terreno associados com acti
vidades de transbordamento {gneo ou vulcSnico podem ser encon
trados no arquipelago. Em alti tudes mais baixas camadas gros-

# ..' , ,

sas e multiplas de basalto estao subjacentes as aridas plani-
cies roohosas, ou achadas, que em alguns lugares caem 100 me-

A , _

tros sobre preias rochosas, e cuja resistencia a erosao se
...

ve nos estreitos vales, de paredes rochosas que canalizam as
ChUVBS das elevagoes superiores. Incrustados nestes pedestais
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basalticos ha acidentados cumes e forma90es de origem vulca
nica mais recente cujo escarpado aspecto e atenuado apenas
por plates entre-montanhas, tambem produto de fluxos de ba-

AN'

salto de preferencia a erosao. Brechas, pumice, lava e po-
zolana sao algumas outras formas vulcanicas que se veem em
todo 0 arquipelago.

A ilha do Fogo e notavel pela sua enorme caldeira, for
mada quando 0 cume do velho ~~lcao explodiu, e pelo novo
vulcao que se ergue a 1000 metros do sope da caldeira, duas
vezes maior que 0 Monte Vesuvio, na Italia. Em todos os la
dos da ilha houve eruP90es menores que formaram numerosos
cones vulcanicos, e as eruP90es mais recentes em Fogo (1951)
produziram rios de lava que se imobilizaram nas vertentes
da montanha.

Rochas calcarias sobre basalto afloram ern Santiago e
nas ilhas mais planas e secaa de Boa Vista e Maio. As dunas
de areia calcaria em Sal, Boa Vista e Maio derivam provavel
mente dos recifes de coral e baixios nos mares pouco profun
dos, e a nordeste de suas praias. Nestas ilhas as praias
curvas e largas, de brilhante areia branca e aguas azuis,
oferecem urn marcado oontraste com a areia grosseira, preta
e penedos ou rochas basalticas que predominam por toda a par
te nas praias do arquipelago.

o terreno escarpado e rochoso apresenta obstaculos in
gentes ao transporte e assim, apesar do pequeno tamanho das
ilhas, muitos vales mais declivosos estao relativamente. iso
lados. Nao obstan~e, as ilhas de Santiago, Fogo, Sao Nico
lau e Santo Antao possuem uma rede basica de estradas prima
rias, ca19adas com rochas igneas e em certos lugares cavadas
nos penhascos de rocha salida, empreendimentos que impressio
nam 0 observador que se lembra que a maioria deste trabalha
e fei t 0 :i. mao. ...

19ualmente impressionante sao os vivifican~es canais de
irriga9ao, ou levadas, que trazem a agua das fontes em desfi
ladeiros rochosos ate os terra90s murados de pedra, por vezes
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cortando atraves de paredes rochosas ou pulando os desfila-"
deiros sobre arqueados aquedutos de pedra. Santo Antao
possui obras de irrigagao e terragos especialmente grandio
sos em seus ingremes vales a nordeste. Assim, sao exacta-

~

mente aquelas mesmas areas escarpadas que, sem serem tocadas,
seriam c.onsideradas como totalmente inadequadas para a agri-,
cultura, que foram convertidas, a forga de duro trabalho, em
terras cultivaveis relativamente produtivas.

2. Solos

Os solos de Cabo Verde foram parcialmente estudados em
anos recentes, mas de urn modo muito geral. Monografias, acom
panhadas de cartas, foram publicadas para Fogo (Faria, 1974),
Santiago (Faria, 1970), Boa Vista (Nunes, 1968) e Sao Nicolau
(Nunes, 1962). Estes estudo$ generalizados nao tentam ava
liar 0 potencial agricola dos solos mapeados, faltando assim
urn instrumento basieo para planeamento de desenvolvimento
agricola que e a carta da capacidade da terra. A falta de
cartas informativas do solo para Santo Antao e uma lacuna.
seria.

Praticamente todos os solos do arquipelago sao rasos e
de textura grosseira, sendo derivados de rochas vulcanicas
ou igneas. A maior parte do arquipelago consiste em pedra
nua. Mesmos os solos de aluviao sao grosseiros e alguns va
les estao chefos de depositos coluviais muito grossos, in
cluindo grandes rochas e penedos. Os leitos das correntes
sao demasiado declivosos e 0 escoamento demasiado rapido em
muitos lugares para permitir que sedimentos mais finos se
depositem antes de chegarem ao mar. A textura, geralmente
grosseira, da maioria dos solos limita a sua capacidade de

# # A

reter agua, especialmente se a materia organica for baixa
•ou inexistente, como e 0 caso no momento.

o material mais recente, afim ao solo, consiste de
grandes correntes de lava ~~tiga e cinza vulcanica, que
predominam sobretudo em Fogo e Santo .~~tao. Nestes depositos

70

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



ainda nao vinga qualquer vegetagao.
Os solos agr1colas mais extensos no arquipelago sao os

castanhos a castanho-avermelhados, argilosos ou silicosos,
identificados como 1sohUmicos por Faria e correspondendo a
Molisols e Aridisolsda 7a. Aproxima<;ao. Estes solos sao
formados de rochas calcarias ou rochas ricas em calcio (por
exemplo, feldspato) , tais como as rochas 19neas basicas que
ocorrem extensamente nas ilhas maiores e os afloramentos de
rocha calcaria, encontrados abundantemente em Boa Vista e
em s1tios em Santiago. Estes solos se fo~ram nas porgoes
mais frescas e hUmidas das ilhas, nas "achadas" levemente
inclinadas, e tambem em encostas mais 1ngremes. Eles sao
extensivamente plantados de milho e feijao quando a precipi
tagao e razoavel. Uma vez que seu usc depende das chuvas,
estes solos nao sao no momento importantes.

Sao eles tambem encontrados em altitudes mais baixas
onde prevalecem condigoes mais aridas. Fodem conter urn pH
neutro alto,e elevado teor de materia organica (Faria (1974)
chegou a medir 7,7% nos 1sohUrrdcos em Fogo a"seguir a boas
colheitas de milho e feijao). Concretagoes de carbonato de
calcic em profundidades variadas sao caracter1sticas destes
solos. Quando a precipitagao e suficiente, estes solos 1so
hUmicos (tambem conhecidos por solos castanhos) produzem 0

grosse da safra de subsistencia de milho e feijao. No en
tanto, actualmente, por causa da seca, estao destituidos de
vegetagBo excepto 0 feijao-congo esparso e carrapato, um

tipo de agave.

a. Santiago e Fogo
Os solos, agricolamente importantes, das ilhas de Fogo

e Santiago foram classificados e descritos de acordo com a
classificacao Grande Grupo de Solo como se usava nos primeiros
anos do decenio de 1960 e antes. Os solos mais extensos em
ambas as ilhas sao Litossolos (muito rochosos, pouco tern de
solo verdadeiro). A ilha de Santiago te~ 2.650 hectares de
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b. Boa Vista

Os solos de Boa vista sao geralmente aridos com crostas
calcarias. Sao castanho-avermelhados (na categoria IsohUmica)
com pequenos retalhos intercalados de Vertissolos e &alinos.
HB tambem reta1hos de soios deserticos (dunas de areia),

34.650 35

40.500 41
o
o

2.970 3
o

15.850 16
o

2.770 3
1. 980 2

o

Santiago
Hectares %

4.760 10

17.612 37
9.996 21
7.616 16

o
4.284 9
1. 904 4

952 2
o
o

476 1

Fogo
Hectares %

...
vulcanicos e que os
ou apascentagao.

solos de aluviao e Fogo nenhurn, 0 que e de se esperar de urn
vulcao relativamente recente. Os solos IsohUmicos ocupam
1.900 hectares em Fogo e 15.850 em Santiago.

Em areas de cultura de sequeiro, onde a terra e escar
pada e rochosa, a maioria dos campos sao em socalcos (terra-

#

gos) ate 0 ponto em que 0 permitem as rochas e pedras do 10-
Ical. ConstrUlram-se extensamente terragos cercados de pedras

em terreno ingreme onde a irrigagao foi desenvolvida. Terra
com 100% ou mais de inclinagao foi observada.

#

Em Fogo, Faria recomendou que 0 desenvolvimento agrico-
la se limitasse aos IsohUmicos, aos depositos Andossolos e

Litosso10s sejam usados para f10restagao

Quadro IV.4
DISTRIBUIQAO DE SOLOS EM FOGO E SANTIAGO
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Aluviossolos, Litolicos, Litossolos e varios Halomorphs (so
los salinos com horizonte A friavel; solos alcalinos; Solonetz
com estrutura colunar no subsolo; e Solonetz Solodizado). De-

, """ "",

vido as condi~oes aridas predominantes e apascenta~ao excessi-
va, estes solos aguentam apenas pastagens muito esparsas e de
gradadas, consistindo somente no que normalmente se chamaria
de ervas. as melhores solos para culturas parecem ser os 1so
hUmdcos castanho-avermelhados que cobrem partes consideraveis
a ocidente da ilha, e que nos anos de bQa precipita~ao sao
plantados de milho e feijao.

c. Outras ilhas
Nao foram realizados reconhecimentos de solo em Santo

Antao, Sao Vicente, Brava, Sal ou Maio, mas nao se espera en
contrar qualquer tipo novo de solo nestas ilhas que nao tenha
sido encontrado em areas semelhantes, geologica e ecologica-

~

mente, em ilhas ja estudadas. as solos de Sal e Maio devem
ser muito semelhantes aos de Boa Vista, ao passo que os de
Santo Antao e Sao Vicente deveriam parecer-se com os de Sao
Nicolau.

Em Sao Nicolau os silicosos de Achada da Faja serao
~ , N

possivelmente 1sohumicos. A excep~ao dos solos deste vale,
e de outras a9hadas muito pequenas perto, a terra em Sao Ni
colau e demasiado rochosm, ingreme ou seca para agricultura
ou pastoreio. as solos da Brava devem ser semelhantes aos
de Fogo.

Seriam n~cessarios reconhecimentos mais detalhados so
bre os solos para planear desenvolvimento agricola, e cartas
da capacidade da terra para ajustar os solos a sua capacida
de de uso. As Cartas Agr1colas, ou mapas zonais agro-ecole
gicos preparados por Teixeira e Barbosa (1958), deveriam ser
usados entrementes para planeamento e tambem para programas
de reconhecimento dos solos.
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L
C. Hidrologia e recursos de agua

Suprimentos de agua limitados e incertos tern constituido
historicamente a maior limitagao ao desenvolvimento de uma
agricultura de regadio em Cabo Verde. Devido a secas recor
rentes, que praticamente tem eliminado periodicamente todas
as cu1turas de sequeiro e pastagens para 0 gado, deixando as
terras declivosas nuas e sujeitas a uma erosao cada vez mais
severa por chuvas torrenciais subseQ~entes e ventos que so
pram constantemente, 0 pais tornou-se crescentemente depen
dente de suas cu1turas de regadio. Os problemas de suprimen
to de agua da nagao, tanto para fins agricolas como domesti
cos, continuam cada vez mais criticos, ao passo Que sua popu
lagao continua a expandir-se. Farece, no entanto, que exis
tem recursos de agua significativos, nao explorados e capazes
de desenvolvimento.

E muito importante ter em mente a hidrologia das ilhas
e seu~ recursos totais de agua aO'avaliar 0 potencial agri
cola de Cabo Verde; e pena Que os dados dispon{veis sobre os
quais basear uma caracterizagao definitiva gera1 de sua hidro
logia sejam tao incomp1etos, muito menos calcular, com con
fianga, 0 seu suprimento potencial de agua. No entanto, houve
recentemente dois notaveis esfor90s nesse sentido sob os su
cessivos ausp{cios dos governos portugues e caboverdeano, com
a assistencia tecnica e financeira, respectivamente, do gover
no frances e do UNOTC (3ervi(o de Cooperagao Tecnica das Na
goes Unidas). Os relatorios desses dois estudos (BURGEAP,
1974; Fernandopulle, 1977) sao referidos constantemente na
exposigao que se segue. Tambem se realizou recentemente, sob
o patrocinio da USAID, uma analise de informagao climatologica
e uma interpretagao dos dados em termos de ~cologia agricola

(Hargreaves, 1977).

1. Agqas de superficie

A maior parte do escoamento superficial, calculado numa
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mediade 330 milhoes de metros cUbicos por ano (Fernandopulle,,
1977), perde-se no mar devido a natureza torrencial das chu-
vas e ao declive do terreno, que apressa 0 escoamento para 0
mar e limita as possibilidades de reservatorios. Nao foram
identificados lugares bons para reservatorios em Cabo Verde.

A topografia das ilhas de Santiago, Santo Antao, Fogo,
Brava e Sao Nicolau e caracterizada por altos relevos, densa
e profundamente cavados. Os "canons" tem geralmente verten
tes escarpadas e vales profundos. As encostas das bacias
hidrogr8ficas (areas de captagao) variam de 30% a vertical,
e as vertentes dos vales e ravinas de lOfa a 50%.

As inundagoes torrenciais sobem muito rapidamente produ-
zindo praticamente frentes de vagas verticais que deslocam
enormes quantidades de rochas, cascalho, areia e sedimentos
mais finos das encostas. A Equipe da ASA observou uma fossa
sendo cavada no chao do vale da Ribeira da Torre, em Santo
Antao onde, a cerca de 7 a 8 metros de profundidade, tinhaml
penetrado camadas de grossos depositos, ate ao ponto onde
diziam ter side 0 fqndo do vale antes de uma inundagao ocor
rida em 1958. 0 material acima daquele nivel tinha sido, evi
dentemente, depositado ali por uma sucessao de enchentes, nos
ultimos 20 anos.

Nao ha quaisquer dados para medir 0 fluxo de qualquer
corrente em Cabo Verde, com a excep980 de Ribeira Seca, em
Santiago. Embora 0 per10do de concentrag80 das torrentes deva

, ...
ser muito curto, possivelmente so umas tres a quatro horas pa-
ra algumas das correntes principais, nao h8 dados da intensi
dade da precipitagao para duragoes de menos de 24 horas. Con
sequentemente, so se pode fazer estimativa$muito aproximadas, ,
sobre os fluxos a superficie que se podem esperar. Fernando-
pulle calculou que de 20 a 80% da precipitagao podem ser des
perdigados como escoamento de superficie, dependendo da per
meabilidade dos solos captadores e da intensidade da chuva,
e pressupos urn valor medio de 33%. BURGEAP pressupoe uma media
de 50% de escoamento, baseado numa classificagao de chuvas
diarias e, ate certo ponto, em testes de permeabilidade no
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, . (

campo, por meio do metodo de "anel", tendo conc lU1Cl0 que as

permeabilidades dos materiais de superflcie de capta~ao sao

da ordem de 40 mm por hora para aluvios e de 40 a 80 mm por

hora para basaltos.

F'ernandopulle sugere que ocorre muito pouco escoamento

de chuvas de menos de 10 mm por dia, mas que aquele se torna
apreciavel nara chuvas que excedarn 20 a 25 mm por dia. Ele

analisou duas torrentes que ocorreram em Santiago e Fogo e

para as quais 0 fluxo foi calculado. Com base nestes c

noutros criterios baseados em experiencia em condic;oes (;eo

16gicas semelhantes nas Ilhas Canarias, ele calculou que as

taxas maximas do fluxo torrencial nodem ir de 2 a 5 0
3 nor

2 ' 2segundo nor km Dara areas de caDta9ao de 10 a 50 m , sendo
os valores mais altos Dara zonas mais elevadas e forrna~oes

geo16gicas relativamente imnerme~veis (velhos complexos e

conglooerados comnactos). Ele afirma que os fluxos persis-
t ~ , . 1em nerto Gas taxas maXlmas nor anenas a gumas horas e que

60% do fluxo ocorre dentro de dois a 10 dias.+

A caracterlstica torrencial das chuvas e a carga muito

~esada de entulho tornam cliflcil 0 controle e qualquer uti

liza~ao do escoamento das a~laS nluviais. E evidente que
as torrentes sao altamente destrutivas para os regadios, a

maior parte dos quais se encontra no fundo dos vales, e nra
ticamente nada contribuem como fonte de agua utilizavel.

, . , l ' 't 'Quase ql~e 0 unlCO usa no mOr:iento das ap;uas cas !Ja ec,;as e

uma nequena irrigac;ao incerta e a construc;ao de areas de
solo irri~avel Dor meio de cerco de sedimentos dentro de
alguns nequenos diques ao longo das margens das ribeiras.

+ As caracterlsticas das torrentes varia., tan;Jer.1 aI:1ulamente

Dara certas :Jac ias :"lidro::;raficas, dene!1dendo da intensidade

das chmras Dor nerlodos de terlno oue corres"!'Jondem a ter:1DO s

de reaccao caracterlsticos de seus sistemas hic.raulicos,

seral!:1ente!:1Uito mais altos do que os indi~ados nela c::u-

va total e~ 24 horas.
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Fernandopulle calculou a media anual de escoamento das aguas
pluviais,para 0 arquipelago, em cerca de 330 milhoes de m3•
(Esta taxa e cerca do dobro da quantidade que ele calcula se
enfiltre no solo, por ano.)

Sitios viaveis para represas sao dificeis pois os reser
vatorios para as aguas torrenciais se encheriam rapidamente
com entulho erosional. Nao obstante, deve pensar-se em de-

# #

senvolver ao maximo 0 armazenament~ das aguas de escoamento.
Uma possibilidade mais imediata, e ja em processo de explora
gao, e desviar 0 escoamento para recarga artificial das aguas

A

subterraneas, retardando e espalhando 0 fluxo torrencial so-
bre materiais aluviais sobrejacentes a formagOes de rocha
permeaveis. Deveria haver possibilidades para reservatorios
muito pequenos (tanques) nas cabeceiras 1 para pequenos usos
locais, e para usos semelhantes da agua que possa estar apri
sionada e armazenada dentro de materiais aluviais dos leitos

A

das correntes por represas subterraneas que se estendem a for-
magoes de rochas relativamente impermeaveis.

Fernandopulle sugeriu que 40 a 50% do escoamento superfi
cial poderia ser explorado. Achamos este nUmero um pouco alto,
dado 0 limitado armazenamento viave1 a superficie, e ao facto

A A

de que grande parte da recarga artificial da agua subterranea
que poderia ser obtida, ocorreria em grande parte em baixas
altitude~ perto do oceano, onde a sua recuperagao, por bom
bas, poderia ~er restringida pela hidraulica dos lengois
freaticos e os custos de elevar a agua para a irrigagao de
solos ferteis. No entanto,nao e despropositado esperar que
talvez 50 milhoes de m3 por ano pos~am eventualmente ser
aproveitados dos recursos de aguas de superficie, quantidade
suficiente para irrigar mais 3.000 hectares de terra.

Realiza-se actualmente, por todo Cabo Verde, um consi
deravel trabalho de obras destinadas a retardar as torrentes
e aprisionar a agua nos canais aluviais, a construir areas
de solo apropriado para irrigagao com depositos de sedimen
tos finos, e provocar recarga atraves dos aluvioes ate as
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,~

~

~guas subterraneas subjacentes. Uma boa parte do trabalho
que esta sendo realizado na ilha de Santiago conta com 0

, ,
auxilio da USAID. Esta tambem apoi~ um projecto para com-
pletar investigaqoes de campo e pIanos preliminares para a

constru~ao de tres reservatorios ~ superflcie em Santiago
(Projecto Tarrafal).

Sera importante para 0 planeamento de trabalhos mais

amplos de explora~ao das aguas de escoamento que ele se ba
seie 'num conceito das esperadas frequencias de torrentes de
tamanho variavel. Actualmente nao se dispoe de dados sobre
a inter-rela~ao frequencia/tamanho da torrente, nem mesmo a
inter-relagao frequencia/intensidade das chuvas de curta du
ra~ao, que saO especificas para as condigoes de Cabo Verde.
Ha uma necessidade urgente de estudos hidrologicos pormenori
zados sobre algumas bacias hidrograticas representativas, que
poderiam ser ampliados por meio de modelos simulados, a fim

,
de responder as muitas perguntas do momento quanto aos bene-
flcios potenciais e ~ viabilidade tecnica de projectos de

ordenamento da agua de superf{cie, e que poderiam ter um gran

de impacto nos futuros suprimentos de agua do pais.

2. Agua sUbterranea

Toda a agua de irrigagao de Cabo Verde deriva, essencial
mente, de recursos de agua sUbterrinea. A quantidade e a loca
lizagao das terras irrigadas tern-se limitado ~quelas areas
que podem ser supridas por fontes naturais, algumas pequenas
galerias de drenagem horizontais, e pogos rasos escavados nos
fundos dos vales. Apenas a partir de 1970 e que se construi
ram P090S por pe~fura9ao, e mesmo esses de profundidade bas
tante limitada. Ernbora as chuvas escassas e incertas, a po
tencialidade de evapora9ao relativamente alta, e a natureza
torrencial das chuvas que provocam altas perdas de escoarnento
de superficie, li~tem a acumulagao de aguas sUbterraneas,

parece evidentemente haver possibilidade de uma exploragao
muito maior dos recursos de aguas sUbterraneas do que a que
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se faz no momento.
Estudos feitos pela BURGEAP e por Fernandopulle indicam

#

que 0 actual aproveitamento e apenas uma pequena percentagem
da acumul~gao total, sendo que 0 resto se perde no oceano.
Seus estudos indicam, tambem, que uma recuperagao muito maior
# , N' ,
e fisicamente viavel. No entanto, nao e possivel qualque~

analise quantitativa e acurada da hidrologia e da hidraulica
~ #

dos movimentos da agua atraves dos materiais abaixo da super-
ficie devido aos dados mui to limi tados de medigBo existentes.

A geologia de superficie das ilhas mostra consideravel
individualidade e complexidade. No entanto, a BURGEAP conc.lui
que apesar de sua extrema diversidade morfologica, as ilhas
possuem uma certa unidade geologica e padrao hidrologico co
mum, que consistem em tras importantes formagoes vulcanicas:

L Uma formagao basica, constitu1da de um complexo pre
mioceno, muito dense e antigo, com brechas de ruptu-

N ~ #

ra. Esta formaqao rochosa basica e praticamente im-
permeavel. Fluxos de agua obtidos por perfuraqBo
nesta formaqao fluem de modo bastante uniforme atin
gindo ~lguns metros cUbicos por hora.

2. Uma formaqBo Mio-Pliocena intermediaria, consistindo
numa acumulagao de efluxos importantes, a qual cons
titui a base de todas as elevagOes das ilhas. Esta
e 0 principal reservatorio do arquipelago.

3. Uma formaqBo recente de lavas e piroclasticos que
forma, localmente, urn coberto muito permeavel atra
yeS do qual a agua infiltra facilmente.

.. ~

Embora haja semelhangas no.' padrao hidrologi"co geral das
formagoes geologicas mais importantes encontradas nas varias
ilhas, e importante compreender que sua extensao, sua espes
sura e as elevaqoes das bases, e especialmente suas localiza-

H #III " ,

goes em relagao as zonas climaticas, grandemente afectam sua
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influencia na hidrologia total das ilhas individualmente.*
A equipe da ASA, ao visitar varias das ilhas, notou tambem
uma extrema heterogeneidade das rochas superficiais e da
estrutura geologica dentro das zonas geologicas importantes.
Ha consideraveis filoes de rocha ignea, evidentemente intru
sos e,em alguns locais, uma inclina9ao muito forte das cama
das. Estas varia90es locais devem afectar grandem~nte 0 mo
vimento da agua atraves das forma90es, tornando altamente va
riaveis as caracteristicas de recarga das aguas sUbterraneas
e 0 potencial de recupera9ao das mesmas. Segundo Fernando
pulle, esta heterogeneidade, dentro das forma90es classicas,
resulta em fluxos entrecruzados, veios, corpos de agua apri
sionados, etc. que podem afectar consideravelmente a produti
vidade das tentativas de explora~ao das aguas sUbterraneas.
E evidente que ha necessidade, para fins de planeamento de
projectos, de informa9ao muito mais detalhada sobre a geolo
gia da recarga especifica e areas de acumula9ao propostas.

BURGEAP (1974), Fernandopulle (1977) e Cunha (1961) rea
lizaram estimativas das acumula90es anuais medias de agua sub
terranea derivadas de balan90s hidrologicos. No entanto, nao
ha praticamente dados de campo para estimar varios componentes
do balan90, e os balangos que foram calculados nao concordam
em aspectos importantes. Fernandopulle descreveu a situa9ao
bastante acuradamente quando disse que "um teste de balan90
hidrologico e urn tanto temerario com os actuais conhecimen
tos". Contudo, os julgamentos de hidro;iogos experimentados,
Clue realizaram estas estimativas, sem duvida indicam decidi
damente a gama geral dos valores e processes hidrologicos e
hidraulicos em causa. Suas estimativas Cluanto aos recursos
de agua sUbterranea sao no momento os melheres de que dispomos.

* BURGEAP levou em conta estas diferen9as ao fazer suas esti
mativas das acumula90es anuais medias nas aguas sUbterra
neas. (Veja Apendice a este relatorio).
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Sao uteis se os encaramos apenas como amplas aproxima90es.

BURGEAP calculou que 0 total de aguas sUbterrineas "dis

poniveis" no arquipelago seria de 220.000 m3 por dia, ou cer

ca de 80 milhoes de m3 por ano. Esta estimativa tern por base

uma suposta recupera9aO de 50% do que se calcula seja a acumu
la9ao anual total media das aguas sUbterraneas proveniente de
infiltra9ao directa das quedas pluviometricas. (Nao esta in
cluida qualquer quantidade que possa ser provocada por recar

ga artificial das aguas sUbterraneas por agua de superficie.)

Partindo da mesma base, Fernandopulle calculou que cerca de
gO milhoes de m3 por ano pudessern ser explorados. Dos ba

lan90s hidraulicos auferidos dos len90is freaticos importan
tes em Santiago, Fogo, Sao Nicolau e Santo Antao, Fernando
pulle calculou outrossim que eles podiam produzir ate cerca
de 150 milhoe~ de m3 por ano, 0 que tende a confirmar sua
opiniao de que se poderia, sem muito risco de desequilfbrio

hidraulico, produzir ate cerca de go milhoes de m3 por ano.

Deve ter-se em mente, contudo, que uma retirada regular,
ano apds ano, de quantidades anuais balan9ando a recarga anual

media dos len96is freaticos nao e hidraulicamente equivalente
a retirar as mesmas quantidades dentro de urn perfodo de pou
cos meses em cada ano, os quais correspondem ao perfodo de
crescimento de uma Unica colheita por ano; e que, quando 0
sistema e operado i base de 24 horas, as retiradas diarias

sao maximas para uma dada capacidade de retirada. Partindo

do principio, porem, de que os sistemas de armazenamento e
distribui9ao e metodos de cultivo se destinam a permitir
taxas de retirada bastante regulares de agua ~ubterranea,

80 a gO milh~es de m3 por ano parecem ser,para uma primeira
tentativa, uma estimative razoavel dos recursos totais de
agua sUbterranea do arquipelago que poderiam eventualmente

ser explorados.
No Quadro IV.5, a acumula9ao anual media estimada de

agua sUbterranea e os calculos do uso actual sao tirados de

Fernandopulle. A potencialidade de desenvolvimento, com base
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numa suposta recuperagao de 50% das acumulagoes, concordam
bem de perto com as estimativas pelo BURGEAP de agua sub
terranea dispon{vel, excepto no caso de Santiago. BURGEAP
calculou 0 potencial nao desenvolvido para Santiago em so
mente 7,1 x 106 metros cUbicos por ano. Considerando que
as acumulagoes anuais calculadas de agua sUbterranea sao
baseadas em calculos de balango hidrologico muito impreci
sos, e que a suposigao de 50% de recuperagao tem pouca base
e, provavelmente, variaria consideravelmente de ilha para
ilha, apresentamos os potenciais estimados de desenvolvimen
to de agua subterranea apenas como termos de comparagao e de

indicagao aproximada. E evidente destas estimativas que as,
ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antao pOSBuem consideraveis
possibilidades para uma maior agricultura de regadio; e que,
podera haver um potencial significativo para 0 desenvolvimen-
to de suprimentos de agua melhorados na ilha de Sao Nicolau,
excessivamente sujeita a secas.

Quadro IV.5

AVALlAQAO DA AGUA SUBTERRANEA E
POTENCIAlS DE DESENVOLVIMENTO POR ILHAS INDIVIDUAlS

(106 metros cUbicos por ano)

..,
50% Consig,eradosAcumulagao Uso Potencial de

anual recuperaveis actual de senvolviment 0

Santiago 58 29,0 13,9 15,1
Fogo 42 21,0 1,5 18,3
Brava 5 2,5 1,0 0,7
Maio 3 1,5 0,2 1,3
Boa Vista 3 1,5 0,5 1,0
Sal 1 0,5 0,1 0,4
Santo Antao 54 27,0 11,5 14,6

..,
Nicolau 9 4,5 0,8 3,3Sao

Sao Vicente 1 0,5 0,5 0,0
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3. Recursos totais de agua

Encarando 0 arquipelago como urn todo, pode cOl1siderar-se
~

o maximo potencial para 0 desenvolvimento de suprimento de

agua proveniente de fontes terrestres como sendo:

Agua de superficie 50 milhoe~ de m3 por ano

Agua sUbterranea 90 milhoes de m3 por ana
Total 140 milhoes de m3 por ano

Ao considerar os suprimentos que podem ser desenvolvidos
para varios usos, deve partir-se do principio de que e da mais

alta prioridade 0 fornecimento adequado de agua potavel para
necessidades domesticas. Calculando-se urn aumento anual da po

pulagao em 2%, projectamos uma populagaQ total para 0 ano 2000

de cerca de 475.000 pessoas. Se desta populagao 50% for rural,
~

e consideramos que 0 consumo per capita, neste caso, e de ape-
nas 50 litros por dia, seu consumo total seria avolta de 4,3
milhoes de m3 por ano. Os outros 50% de populagao que estarao
possivelmente em centros urbanos, e de esperar que consumam
um minimo de 100 litros por pessoa por dia, ou cerca de 8,6
milhoes de m3 por ano. 0 consumo urbano actual de fonte sub

terranea (Cidade da Praia) e de cerca 1,75 milhoes de m3 por

ano; esta quantidade deveria, no minimo, duplicar para satis
fazer adequadamente ate mesmo as necessidades do momento, e
muito mais do que isso tera, sem d~vida, de ser fornecido pela
dessalinizagao da agua do mar. Portanto, projectamos que 0

consumo urbano basico de agua sUbterranea seria da ordem de
4 milhoes de m3 por ano, e 0 consumo total domestico, rural
e urbano, seria da ordem de 8 a 10 milhoes de m3 por ano. lsto
deixaria um fornecimento basico para irrigagao de talvez uns
130 milhoes de m3 por ano, que poderiam possivelmente regar
8.600 hectares.

Consideramos estes n~eros como quantidades maximas ~ara

fins de planeamento a lange prazo, confrontando-os com a quan

tidade actual de 1.850 hectares. lsto pressupoe 0 maior de
senvolvimento possivel de fontes, ta~to de superficie como
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sUbterraneas, e 0 desenvolvimento de instalagoes de dessali
nizagao da agua do mar a fim de satisfazer a maior parte das
maiores necessidades domesticas urbanas futuras. Implica
tambem uma eficiencia muito maior no transporte e aplicagao
de agua para irrigagao. Calcula-se que um aumento final, de
aproximadamente cinco vezes mais do que os suprimentos actuais
de agua para irrigaqao do pais, so ocorrera num perlodo nunca. , ~

inferior a 20 anos, e na melhor das hipoteses dobrara nos proxi-
mos cinco anos. Nesse meio tempo, dever~ haver muita investiga
gao adicional climatica, geologica e hidrologica como uma base
para criagao de projectos e para repetidas estimativas do po
tencial de desenvolvimento de agua terrestre do pais.
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D. Flora e fauna

As ilhas de Cabo Verde nao sao, verdadeiramente, ilhas
... , ...

oceanicas, pois que ha uma ausencia de uma flora e fauna na-
tivas bem desenvolvidas. Faltam, infelizmente, boas descri
90es das ilhas na altura em que foram descobertas e ocupadas,
mas, 50 anos depois do achamento, ha rGlatos que afirmam que
as ilhas montanhosas eram bem providas de florestas, enquanto
as ilhas mais baixas e rasas tinham poucas arvores mas bastan
tes graWfneas e ja entao numerosos rebanhos de cabras (Teixei
ra e Barbosa, 1958). Estas eram periodicamente abatidas e ven
didas aos navios que passavam a caminho do Novo Mundo.

1. Vegeta9ao
A vegetagao de Cabo Verde cai dentro das categorias gerais

de savana africana de espinhosas em transigao para 0 deserto"
e, em maiores altitudes, estepe xerof1tica.* A flora do arqui
pelago, com apenas 600 esp~cies no total, das quais 92 sao na-

, AI " A

tivas, e pobre em relagao as outras ilhas do Atlantic'o como as
Canarias (480 esp~cies endemicas) e Madeira (950 especies no
total). A flora de Cabo Verde foi estudada e colectada no cur
so de numerosas expedi90es botanicas, a primeira nos ultimos
anos do saculo XVIII, e as mais definitivas em 1935 e novamente
em 1955 e 1956.

A actual desolagao de paisagem caboverdeana , depois de 10
anos de seca, contradiz a diversidade, ainda que modesta, da

, ...
sua flora nativa. De facto, uma das arvores maia em evidencia,
a algarobeira (Acacia juliflora) nao a nativa, mas americana,
importada do Brasil. Diz-se que cresce mais rapidamente do que
a Acacia albida, nativa, que era antigamente uma arvore conspicua

*Cartas de probabilidade de desertifica9ao, aridez e seca
preparadas pela Conferencia sobre Desertificaqao da ONU (A/CONF.
74/31) neo inc1uem informaqao sobre Cabo Verde.
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nos fundos dos .vales e outros s{tios com agua sUbterranea.
Nao e, porem, so a actual seca a responsavel pelas lamen

taveis condigoes da vegetagao em Cabo Verde. Ja em 1935, 0

botanico frances Chevalier chamava a atengao sobre a seria de
gradagao que observou atraves das ilhas e apontava para a ca
tastrofe norte-americana do "dustbowl" como Ulna melaneolica
previsao do que poderia ocorrer a Cabo Verde se a destruigao
continuasse descontrolada (Chevalier, 1935). Na realidade,
em Cabo Verde os solos de vertentes escarpadas, nos terrenos
mais altos (acima de 500 metros), estao agora perigosamente

'N .
expostos a erosao, uma vez que praticamente todas as plantas
em areas tradicionalmente agr1colas, e num rato de meio dia
de caminhada das pequenas aldeias, foram colhidas para combus
tivel ou apascentagao.

Quando a precipitagao permite crescimento vegetativo, 0

resultado esta longe de ser satisfatorio mesmo que as encostas
se apresentem verdejantes. Assim, hB 20 anos atras, quando
Teixeira e Barbosa fizeram um reconhecimento da agricultura e
vegetagso do arquipelago (Teixeira e Barbosa, 1958), eles ob
servaram que, na maior parte dae pastagens abertas, as sucu
lentas e as gram1neas estavam reduzidas a somente aquelas es
pecies que sao intragSveis ou indigestas para as cabras e ou
tros tipos de gado, em virtude da sua seiva venenosa, espinhos
ou outros tra90s indesejaveis. Os mesmos autores apontam a

'" . ,. ~

longa historia de depreda9ao da vegetagao, de inicio pelas ca-
bras (os primeiros "colonos" de Boa Vista, Sal e Maio) e de
pois pelo gada e pessoas. Somente as mortandades e fluxos
emigratorios durante os per1odos de seca podiam ter proporcio
nado uma pausa na apascentagao e colecta de madeira para com
bustivel.

o estudo de Teixeira e Barbosa foi feito no fim de uma
serie de anos de precipita9ao inusitadamente favoravel. Suas
observaqoes e cartes das importantes zonas agro-ecologicas
constituem, portanto, uma medida daquilo que pode ser conside-
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rado condi9ao optima a se esperar de vegeta9ao e culturas,
condi9ao essa que nao se repetiu desde entao. Agora, alem
do estado de degrada9ao das pastagens naturais, arbustos,
tais como Lantana, e arvores leguminosas tem sido regular
mente cortados ou desabastados para uso como combustivel •..
Em todas as partes, oscafezeiros sucurnbiram a seca. Em
parte alguma a equipe de avalia9ao do sector agricola obser
vou 0 que poderla ser considerado urna planta9ao intacta de
arvores nativas. Pe~uenas planta90es florestais, abaixo
mencionadas, se encontram, no entanto, na maioria das ilhas.

2. Fauna
#

A paucidade da fauna em Cabo Verde e impressionante,
mas nao surpreendente, dado 0 estado de degrada9ao do habitat
vegetativo. No entanto, mesmo antes do povoamento human 0 , as
ilhas nao tinham mam1feros, e a fauna original consistia sobre
tudo de passaros e lagartos (incluindo urna especie de cinco,
ou lagarto, exclusivo das ilhas). Nao havia cobras. 0 orni-

# "" #

tologo ingles Bannerman publicou urn livro sobre os passaros
do arquipelago (Bannerman e Bannerman, 1968). Afirma ele que
ha 44 especies de passaros procriadores em Cabo Verde, inclu
indo petreis, pardelas, atobas, cormoroes, alcatraz8s, fran
celhos, cotovias, toutinegras, gavioes-pescador e por ultimo,

N

mas nao menos importante, 0 abutre do Egito de corpo branco,
o corvo de pesc090 castanho, e varias especies de pardais.
Muitos passaros visitam tambem as ilhas durante as migTa90es... ..
A excep9ao dos corvos, abutres e pardais, que se beneficiam
das actividades humanas, a maior parte dos passaros endemicos
ache-se seriamente amea9ada de extin9ao ou limitados as ilhas
~enores e desabitadas.

A ca9a foi proibida nas ilhas para a maioria dos passeros,
a excep9ao do pombo (Columba livia), codorniz (Coturnix cotur
nix) e gelinha d'Angola (Numida galeata). Porcos, cabras e
caes sao possivelmente os mais serios inimigos dos passaros

89



nativos, especialmente as especies que fazem 0 ninho em terra.
Nao se encontram peixes de agua doce em Cabo Verde que

nenhum dos cursos de agua e perene.

E. Pesca

N N

Faz-se aqui uma breve menqao da pesca porque, embora nao
# '"seja da alqada do MDR, ela e de grande importancia para as

populaqoes 10ca1s. A maioria do povo em Cabo Verde vive, no
# "',

maximo, a um dia de distancia, ape, da costa. A pesca de 80-

zol e feita no litoral e muitos barcos de pesca pequenos, de
velas triangulares, se dedicam a pesca de anzol e de rede,
especialmente durante a estaqao do atum, de Julho a Outubro.

A pesca oceanica contribui para a alimentaqao e tambem
e uma fonte de rends para 0 cab overdeano , e 0 sector da pesca
tem possibilidades de expansao muito promissoras. Hi, no en
tanto, uma serie de dificuldades que precisam Ber resolvidas.
R. Aubray, da FAO, examinou a potencialidade do desenvolvi
mento da pesca em Cabo Verde em 1976 (Aubray, 1976) e 0 Grupo..
de Pesca do CILSS estudou novamente a situac;ao e desenvolveu
projectos de primeira geraq&o (CILSS, 1977).

1. Os recursos de pesca

Com base em calculos conservadores da estreita plataforma
continental (somente 1200 lan2 de a.gua com menos de 200 metros
de profundidade), Aubray colocou 0 "potencial teoricamente
acessivel" em 8.000 toneladas por ano, ou cerca do dobro do
que actualmente se pesca. Quatro mil toneladas seriam de atum
e outras especies oceanicas (que nadam i superficie). Safras
potenciais de lagosta forem avaliadas em 500 toneladas e ou
tros peixes em 3.500. As principais especies de atum, que se
concentram nas aguas de Cabo Verde, somente durante os meses de
Julho a Outubro, sao Neothunnus, Katsuwanus e Parathunnus.
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A fim de aumentar 0 consumo local de peixe de 12 a 25 kg
por pessoa por ano por volta de 1990, a projec9ao do CILSS e
que a satra total deve aumentar para 15 ou 20 toneladas por
ano, ou mais do dobro do potencial computado por Aubray. In
queritos sobre as cOlonias de peixes e sua populagao seriam
necessarios para estabelecer mais precisamente 0 potencial
das safras.

2. A explora9ao actual
,

Usam-se pequenos barcos a vela, de 4 a 7 metros de com~

primento, com uma tripulagao de duas ou tres pessoas para a
pesca ao aturn e outras especies, que e feita com cana de pes
car durante cerca de oito meses do ano, mas especialmente de
Julho a Outubro. Ventos e mares fortes, de Dezembro a Margo,
desencorajam as actividades de pesca. A pesca tambem e difi
cultada pelas praias rochosas e os poucos portos naturais a
nordeste das ilhas, os quais porque tem urna melhor pluviosi
dade tem populagoes mais densas do que as costas mais aridas

,
de sotavento onde a pesca oferece mais seguranga. 0 peixe e
vendido fresco ou e salgado e/ou seco ao sol.

"Ha cerca de 2.500 pescadores nas ilhas, metade em San-
tiago e 30% em Sao Vicente. Alem de pescarem para sUbsisten
cia, eles vendem 0 aturn ~s fabricas de conserva que actualmen
te se acham localizadas em Santiago (Praia), Boa Vista (Sal-Rei),
Sal, Sao Nicolau (Tarrafal) e Maio. Um total de 500 emprega
dos, sobretudo mulheres, trabalham ali na estagao alta. Os do
nos das fabricas tambem possuem e operam barcos motorizados
de 12 a 15 metros, e saem em viagens de urn dia num raio de 25 mi

Ihas com tripula90es de 12 a 15 pessoas. A maior parte do aturn
em lata, acondicionado em recipientes de 2 kg, e exportado para
os Estados Unidos e Portugal onde e recondicionado em latas
menores.

Chega-se a pescar ate 80 toneladas de lagosta por ano de
Julho a iTovembro usando-se grandes armadilhas colocadas no mar
a 100 e 200 metros de proflli~didade. A safra e congelada e en-
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viada, por aviao, de Sal a Portugal, onde as lagostas alcangam
nos restaurantes pre90s muito altos de ate $50 por prato. Exis
te em Sal uma fabrica, ainda nao completamente terminada, com
viveiros e instalagoes para congelamento, iniciada em 1974 por
uma companhia portuguesa de pesca a. lagosta. (SAPLA).

Em Mindelo construiu-se em 1958 uma grande fabrica de de
posito e congelagao de atum, CONGEL, que foi usada em sua ca-

~ #

pacidade maxima durante 0 decenio de 1960por uma firma japo-
nesa que, no entanto, cessou suas operagoes em Cabo Verde. Es
te grande complexo funciona agora em capacidade parcial e seus

A

tres barcos especiais, de cascos de ago e arrastadeiras, esta-
vam todos sem funcionar devido a motores avariados que nao po-

A

diam ser consertados por~ecanicos locais.

3. Problemas e potencialidade
Falta de per1cia na operagao de barcos modernos e motori

zados e incerteza quanta a verdadeira dimensao dos recursos de
, A

pesca a volta das ilhas tem impedido um mais amplo desenvolvi-
mento da pesca. Tambem 0 governo nao dispoe .de capacidade pa
ra resolver os problemas e estudar 0 potencial.

A melhoria da pe sea arte sanal exigiria uma consideravel
mudanga tecnologica para barcos motorizados maiores e mais pro
fundos, cuja viabilidade tecnica e economica teria de um dia
ser estabelecida a tim de planear ajuda financeira.

As algas nao sao aparentemente exploradas como um recurso
em Cabo Verde. Havia abundantes crescimentos do que parecia
ser a espeCie Ulva spp na zona entremares das praias a sotaven
to em todas as ilbas visitadas durante 0 mes de Maio. 0 valor
das algas como fonte de" materia orgli.nica e sais minerais ainda
nao foi apreendido em Cabo Verde, mas deveria ser explorado.
o uso das entranhas e das cabeqas de peixe a fim de melhorar
solos agr1colas poderia tambem ser considerado, se essas par
tes nao forem usadas no fabrico da farinha de peixe ou de ou
tro modo consumidas.
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F. Padroes de uso de recursos

Quadro IV.6

CULTURAS POR ZONAS ECOLOGICAS EM CABO VEBDE

,
1. Agricultura por zonas ecologicas

A elaboraqao de cartas, apresentando 0 uso da terra nas

ilhas, foi feita sonente uma vez, em 1955 e 1956, em seguida
a uma serie de anos de precipitaGao excepcional em que a in
cidencia das chuvas foi 0 dobro da normal (Teixeira e Barbo
sa, 1958). Nas Cartas Agr{colas, em escala 1:100.000, a agri
cultura de sequeiro foi marcada nas categorias hUmid°, sUb-hu
mido e semi-arido ao passo que as pastagens for&~ classifica
das como aridas e muito aridas de alta ou baixa altitude. Se
a classificaqao fosse feita hoje, as mesmas zonas teriam rece

bide uma designaqao mais arida. Assim hUmido) em 1955-1956,
seria semi-hUmido ou meSillO semi-arido. Somente as terras de
regadio continuariam inalteradas hoje.

,
Culturas de areas
secas ou de sequeiro

,
Mais
Fei jao, 5.b~bora

Mandioca

Amendoim
Purgueira
Hicino
Feijao Congo
Algodao
Carrapato
Akund

de regadio)

aluvioes hUmddos)
hortali9as

doce
( somente
frutas e

Culturas de areas hUmidas
ou de regadio

Cana sacarina
Bananas (sempre
Tabaco
Batata
Inhame

,
Varias
Cafe
Milho
Feijao
I,IandiocaI;iIi!

A distribuiq8.o zonal das culturas de sequeiro em Cabo

Verde deve ser coopreendida em termos de preci~itaGao oro
grafica em ilhas oce~~icas localizadas na faixa dos alisios.
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Para que 0 conteudo de humidade relativamente baixo destes
ventos se converta em precipitagao, eles tem de ser forgados
a subir. A precipitagao maxima ocorre nas encostas a barla
vento entre 300 e 1000 metros, que e a faixa aproximada das
zonas hUmddas assinaladas por Teixeira e Barbosa. Montanhas
mais altas do que 1000 metros nao recebem maior quantidade
de chuva mas sim menor, pois ~ue a humidade atmosferica se
precipitou nas elevagoes mais baixas. Este padrao e, natu
ralmente, desviado pelos aguaceiros ocasionais trazidos do
suI pela mongao do sudoeste do Atlantico.

A progressao da humidade e temperatura nas encostas a
barlavento e, aproximadamente, a apresentada na Figura IV.ll.
A menor queda de chuvas em altitudes mais elevadas e compen
sada por temperaturas mais frescas, naturalmente, e acima de
850 metros a batata doce substitui 0 milho que precisa de
temperaturas mais quentes para desenvolver-se bern. (Ra uma

queda de 5,5 0 C em temperatura media para cada 1000 metros
de elevagao). As condigoes das encostas mais altas a barla
vento em Santo Antao e Sao Nicolau tendem a aproximar-se de
urn clima mediterraneo (i.e., verao quente e seco; inverno
chuvoso e fresco), nao porque a chuva caia nos meses mais
frescos de "inverno" como no Mediterraneo, mas porqu8 apes
os per10dos de chuva as nuvens persistem durante os meses
mais frescos e ajudam a preservar as condigoes hUrnddas e
frescas. De facto, esta circunstancia influenciou a selec
gao de certas especies de arvores do Mediterraneo para as
plantagoes que foram reali~adas em Santo Antao no decenio
de 1950.

~o estudo por Teixeira e Barbosa e urn instrurnento valioso
de planeamento porque da urns ideia da extensao maxima das con
digoes eptimas de humidade para a agricultura de sequeiro em
Cabo Verde. Temos, assim, urn quadro do ano agricola mais
optimista (i.e., 1955-1956) e tambem do ano agricola mais
de sfavoravel , representado pelos anos actuais de seca durante
os quais a produgao agricola se limita as areas irrigadas.

o potencial de Cabo Verde para culturas de sequeiro esta
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, ,
directamente relacionado a queda de chuvas. As areas humidas

marcadas por Teixeira e Barbosa se aproximariam muito das zo
nas de melhores condi90es de pluviosidade e humidade (Figuras

lV.12 a lV.15), compreendendo~se naturalmente que mesmo essas

zonas podem nao receber todos os anos chuva suficiente para
,

produzir uma colheita, como e 0 caso no momento. 0 risco de

perda da colheita, embora nao estatisticQmente quantificada

devido ao curto per{odo de registo, e menor, porem. lsto e
corroborado pelo povoamento rural bastante dense que se esta
beleceu em zonas como Santa Catarina e Achada Lem, na ilha de

Santiago.

t~Crl~\:'tCiC!(;. (~
C.·L~( c·

Figura IV.II. Distribui9~o ecologica e nluvio
metrica uor zo~as tiuicas das
Ilhas de Caho Verde. A zona
optima de humidade e temneratura
para cultivo cai entre 300 e
1000 metros nas vertentes a
bariavento.
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As zonas semi-hUmidas e semi-aridas sao plantadas tra
dicionalmente com milho e feijao quando a chuva e adequada,
e 0 regime de temperatura dessas faixas, que sao de altitu
de mais baixa, seria mais prop1cio sobretudo ao milho. No
entanto, essas zonas mais secas sao mais seriamente atin
gidas pela seca durante os anos de fraca pluviosidade e nao
se pode, de um modo realista, contar com elas, especialmente
para milho. Suas condigoes de humidade devem ser considera
das marginais (Figuras IV.12 a IV.15).

Quadro IV.7

EXTENSAO E ALTITUDE DAS AREAS ffiIT~DAS SEGUNDO
CARTAS DE TEIXEIRA E BARBOSA

Altitude Percentagem da area
Hectares (metros) total "de agricultura

de sequeiro

Santiago 11.700 400 a 800 31
Santo Antao 3.060 300 a 1300 32
Fogo 1.900 300 a 1400 13
Sao Nicolau 940 500 a 1000 58

Total 17.600

Uma vez que algumas destas areas "hUnrl.das" se encontram
em altitudes elevadas, a cultura de milho esta excluida, es
pecialmente nas ilhas de Santo Antao e Sao Nicolau onde as
temperaturas sao, em media, varios graus abaixo de Santiago
e Fogo.

Na ilha de Santiago, uma faixa sub-hWn1da mui to larga
circunda a zona hUmida mais elevada e contribui com 16.400
hectares adicionais que caem entre elevagoes de 100 a 400
metros nas encostas a barlavento da ilha, incluindo os vales
centrais de Sao Domingos e Ribeira Seca, onde se realizam
os projectos agr1colas da AID. Experimentou-se 0 cultivo de
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pain90 nesta zona e parece que com bons resultados, dando pe
so ~s afirma90es de que 0 sorgo e pain90 deveriam ser culti

vados nestas zonas em vez de milho e feijao.

Na ilha do Fogo, a pluviosidade parece ser menos incerta
do que em qualquer das outras ilhas, a julgar pelo estado das

arvores na faixa semi-hUmida, nas proximidades de Aleixo Gomes.

Nas outras ilhas, as arvores nao se deram tao bern em zonas

semelhantes marcadas nas cartas. Caju, manga e outras fru
teiras crescem em toda esta zona. Em altitudes mais elevadas
e mais secas, a purgueira nativa esta praticamente extermina~

da e esta a ser cortada para lenha, uma vez que declinou seu

mercado em Portugal. As gramineas tamb~m estao desaparecendo

porque estao sendo arrancadas pela popula9ao e carregadas pa
ra os terreiros como forragem ou combustivel.

Em Santo Antao, apenas por90es da zona hUrr:dda foram vis-
,

lumbradas na estrada a Ribeira Grande, e no Vale do Faul. Es-
guias macieiras e feijao-congo esparso eram as Unicas plantas
cultivadas a serem observadas em Maio, em campos nao irriga

dos. Em certas ocasioes, quando caem boas chuvas nas verten
tes a sudeste da ilha (numa zona marcada como de cultura de

sequeiro semi-arida), vern gente de todos os lados da ilha
para plantar milho e feijao e realmente alguns possuem ter
ras ali. Em qualquer parte do arquip~lago, 0 povo percorre
longas distancias ate os campos como tamb~m aos picos mais
altos ~ procura de gramineas para forragem e combustivel.

Em Sao Nicolau, 0 pica envolto em n~voa de Monte Gordo,
de 1300 metros de altura, esta plantado com varias esp~cies

de eucalipto que captura e condensa 0 vapor das nuvens e sob
os quais se planta batata doce. Em altitudes mais baixas na
Ribeira da Faja, os terra90s de terra castanha estavam despi
dos de qualquer vegeta9ao, com excep9ao de alguns poucos ca
fezeiros velhos e feijao-congo, cerca de 800 metros acima do.
nivel do mar. .

Em Boa Vista, uma extensa area de solos castanho-aver-

melhados iSOhUmdcos rasos, situada perto de Rabil(ma~cada nas
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cartas como pastagem arida) tem side por vezes plantada de
milho e feijao, mas acha-se no momento privada de vegetagao.
Brava e Maio nao foram visitadas e Sal e Sao Vicente nunca
tiveram culturas de sequeiro.

2. Padroes de agricultura de regadio
~ ~

Os campos irrigados ate recentemente recebiam agua de
nascentes que invariavelmente se localizavam nos desfiladei
ros ou nas ribeiras. Assim a irrigagao se desenvolveu sobre
tudo nos fundos das ribeiras e nas encostas adjacentes, re
sultando num desenho de longas faixas de regadio correspon
dendo as principais ribeiras. Estes estreitos vales estao
sUjeitos a quedas torrenciais e fluxo de entulho que ocasio
nalmente destro~m as plantagoes e sepultam os campos sob
rochas e cascalho. Somente numa propriedade irrigada, per
tencente ao estado, perto de Tarrafal, ilha de Santiago,
(Empresa Agricola Ernestina Sila) foram observadas grandes
areas quadradas de terra irrigada, supridas de agua do aque
duto de Ribeira Prata.

No momentotas principais ribeiras irrigadas se locali
zam na face nordeste ou barlavento de Santiago, Santo Antao
e, em menor escala, em Sao Nicolau. Alguns hectares apenas
sao irrigados em Boa Vista e Sao Vicente, ilhas estas sem
montanhas suficientemente altas e macigas para capturar chu
va orograxica e concentra-la em sedimentos no fundo das ri
beiras. No entanto, mesmo nessas ilhas mais secas, as nas
centes sao uma fonte importante de agua para usc domestico,
... N ~ . IV IV

a excepgao, naturalmente, da populagao urbana de Sao Vicente
que tem de contar com dessalinizagao da agua do mar.

Certamente os vales mais luxuriantes do arquipelago se
encontram em Santo Antao: Vale do Paul, Ribeira da Torre, e

...
outras ribeiras menores. Aqui se veem numerosas fruteiras
(embora algumas tenham morrido), e tambem planta90es bastante
continuas de cana sacarina, mandioca, batata doce, algum mi

Iho e outras, nos terra90s irrigados e no fundo das ribeiras.
Estas ribeiras sao circundadas por paredes rochosas sobran
ceiras que devem servir como excelentes superficies de acu-
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mUlaQao de agua devido ao nevoeiro e chuvas que se precipi

tam nas altitudes mais elevadas. Foi-nos dito por funcio
n~rios locais que a maior parte da agua sUbterranea do Vale

do Paul se origina na condensaQao do nevoeiro.

a. Desenvolvimento de terras irrigadas

o desenvolvimento de campos irrigados nas plan{cies

rasas e relativamente estreitas, sujeitas a correntes de
natureza efemera, e um trabalho ~rduo que exige a remog8,o
de pedras grandes e pequenas dos sedimentos grosseiros. Alem

disso, as inundaQoes que se seguem a intensos aguaceiros po
dem amontoar nos campos camadas grossas de entulho e destruir
culturas de bananas ou cana sacarina. Diques e estruturas

de correcQao torrencial podem ajudar a reduzir 0 risco e essa

e a principal fungao dessas estruturas nos vales de Ribeira
Seca e Sao Domingos, na ilha de Santiago. Destinam-se t&~bem

a retardar 0 fluxo das torrentes 0 suficiente para que os

sedimentos se depositem atras dos diques, criando assim novos
solos agrarios apropriados ~ irrigag8.o. (Tais plan{cies ainda
nao desenvolvidos pertencem ao estado, assim como todas as

aguas sUbterraneas.)
Os sopes das montanhas adjacentes estao, naturalmente,

mais bem protegidos das inundaQoes e possivelmente contem so
los mais finos e assim, no final, eles sao mais produtivos
quando estruturados em terraQos e supridos de agua. Assim,
por todas as ilhas, as encostas declivosas mais baixas das
ribeiras sao cuidadosamente armadas em socalcos sempre que
se dispoe de agua, mesmo onde as inclinagoes sao, ou excedem,
100%. lsto resulta naturalmente num desenho de areas muito
pequenas, em alguns casos de uma au duas fileiras de largura.
Em Cruzeirinha, Santo Antao, os socalcos sao tao estreitos
que somente uma fileira de cana sacarina pode ser plantada.

Perto de Passagem, Vale do Paul, S~~to Antao, a mandioca e
plantada lateralmente nesses estreitos socalcos, colocando-se

as mudas entre as rochas da parede do terraQo.
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Este padrao de irrigaGao pode alterar-se com a perfura

Gao de pOGos e a extracG80 de agua subterranea iniciadas no
come90 do decenio de 1970. A irriga9ao pode tambem deslo
car-Be aos planaltos mais extensos, as achadas em Santiago,
nas proximidades de Tarrafal (onde a AID patrocina perfura
GOes exploratorias) e na densamente po¥oada achada na regiao
norte de Assomada, onde a Republica Popular da China esta a
prospectar recursos de aguas sUbterraneas, e na vizinhan9a
de Sao Filipe (Santiago) onde esta localizado 0 projecto
pilato da UNOTC.

, ...
b. Agua para irrigagao

Em 1974, fez-se um levantamento de pOGos e nascentes
(BURGEAP, 1974) mas a sua produ9ao nao esta sendo registada
em parte alguma. Nao existem ainda dados centralizados dos
recUrsos de fontes e aguas subterraneas. Nao foi realizado
um inquerito sobre as terras actualmente irrigadas, nem
existe um reconhecimento e avaliagao da condiGao dos aqua
dutos; alguns dos quais parecem perder consideravel quanti
dade de agua devido a estragos ou falta de revestimento. A
maioria dos aquedutos vistos pela equipe eram pequenos, mui
tos nao tendo mais de 20 ou 30 centimetros de largura e pro
fundi dade , 0 que e de esperar-se devido a pequena produGao
das nascentes. Contudo, seriam necessarias levadas maiores,
onde a agua do solo e extraida em quantidade maior do que as
levadas podem suportar.

Devido a seca, a produ9ao das nascentes diminuiu ou ces
sou nas ilhas, decrescendo assim a quantidade de terra irri
gada. 0 actual desenvolvimento de aguas sUbterraneas no fun
do das ribeiras, por meio de aprofundamento dos pOGos e ex
tracQao a bomba, servira primeiro para compensar pelas terras
nao mais irrigadas. A agua, tambem, esta sendo apliceda de
modo mais conservador; as plantas sao regadas menos frequente
mente, talvez somente uma vez cada 30 a 45 dies no caso das
plantaGOes particulares de banana, e uma vez ceda 60 dias nas
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de cana sacarina -- primariamente para manter as plantas vi

vas. Assim, as areas irrigadas nas ribeiras e encostas apre

sentam urn desenho irregular de terragos bern construidos ou
campos) totalmente despidos de cul turas, ao passo que. outros

podem ter cana sacarina e em alguns lugares milho para semen
te ao lado de mandioca, amendoim, batata doce, papaieira e

outras cuI turas.
Urn maior uso de agua extraida por bo~bas, de preferencia

a agua das nascentes, como fonte para irrigagao provavelmente

alterara tambem a economia da agricultura de regadio. Tradi

cionalmente, nao se tem cobrado pela agua transportada pelos
aquedutos ate os campos, sendo que a unica despesa extra e 0
pagamento dos que mantem as levadas,quer em dinheiro, ou com
urna porgao das colheitas. No entanto, a agua tirada dos poqos
pelo Ministerio de Desenvolvimento Rural custa ao us~ario

1 escudo (SO,03) por metro cubico. Esta taxa aos usuarios
particulares poderia bern ocasionar uma mudanga da produqao

...
de bananas a cana sacarina --, mudanQa essa ja estimulada por
uma queda nos pregos que Portugal paga pelas bananas de Cabo
Verde (8 escudos por quilo versus 18 escudos por quilo pelas

bananas da Madeira).

3. Bacias hidrogr8.fi cas

a. Obras de conserva9ao de a~ e solos
Desde 1976 que as obras de conservagao de agua e solos

" ,
tem sido a principal actividade rural em Cabo Verde, alem da
construgao de estradas. Estas obras,que sao apoiadas pela
AID e outros doadores, sao destinadas a retardar 0 escoamen
to de aguas nos solos declivosos, a controlar a erosao e a
diminuir a for9a dos fluxos das torrentes, tudo por meio de

varios tipos de estruturas fisicas que modificam a inclinagao
das vertentes e correntes: terra90s murados com terra ou pe

dras a interralos varios, diques de retardamento destinados

a afrouxar te~:pora:'iaI!lento 0 escoamento, e diques pequenos
e grandes no leito das correntes.

101



102

, .
par espeC1es nativRs au de fnra/
no trabalho de controle das
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Diques construidos em anos anteriores encheram ate 0 alto
com sedimentos, 0 que indubitavelmente ocorrer~ aqueles cons
truidos recentemente. Em Ribeira Seca, 0 MDR planeja levantar
diques uma vez que eles estejam cheios. No passado,as torren
tes destru{ram apenas um numero pequeno (8%) dos diques cons
tru!dos. No entanto, ~ pouca experiencia com diferentes es
pecies de terragos nas encostas para correcg80 torrencial.
Banquetas recentemente construidas ainda nao foram experimen
tadas pelas chuvas, portanto as melhores dimensoes ainda nao
foram determinadas.

Em Santo Antao 0 governo hOlandes esta patrocinando in
vestigagoes,em tres sub-bacias de 400 hectares) sobre tres es
pecies de ordenamento de bacias hidrograticas: (1) com cober
to vegetativo apenas (nem culturas nem apascentagBo), (2) com
estruturas f{sicas apenas, e (3) por meio de metodos mais con
servadores de agricultura e de uso da terra. Uma estag80 me
teorologica e calhas foram construidas para monitorar 0 clima
e 0 escoamento nas tres bacias hidrograficas que estao loca
lizadas nas partes mais elevadas do vale da Ribeira Grande,
mas ate agora nBo caiu chuva para se poder testar as varias
intervengoes. Avalia-se 0 custo de construir terragos,em de
clives de 100%, na ordem de 600.000 escudos (US$17.600) por
hectare. Foram necessarios quatro dias-homem de trabalho (a
50 escudos por dia-homem)para construir 10 metros de terrago
murado de pedra, nesta experiencia.

Os holandeses estudarao tambem a condensagao do nevoeiro
em Santo Antao. Acredita-se que a condensa9ao contribua com
consideraveis quantidades de agua no total do escoamento pro
veniente das capta90es a barla-vento. A equipe da ASA observou,
embora nao nesta ilha, um gotejamento continuo dos eucaliptos,
como tambem de outras arvores menores, em Monte Gordo (Sao Ni
colau) a 1300 metros de altitude. Uma vez que a concentragao
de nuvens nestas encostas pode ser prevista, talvez vale sse a
pena tentar chuva artifical.

Restaurar a coberto do solo,
e um aspecto muito negligenciado
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bacias hidrograficas, e que deveria ser realizado para com-

plementar as v~rias modificaGoes f{sicas de terreno e de cur-
#

sos de agua.

b. Cobertura de solo

A excepGao do carrapato (Fourcroya), que se parece ao

sisal, e algumas moitas ocasionais de lantana e feijao-congo,
os solos estao quas~ totalmente despidos nas bacias hidrogr~--ficas cultivadas e de pastagens das ilhas. 0 carrapato nao
protege 0 solo quando novo mas, quando adulto, as grandes

plantas provocam erosao ao concentrarem a agua da chuva no
,

solo a volta do tronco, onde comeGa a formar vala. A lanta-
na lenhosa e uma planta resistente ~ seca e muito dura que

conserva bem 0 solo, mas que tern sido cada vez mais arrancada

para ser usada como combust{vel. Sornente .uma rastejante, laca
ca branca, com seiva venenosa e de valor nulo como combust{vel,

sobreviveu a seca e a pressao de pessoas e animais. Cresce em,
#

rochas e terreno rochoso em varias altitudes.

Somente no Fogo se viu um exemplo do que se pode conse

guir atr~ves de protecGao e ordenamento da vegetaGao ao n{vel
#

do solo. Em Monte Verde, uma zona arida que tradicionalmente
e de pascigo, os animais foram afastados,por.meio de sebes,
de urn terreno de 300 hectares; ervas foram removidas a mao e
a Parkinsonia foi plantada em areas quadradas de 5 hectares.
o replantamento de gram1neas, iniciado ha seis anos atras, e
impressionante, especialmente se se levar em conta a pluviosi
dade abaixo da normal. No entanto a experiencia nao foi ava
liada do ponto de vista ecologico ou botanico, nem inclui a
determinaGao de taxas de arrelvamento. Pode concluir-se, po
rem, que sao necessarios de seis a 10 anos para reabilitar as
pastagens degradadas em condi90es semelhantes.

A Farkinsonia parece ser uma especie bastante bern suce-

ID3

#

a julgar pelos especimes vistos

bern em s{tios ventosos (i.e., Cam-

#

dida em zonas muito aridas,

nas ilhas, embora nao se de

po de Porto, Sao Nicolau).

~l
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c. Plantaooes florestais

As plantaQOeS florestais estao distribuidas por varias
ilhas, como mostram 0 Quadro IV.8 e as Figuras IV.12-IV-15.
A maioria destas plantaQoes tem apenas pouco mais de 20 anos e
sao de dois tipos basicoe: (1) plantaQoes de altitude elevada
a barlavento, nos altos cumes cobertos de nuvens das ilhas mais
altas e (2) plantaQoes de altitude baixa de leguminosas resis
tentes ~ seca, nas plan1cies costeiras e achadas onde a agri-.... .-
cultura nao e possivel.

PlantagOes de altitudes elevadas. Estas, comeQadas nos
princlpios do decenio de 1950, ocupam actualmente uns 1.330
hectares. Estao situadas em altitudes de 800 metros a 1500
metros acima do n1vel do mar. As principais arvores sao euca
liptos, Pinus canariensis, P. radiata e Cupressus. Os pinhei
ros foram plantados somente em S~~to Anteo onde 0 clima sUb
mediterraneo parece ser favoravel a estas especies. Manuel
Gongalves, actualmente consultor da FAO junto ao MDR, comeg~

estas plantaQoes de pinheiros no decanio de 1950. E1e calcula
uma taxa de crescimento anual para 0 P.radiata entre 10 e
15m3 por hectare. Neo se deu regeneraQao natural dos pinheiros
em Santo Antao, aparentemente porque suas sementes sao estareis.
A razao a desconhecida. Outrossim, a terra a sombra destas e

.- ... .-
de outras arvores nao tem cobertura vegetal e esta erosionada
nalguns lugares. E ironico que 0 est~belecimento de pastagens
sob eucaliptos em Monte Gordo (Sao Nicolau) devesse criar "pro
blemas", segundo 0 administrador local, pois parece sar impos
sivel controlar 0 gada e da1 conflitos entre os donos. Alguns
eucaliptos tem ainda a desvantagem de desencorajar crescimento
de vegetaQao rasteira,e Emile Maudoux (entrevista pessoal)*
e de opiniao de que eles nao deveriam ser plantados em incli
nagoes com mais de 60 ou 70%. Ele calcula tambam que as plan
taQoes de eucaliptos em altas elevaQOes produzirao 4 m3 de

*E. Maudoux a 0 tacnico florestal da FAO encarregado do programa
de reflorestam~nto, financiado pelos belgas e iniciado em
1978 (Veja Capitulo V.G.l.d.)
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Quadro IV.8

AREA E DISTRIBUIGAO DE PLlli~TAGOES FLORESTAISa

(Em hectares)

Santiago
- bSao Jorge

Curralinho
r.lalagueta

Trinidade
Santo Antao
Fogo

Sao Nicolau

~Iaio

Boa Vista

Total

Alta elevacao
(800 a 1500 m)

250

500

150

500

450
c

30

1330

o· 1 -uaJ.xa e eva9ao
(Abaixo de 200m)

20

50

350
d

40

200

100e

710

aEstimativas de Manuel Gon~alves, Emile Maudoux e Francisco Barbosa.

blnclui 100 hectares de Khaya senegalensis, 100 hectares de eucalipto, 5 hectares
de Grevlliea robusta e pequenas areas de Jacaranda mimosifolia e Ceiha pentandra.

cp ' . 1rlnclpa mente cup res sus.

dlnclui 300 hectares de parkinsonia no posto experimental de reabilita~ao de
pastagens do ~lonte Genebra.

elnclui 80 hectares de Dactylis canariensis.
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Ilha de SANTIAGO

Areas de culturas de sequeiro e plantacoes florestais

, rfJ 00'

)

Areas de condicoes marginais de humidilde,
mesmo em anos de boa pluviosidade, mas
plantadas tradicionalmente de milho e feijao.

Area maximil com as melhores condicoes de
humidade que se pode esperar. As culturas
sao, tradicionalmente, de milho, feijao,
batata dace, cana Silcarina e, nas eleVilcoes
mais alIas, cafe. As fruteiras sao relalivilmente
abundanles.

B Sitios relativamente frescos e humidos.

m
D

Planlacoes florestais

Cultura de sequeiro

~. \ ,\ ~ \
",I, \-.. I ~'\ ,-':;.; '~. . ' .. '-
. ~' \ =-"\ \ "" \ '1'.::-\ . ~, .-""
. ~ \:.. ~':... V
\ -;:.\ ~ ~ \.., .. \'\;:..,>~ .\ ",,: "-

." .=. I • TrinIdad•
• °ft'- .. ' .) ~,"O. "--,'1
~'~\ ...."

)
' .\ . ,

~.<r. I

! .:;
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Cidade Velha

Escarpa

Estrada

Curso d'agua intermitente

Montanha

• Centro populacional

Figura IV.12. Areas de culturas de sequeira e plantacoes florestais, Santiago

(Fontes: Teixei:-a e .3arbosa, 1958; ~'L Gon<;alves, FAO).
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Cultura de sequeiro

" /Area maxima das melhores condic;oes de humidade
que se pode esperar. Plantadas tradicionalmellte
com milho. feijiio. batata duce. cana sa.carina e. nas
altitudes mais elevadas. cafe, As fruteiras 5.)0
reJativamente abundante5,

IIha do FOGO

Plantacoes flo'~stais

,
Relativamente fresco.
sotios hu·midos.

Reiat ivamen ta
quente.
sitios aridos.

S. Filipe

V Montanha

~ Escarpa

/
// Curso d'a'gua intermitente,.-

,.-/ Estrada

,
I

;\fonre Genebra

J '/ I I I

~.IfO!l(e l'erde}
W' \ 'I) , I

Coya Figueira

Areas de culturas de sequeiro e
plantagoes florestais

• Cantro populacional o 5 10 Km

Figura IV.13. Areas de culturas de sequeira e planta90es florestais, Fogo

(centes: Teixei::a e 3ar':)osa, 1953; :.~. GO:1.;;'2.1\'=s, :_~_iJ).
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Figura IV.14. Areas de culturas de sequeira e plantacoes flarestais, Santa Antaa

(Fontes: Teixeira e Barbosa, 1958; M. Goncalves, FAD).
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madeira por hectare, por ano.
Nestes anos nao tem havido medigoes de crescimento destas

plantagoes, portanto projecgoes mais precisas nao podem ser

feitas. Tambem sao desconhecidas as areas exactas das planta
goes; parece que apes a independencia houve uma certa porgao
de corte nao controlado. As plantagoes existentes devem ser
examinadas, as condicoes ecolegicas descritas e outros dados
de silvicultura coligidos a fim de preparar 0 terreno para um
ordenamento racional.

Plantacoes em altitudes menos elevadas. Estas arvores
foram plantadas em elevagoes de 200 metros ou menos em zonas
de precipitagao baixa (semi-aridas ou aridas). Calcula-se
que foram estabelecidos ap~nas 710 hectares, que foram plan
tados, em sua maioria, durante os ultimos dez anos, com a

, _ N

notavel excepgao de plantagoes de Prosopis juliflora, de pos-
se de parti cuIare s, no lado setentrional de Boa Vista, plan
tadas em solos de aluviao e tratadas cuidadosamente para a
produgao de lenha de queimar e carvao, antigamente um artigo
importante de exportagao dessa ilha. A produgao e calculada
em 1,0 m3 por hectare por ano.

Duas especies principais sao plantadas: Prosopis juli
flor~ (chamada localmente acacia americana) e Parkinsonia
aculeata- (chamada localmente acacia martins). Ambas as es
pecies sao encaradas como pos8uindo valor para pasto, apesar
de espinhos~s. As cabras comem as folhas e ramos da acacia
~eri-cana so depois destes terem side cortados e secos, con
ferindo assim uma vantagem especial a esta especie. A Pro
sopis parece tambem poder melhor absorver agua do subsolo
do que a Acacia albida nativa, cujo lento crescimento se con
sidera nao merecer seja plantada e esta sendo vagarosa mas
seguramente exterminada.

Florestas para combustivel.
em Cabo Verde e muito critica.
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A escassez de conbustivel
o consumo de buta~o e querosene,
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produtos caros, esta subindo rapidamente e as fontes vegeta-

tivas de combustivel sao tao escassas que tambem saem dema-
,

siado caras. Em Cid~de Velha, na costa arida de sotavento
da ilha de Santiago, uma panela de milho e feijao, a cachupa,

custaria 10 escudos para cozinhar se a lenha fosse comprada.

o consumo medio por dia de lenha para uma familia em

Cabo Verde e calculado em 5 kg de madeira. Pressupondo uma

densidade de cerca de 0,75 isto equivale a cerca de 2,5 m3

de madeira por ano, ou 0 crescimento anual de cerca de 2,5

hectares de uma plantagao de Prosopis numa zona arida.

Cerca de 150.000 hectares (ou um ter90 de todo 0 arquipelago)
de plantagao de Prosopis seriam necessarios para suprir com
bnstivel ~ actual populaqao de Cabo Verde (60.000 familias
de cinco pessoas). Pl~~taqoes de pinheiros em altitude e1e
vada crescem 10 vezes mais depressa do que 0 Prosopis; no

entanto, os sitios apropriados sao limitados e ha tambem pro
cura por madeira de construgao (4.000 toneladas importadas

em 1976), que poderia constituir urn uso mais economico para

essas arvores. E realmente necessario urn esforgo significa

tivo para plantar arvores para combustivel, as quais tamb8ID
poderiam proporcionar uma certa quantidade de forragem, se
Cabo Verde quiser evitar 0 alto custo de combustivel impor

tado.
,

Reflorestamento futuro. Comegou ha pouco em Cabo Verde

urn projecto de reflorestamento de quatro arros, a~~nistrado

pela FAO e financiado pelo governo da Belgica. A meta e
plantar 1.350 hectares adicionais em altitudes elevsdas na
ilha de Santiago, e 1.425 hectares na ilha rasa de Iilaio.
Tambem serao realizadas pesquisas, experiencias e trein~~ento

sobre estabiliza9ao de dunas e resistencia a seca. ~a clara

mente campo para esfor90s mais amplos na reflorestagao de to

das as ilhas.

4. Pastagens

Os reb~~hos relativamente gr~~des de gada ~ue antigamen~e

III
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Agora quase todo 0 gado,
habita9ao, preso com cor-

N

irrigsdas nso sejam in-

..
pastavam nas semi-aridas pastagens de Maio, Boa Vista e em
menor extensao nas outras ilhas, nao conseguiram sobreviver
a longa seca. Os rebanhos que subsistiram sobrevivem com for
ragens cortadas (folhas e frutos sobretudo da Prosopis), res
tos de culturas colhidas, como 0 tope da cana sacarina e,
msis recentemente, feno, polpa e concentrado de beterrsba
importados da Europa como parte de urn programa de emergen~

cia para alimenta9ao do gado.
A excep9ao das cabras, cuja habilidade de sobreviver com

N , .

vegeta9ao escassa durante a seca e realmente impressionante,
N A

nao se veem animais soltos pastando.,
incluindo cabras, e mantido perto da..
das, ou em currais, para que as areas
vadidas.

As pastagens nativas poderiam ser reabilitadas com alguma
chuva e a rem09ao de animais. No entanto, dada a natureza er
ratica das chuvas, as taxas de recupera9ao nao podem ser cal
culadas com seguran9a. 0 pasto de arbustos e arvores, em ve~

de gramineas, e a forma mais segura de explora9ao de pastagens.
Tambem 0 cUltivo de certas plantas tolerantes a seca, como
pain90 e sorgo, dao esperan9as para alimenta~ao dos animais e
tambem da popula9ao.

Em 1971, Crespo referiu cerea de 54.000 hectares de pasta
gens tratadas como tal (em oposigao a campos maninhos Ou ter
ras abandonadas). E1e encontrou muitos locais pequenos, numa
media de menos de urn hectare, usados por cerea de 30.000 lavra
dores. Suas conelusoes sao de que 0 minifUndio afecta as me
Ihores areas de pastagem do mesmo modo que as areas de cultivo
(Crespo, 1971). As mudan9as no ordenamento de pastagens terao
de tomar em considera9ao esta possibilidade,como tambem os pro

blemas do regime de posse da terra que Ihe sao relacionados.
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Quadro IV.9

usa DE PASTAGENS CO~IDNAIS E PRIVADAS EM 1971

Todas as Pastagens Numero de Agricu1tores

Numero de Area Numero de Pastagem
Agricn1tores (Hectares) Lotes Comuna1 a A1nguer

Santiago 15,229 23,862 28,971 10,742 4,487

Fogo 4,746 16,105 7,963 3,056 1,690

Brava 1,401 1,895 5,897 881 520

Santo Antao 4,838 8,603 15,150 4,229 609

Sao Nicolau 1,920 2,203 9,777 1,292 628

f-laio 595 433 1,023 150 445

Boa Vista 520 1,005 2,186 136 384

Total 29,249 54,106 70,967 20,486 8, 763

Fonte: David Crespo, As Pastagens de Cabo Verde. E1vas, Portugal:
Esta~ao de Melhoramentos de Plantas, 1971.

aA maioria das pastagens comunais sao de propriedade do estado on
das municipalidades locais.
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da actual
~agrl.cola

modo:

V. 0 SECTon AGRfCOLA

Este capitulo come9a com urn exame sobre 0 impacto

seca, depois do que outros elementos basicos do sector
serao analisados. 0 capitulo e organizado do seguinte

A. Impacto da seca actual
B. A actua9ao economica do sector
C. Metodos de produ9ao e ordenamento
D. Distribui9ao e posse da terra
E. Popula9ao e agricultura
F. Apoio governamental - 0 Hinisterio do Desen

volvimento Rural
G. Assistencia internacional

A seca, obviamente, reduziu de modo drastico a produ9ao

incluindo as areas de regadio. Os outros aspectos examinados
revelam, no entanto, que sao necessarias muitas mudan9as a fim
de aumentar a produtividade, uma vez superadas as condi90es da
seca. Certos servi90s importantes ainda nao existem, a saber,
urn servi90 de investiga9ao agricola, urn servi90 de extensao
agricola e credito para os agricultores. Veremos em detalhe
que 0 que se poderia chamar de agricultura moderna esta sendo
principalmente realizado em propriedades do estado , e por ele
administradas, na ilha de Santiago.

A. Impacto da seca actual

A seca actual, que come90u em 1967 e entra agora no seu
undecimo ano, e a mais longa e severa de que ha historia.

Dados sobre pluviosidade durante 1960-1977, de cinco regioes
principais da ilha de Santiago, a regiao agricola mais impor

tante de Cabo Verde, ilustram a natureza da seca actual

(Quadro V.l). A precipita9ao media para os cinco meses da
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estayao das chuvas, em todas as seis regioes geograficas, de
clinou drasticamente em 1968 se comparada. com os sete anos
anteriores, e para a maioria dos sftios nao recuperou em qual
quer ana subsequente. Concomitantemente, 0 fndice de precipi
ta9ao total nos meses crfticos das sementeiras, Julho e Agos

to, caiu dramaticamente. Os anos de 1968, 1970, 1972 e 1977

foram especialmente maus, praticamente sem chuva em alguns
sftios,e perda quase total das culturas de milho e feijao na
ilha de Santiago. 0 perfodo apos 1967 tambem se caracterizou
por uma variabilidade muito maior de precipita9ao de mes ames
durante a estayao das chuvas. Padroes de precipitayao seme

lhantes ocorreram tambem aparentemente em outras ilhas de Cabo
...

Verde, embora nao se disponha de dados recentes no momento.

3. - (Efeito na proauqao agrlcola

A mediyao do impacto da seca na produ9ao agricola e seria
mente dificultada por dados inadequados ou nao existentes.
Nao ha estatisticas de produ9ao por epocas. Ha, no entanto,
dados de referencia de nivel e estimativas de area de terra e
rendimento das principais culturas sob varios regimes de pre
cipitayao, compilados por pessoal do Ninisterio do Desenvolvi

mento Rural (NDR).
o impacto da seca no sector agricola de Cabo Verde tern side

devastador. 0 i\IDR calcula que ha aproxinadamente 58.000 hec
tares de terra disponfveis para a produyao das principais
culturas de sequeiro do pais: 54.000 hectares para milho e
feijao plantados em consocia9ao, e 4.000 hectares para batata
doce. ~ provavel que toda esta terra tivesse side plantada
dura~te urn regime de precipitayao normal (i.e. urn periodo sem

seca), pressupondo chuvas adequadas no infcio da sementeira.
Actualmente, no entanto, 0 ~'IDR calcula que somente 35.000

hectares de milho serao plantados, dos quais apenas 20.000

serao em consociayao com feijao, mesmo com precipita9ao ade

quada no come90 da estayao das sementeiras. 0 numero de

hectares plantados se reduz durante a seca porque os lavradores
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Cultura/regime Area' Rendimento Produ~ao 1976 Valor
de sequeiro (Heetares)(Kg/heetare)(Toneladas) Pre~o/Ton. (US$l.OOO)

cpluviosidade media significa preeipitayso adequada na epoca da semen
teira e preeipita~ao mal distributdaou inadequada durante 0 resto do
pertodo de creseimento.

Quadro V.2

ESTIMATIVA DE AREAS DE CULTIVO, RENDI~lliNTO E PRODUGAO DAS
CULTURAS PRINCIPAlS EM AGRICULTURA DE SEQUEIRO

SOB REGIMES DE PLUVIOSIDADE 6PTIMA, M~DIA

E DEFICIENTE PAHA UN ANO DE SAFRA,

CABO VERDEa

(6)

2,894.5
1,628.2

173.7

11,450.9
5, 725.4

715.7

457.5

$23,805.4
14,563.0
1,989.9

$ 9,002.5
6,751.9

643.0

(5)

723.62

$321.52

$357.84

$6,629.74

( 1) (2) (3) (4)

Nilho b
35,000 800 28,0006J}timg

Nedia d 30,000 700 21,000
Defieiente 5,000 400 2,000

Feijaoe
6J}tima 20,000 200 4,000
l"ledia 15,000 150 2,250
Defieiente 3,000 80 240

Batata doee
6J}tima 4,000 8,000 32,000
Media 3,200 5,000 16,000
Deficiente 1,000 2,000 2,000

Cafe 287 240 69

Total
6J}tima 39,287
Media 33,487
Defieiente 6,287

aEstas estirnativas sao p'ara uma pluviosidade optima, media e defieiente
para urn ano de safra tendo em vista a historia e a existencia da seea
actual. Para eondi~oes sernelhantes de pluviosidade num ano de safra
ocorrendo num pertodo em que a preeipitay80 tenha sido normal, as areas
(e possive1rnente os rendimentos),e dat a prOdUy80,teriam sido muito
mais elevadas. Os dados das areas, rendimento e produyao sao do
Ministerio de Desenvolvimento Rura~, 1977, A ProduGao Agrtcola Nacional:
Persneetivas para 1977-78, Praia: Direc980 Geral de Agricultura, Silvi
cultura e Pecuaria, p. 44. Os dados sobre preyos para 1976 sao da
Direcyao Geral de Estattstica, 1976, Boletim Trimestral de Estattstiea,
4° Trimestre, Praia, Quadro 29.

bpluviosidade optima signifiea preeipita~ao adequada na epoea da sernen
teira e precipita~ao adequada e bern distributda durante 0 pertodo de
crescimento.

~
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Quadro V.2 (Continua~ao)

dpluviosidade defieiente signifiea preeipita~ao inadequada na
epoea da sementeira e preeipita~ao mal distribulda ou inade
quada durante 0 resto do perlodo de ereseimento.

eFeijao e milho ereseem em consocia~ao.
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nrocuram evitar 0 risco e perda associados a uma alta probabi

lidade de precipita~ao inadequada e mal distribulda.

Os nlveis de produ~ao esnerados das princiuais culturas

de sequeiro soh tres modalidades de precipitac;uo sao apresen
tados no Quadro V.2.

1) Chuva adequada e bern distribulda (ex. 1969)

2) Chuva adequada mas Dal distribulda (ex., 1971 e

1973-1976)

3) Chuva inadequada e mal distribulda (1968, 1970,

·1972 e 1977)

o efeito da diminulda produc;ao de milho e feijao reflec

te-se no nlvel medio de importac;oes destes produtos. Durante

1960-1968, as importac;oes anuais medias de milho e feijao
foram de 7.378 e 630 toneladas, respectivamente (Cabo Verde,

Boletim Trimestral de Estatlstica). Em contraste, as importa

c;oes anuais medias de milho quadruplicaram,ati~gindo29.968

toneladas durante 1969-1976, ao uasso que as importac;oes de
feijao elevaram-se a quase seis vezes, a 3.585 toneladas Dara

~o mesmo perlodo.

A seca afectou seriamente tamhem a agricultura de regadio.
f·;ui tas nascentes e poc;os laterais pararam de fluir, e pela

primeira vez na historia de Cabo Verde perfuraram-se po~os

a procura de agua subterranea mais profwlua. Ate entao os

po<;(os cavados tinhan sido suficientes. A superflcie total

irrigada declinou 25;~, de 2.500 a 1.850 hectares, e a frequen
cia das regas foi diminulda. Zm alguns casos, esta-se a
regar em quantidades suficientes apenas para manter as bana
neiras vivas, isto e, em regas de uma vez em 45 dias e ate
uma vez em 60 dias, em vez da rega normal de uma vez por se

r.1ana.

4. Efeito na uroducao de Fado

o gado, especialmente 0 vacu~, tern side dizinado nela
seca, segundo estimativas sabre pODulac;ao anioal do ~illR (Qua

dro V.4). Dados so;)re gada a:')atido nos 'Jrinci"9ais natadou

ros municiuais mostr&~ tambem 0 imnacto da seca (Quaero V.5).
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Quadro V.3 I
ESTH1ATIVA DE !LrmAs, RENDIHENTO E PRODUGAO DAS

PRH·!CIPAIS CULTURAS son REGA PETINANEl'lTE, ICABO VERDEa

IRendi-
Area Par·cela mento Prodn<;ao 1976 Valor

Cultura (Hectares) ~6 (ton/ha) (toneladas) Preco/ton. (US~l.OOO)I
( 1) (2) (3) ( 4) ( 5) (6) (7)

Cana sacarina 1,065.0 57.5 14.0 14,910.0

IAguardenteb 1,704,000.0 8,866.1
Bana'1as 162.0 8.7 42.0 6,804.0 212.49 1,445.8

Nandioca 225.0 12.1 25.0 5,625.0 413.90 2,328.2 IBatata doce 225.0 15.0 3,375.0 357.84 1,207.7
Batata 132.0 7.1 17.8 2,351.0 474.66 1,115.9

Cenouras 12.3 0.7 13.0 159.3 671. 37 106.9 I
Pimentos 4.1 0.2 15.0 61.5 447.47 27.5
Tomate 16.0 0.9 20.0 320.0 984.56 315.1

ICouve-flor 3.9 0.2 10.0
f

39.0 402.82e 15.7
Repolho 20.5 1.1 10.0 f 205.0 402.82 82.6
Conve 15.5 0.8 6.0 93.0 302.11 28.1

ICebola 31.5 1.7 12.0 378.0 537.09 203.0
i'lelao 7.9 0.4 9.0 71.1
Nelancia 14.0 0.8 40.0 540.0

IAbobora 15.5 0.8 50.0 775.0 447.47 346.8
Alho '1 21.3 1.2 3.0 63.9· 3,524.67 225.2
Niscelfu"1.eaC

• 105.9 5.7

ITotal 1,852.4 99.9 16,314.6

e -Por nao ter dados, calcu10u-se 0 pre<;o da couve-flor como 0 da couve.

CHandioca e bananas crescem em consocia<;ao.

d . ' -Sobretuco cultlVO de arvores que recebe8 alguoa irriga9ao.

DAguardente e 0 produto de distilacao alcoolica feito da cana sacarina
sendo que uma tonelada de cana da"114,3 litros de ag~uardente. A produ<;ao
total e 0 pre<;o sao dados a base de litro.
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.t' , , d .
~CalcTIlos do agronomo a equl~a.

aEstimativas baseadas ern'hectares irrigados sob as condi<;oes da seca actual'
19uas subterraneas reduzidas restringiram seriamente a quantidade de agua
das fontes, galerias e po~os, embora a subsequente redu<;ao em hectares
seja desconhecida. Os dados sobre area, rendimento e producao sao do I
Ninisterio do Desenvolvimento Rural, 1977, A ProdlH,ao Agricola Nacional:
Perspectivas para 1977-78, Praia: Direcsao Geral de Agricultura, Silvi-
cultura e Pecuaria, pp 20-49; qua~to aos dados sobre pre<;os sao da I··.
Direc<;ao Geral de Estatistica, 1976, Boletim Trimestral de Estatlstica,
40 trimestre, Praia; Quadro 29.

I
I
I
I
I



o abate de gada aumentol1 consideravelmente nos fins 'do decenio

de 1960 e princfpios do de 1970 a medida que os agricultores
sacrificavam 0 gada de cria~8o devido a falta de forragens em

pastagens naturais. Nos meados da decada de 1970, 0 abate.foi
grandemente reduzido em re1a98o aos primeiros anos de 19GO,

o que reflectia a grande redu9aO em numeros. Tambem 0 peso

medio vivo de gado abatido apresentou urn declfnio de 99,7 kg

durante 196G-1968 a 85,6 kg durante 1970-1972, com urn mfnimo

eQ 1969 de 73 kg.

Quadro V.4

POPULA<;AO ANH1AL Er'l CABO VERDE, 1968 e 1977a

Ano Vacas Cabras Ove1has Porcos

( 1) (2) (3) (4) (5)

1968 41.800 75.000 3.000 50.000
1977 17.000 65.000 1.900 27.000
9~ a menos -59,3 -13,3 -36,7 -46,0

~ados para 1968 do Ninisterio do Desenvo1vimento Rural, 1977,
A Produq8o Agricola Nacional: Perspectivas Dara 1977/78,

Praia: Direcc80 Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecua

ria,p.24. Dades para 1977 de relatories nao publicados do

~!DR.
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A actua9ao do sector agrIcola de Cabo Verde e, possivel
mente, inadequada para fazer face ao aumento de procura por

parte de uma popula9ao e renda crescentes, mesmo antes do

advento da seca. Embora nao se possuam dados, por series de
anos, da produ9ao agrIcola para rnedir a resposta a oferta to

tal,indicios disponiveis sobre 0 uso de recursos indicarn ta

xas muito baixas de crescirnentona produ9ao agrIcola. As
areas para a agricultura de sequeiro sao relativamente cons
tantes ha muitos anos, ficando restritas a zonas de precipi
ta9ao adequada. Concomitantemente, as areas de regadio tern
side tambem bastante constantes com apenas desenvolvimento

limitado dos recursos de agua subterranea durante as duas
ultimas decadas. Finalmente, quase nao houve introdu9aO de
tecnologia rnais rnoderna, mesmo na agricultura de regadio, por
tanto os rendimentos sao tambem relativamente estacionarios.
Consequentemente, e provavel que tenha havido urn crescirnento
limitado de produ9ao agrIcola durante 0 perlodo de antes da
seca, seguido de agudo decllnio e alta varia9ao anual na pro-- ~dU9aO durante 0 per10do da seca.

Enquanto a produ9ao agricola domestica tern side baixa, a
procura tern aumentado. A popula9ao cresce a uma taxa de 1,45

a 1,95 por cento por ana (Veja Sec980 V.C.l abaixo). Ao mes
mo tempo ha alguns indicios de que a renda per capita vern
alwentando, dadas as remessas do estrangeiro, publicas e pri
vadas, relativamente grandes. Hesmo urn aumento modesto de
renda per capita resultara numa procura relativamente grande
de alirnentos, uma vez que se espera bastante alta (talvez

0,5 a 0,7) a elasticidade da renda na procura de alimentos
em Cabo Verde. A procura de alimentos pode estar a crescer
a uma taxa superior a do crescimento da popula9ao, talvez
uns 2,5 a 3,0 por cento.

1.

B. A actua9ao economica do sector agrIcola

Producao e nrocura domestica
!
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Quadro V.5

GADO ABATIOO NOS ~~TADOUROS ~ICIPAIS

CABO VERDE, 1960-1977

Bovinos Ovinos ~Caprinos SUl.nos
Peso Peso Peso Peso

Ano Cabec;as Vivo Cabe<;as Vivo 'Cabe<;as Vivo Cabe<;as Vivo
(kg) (kg) (kg) (kg)

(1) (2) ( 3) ( 4) (5) (6) ( 7) ( 8)

1960 1, 794 172 ,000 230 4,000 1,000 3,286 133,000
1961 1, 784 171 ,000 518 9,000 1,000 3,410 138,000
1962 2,149 206,000 1,208 21,000 1,000 4,571 185,000
1963 1,826 175,000 1,611 28,000 2,000 6,054 245,000
1964 2,629 252,000 1,669 29,000 1,000 7,363 298,000

1965 3,088 296,000 1,266 22,000 1,000 5,782 234,000
1966 3,354 307,000 1,189 21,000 40 426 5,973 236,000
1967 3,051 307,000 1,457 25,000 26 Ie 6,258 259,000
1968 3,579 381,000 2,200 34,000 45 I 7,490 315,000
1969 5,806 423,000 739 12,000 39 I 3,154 126,000

1970 5,407 460,000 1,542 16,000 29 I 4,941 279,000
1971 5,974 548,901 1,855 21,398 24 328 3,850 150,614
1972 4,616 360,606 899 12,642 17 304 4,058 164,625
1973 2,599 236,000 1,232 16,000 3 70 4,076 197,000
1974 968 104,874 749 9,376 48 1,765 3,809 225,376

1975 717 85,569 776 11 ,480 13 225 3,972 172,552
1976 975 120,287 1,654 24,016 28 444 5,382 233,738
1977b 198 23,867 334 6,459 750 37,718

aOirecc;a.o Gera,1 de Estati~tica., 1960-1976, Bo1etim Trimestra1 de
Estatistica, 40 trimestre, Praia. As cabe<;as de gada vacum, caprino,
ovino e sulno durante 1960-1965 sao ca1cu1adas pe10 peso vivo medio
por animal durante 1966-1967 e 0 peso vivo total em cada ano.

bJaneiro a mar<;o.

c1 = insignificante
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3. Emprego

o sector agricola nao tem constituldo uma fonte de em
prego para a populayao rural desde que a seca co~e90u em 1967.

o aumento da procura de produ9ao domestica e 0 deficit

cronico em conta corrente (Veja Sec~ao 111.3.3) exerceriam
uma forte pressao para cima nos pre~os dos alimentos, espe
cialmente durante a actual seen. 0 Indice de pre~os ao consu
midor quanto a alimentos na Praia confirma esta tendencia

(Quadro V.6).
tDurante 0 per10do 1953-1962, os pre~os mostram urn au-

mento constante, mas modesto, de 3,7 por cento e 1,67 por

cento para alimentos de origem animal e vegetal, respectiva

mente. Durante 0 periodo seguinte (1963-1968), os pre~os de
alimentos se mantiv.eram relativamente constantes. Contudo,
durante 1969-1976, os pre~os de alirnento subiram a uma taxa
muito mais rapida, com alimentos de origem animal e vegetal
aumentando de 20,1 por cento e 17,3 por cento por ano, res
pectivamente. E evidente 0 impacto da seca nos primeiros
anos do decenio de 1970, a medida que os pre~os de alimentos
come~am a aurnentar rapidamente de ano para ano, em compara
~ao a uma altera~ao insignificante para 0 perIoao 1963-1968.

o efeito da seca uniu-se seriamente a crise mundial de ali
mentos em 1974 e 1975, e os pre90s nesses anos subiram ~lito.

Note-se que os pre~os de produtos animais, que tendern a
rnaior elasticidade de renda na procura, aurnentaram numa t~~a

mais rapida do que os pre90s de produtos vegetais. Outrossim,
os pre~os de ambos os tipos de produtos alimentlcios aumenta
ram a uma taxa mais rapida do que 0 Indice de pre~os total
(0 qual inclui outros produtos de consumo nao-alimenticios).
A inferencia e clara. Durante 0 periodo de 1969-1976, os
termos internos do comercio !Iludavam constantemente em favor
da agricultura corn pressao para que os recursos e investimen
tos fluissem para 0 sector e reduzissem esse deficit.

2. Precos,

;1
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Quadro V.6
fNDICE DE PREGOS AO CONSUMlDOR NA CIDADE DA PRAIA, CABO VERDE

1953-1977a

Alimento Alimento

Ano Total Animal Vegetal Ano Total Animal Vegetal

(1) ( 2) ( 3) (4) (5) (6) (7) ( 8)

195\ 213 214 287 1965
b

131 138 138
1954 NO NO NO 1966 NO ND NO
1955 218 218 299 1967 133 141 137
1956 234 224 340 1968 132 138 138

1957 235 232 333 1969a
138 147 150

1958 246 260 338 1970 146 154 169
1959 230 257 305 1971 168 200 192
1960 232 278 293 1972 185 240 201

1961 232 286 289 1973 211 277 225
1962 253 297 333 1974 320 444 323
1963a 129 131 139 1975 409 571 403
1964 130 140 132 1976 414 529 457

1977c 421 563 488

8oados da Direcc;ao Geral de Estfltistica, 1953-1977, Boletim Trimes
tral de Estatistica, Praia, varios numeros. De 1953-1962, 0, ).

1ndice e numa base de 1938 = 100; de 1963-1968 numa base de
1950 = 100; e de 1969-1977 numa base de 1960 = 100. Nao se dis
poe de dados para 1950 e, consequentemente, as series do Iodice
de preyos nao podem ser coovertidas a uma base comum.

b - cND = nao dispon1vel

cPrimeiro trimestre.
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Durante perfodos de precipita9ao normal, a for9a de trabalho
rural e ernpregada (se bern que a baixos nfveis de produtividade)

na agricultura de sUbsist~ncia, com limita95es de mao de obra
durante a prepara~ao e 0 plantio da terra. No entanto, calcu
la-se que,no momento,cerca de 100.000 pessoas economicarnente
activas, ou mais de 70 por cento da for9a de trabalho total
(Quadro V.7, coluna 5), estao desempregadas no sector agrico
la de Cabo Verde. A resposta a esta situa9ao crItica tern sido
um programa maci90 de obras pUblicas em areas rurais, finan
ciado pelos donativos de generos alimenticios basicos pela co
munidade internacional.

Cerca de 40 por cento da popula9aO economicamente activa
nas areas rurais sao empregados em projectos de obras pUblicas,
com uma varia9aO relativamente grande de ilha para ilha (Quadro
V.7). Brava tern a mais elevada propor9ao da sua pequena for9a
de trabalho rural empregada em obras pUblicas, cerca de dois
ter90s, enquanto Sao Nicolau tern a mais baixa, cerca de urn

quinto. As tres ilhas agricolas principais, no entantq, t~rn

o maior coeficiente da popula9ao em obras pUblicas -- 29.000,
ou cerca de 75 por cento do total de pessoas ernpregadas.

Nao obstante 0 emprego em obras pUblicas, 0 desemprego
em areas rurais pode alcan9ar 25-35 por cento. Dados nno pu
blicados do Concelho de Santa Catarina, na ilha de Santiago,
indicavarn uma taxa de desemprego desta grandeza entre os seus
13.500 trabalhadores rurais, aproxirnadamente. Alem disso, urn
numero significativo tinha como chefe de familia uma rnulher,
cujo marido tinha ~migrado a procura de trabalho. Desconhece
se ate que ponto as remessas do exterior aliviam 0 problema de
desemprego para estas fnmllias.

Nao e de surpreender que as taxas de migra9ao rural-urbana
tenharn aumentado, especialmente nos piores anos da seca, com
os habitantes rurais procurando alfvio nos centros urbanos.
(Em anos em que ca~ chuva adequada na epoca das sementeiras,

ha urn decidido fluxo de pessoas da cidade para 0 campo a fim
de trabalhar em suas terras). Tambem, tern provavelmente havido
urn aumento nas taxas de emigra9ao, especialmente adultos do
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Quadro V.7

POPULAC;AO ECONOHICMIENTE ACTIVA E ENPREGO EN OBRAS P6BLICAS

CABO VERDE, 1977a

Popula<;ao Emprego em Obras Publicas
Economicamente Parcela de

Activa Populayao Activa (%)
- b TotalC c d Total Total AgrIcolaIlha Popula<;ao Agrlcola

( 1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Boa Vista 4,000 1,964 1,567 380 19.3 24.3

Brava 6,606 3,184 2,385 1,500 47.1 62.9

Fogo 29,692 14,311 11 ,907 3,740 26.1 31.4

Naio 4,022 1,798 1,221 470 26.1 38.5

Sal 6,790 3,626 341 210 5.8 61.6

Santiago 144,000 64,944 50, 786 17,398 26.8 34.3

Santo Antao 47,473 22,065 18,535 7,598 34.4 41.0

Sao Nicolau 15,237 7,710 6,700 1,445 18.7 21.6

Sao Vicente 44,059 22,470 6,157 2,810 12.5 45.6

Totalf 301,879 142,072 99,599 38, 701 g 27.2 38.8

aCorn base em dados da Secretaria do Estado de Coopera<;ao e Planeamento,
1977, Programa de Emergencia: 1977/78, Praia; e de dados nao publicados
da Secretaria do Estado da Administra9ao Interna, Fun9ao Publica e Tra
balho.

bEstimativas da Direc<;ao Gersl de Administra9ao Interna. Veja nota "a",
Quadro V.9

CEstimativas (aparentemente da Secretaria do Estado de Coopera9ao e Pla
neamento ) baseadas na popula9ao economicamente activa segundo 0 Censo
de 1970 (cujos dados sao sinda provisorios).

dFoi calculado aplicando a Earcela da popula9ao rural no total (Quadro
V.13, coluna 7), a popula9ao total econornicamente activa.

epessoas empregadas pelo governo de Cabo Verde em base temnoraria, de
acordo com 0 Plano de Emergencia administrado pelo Ministerio de Coor
dena9ao Economica atraves do Fundo de Desenvolvimento Nacional; e de
acordo com 0 Plano de Investimento.
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Quadro V.7 (Continua~ao)

Cerca da metade dos empregos em obras publicas e financiada por
cada plano. 0 Plano de Emergencia acha-se em vigor desde outu
bro de 1977, e 0 Plano de Investimento esta apenas sendo inicia
do. Consequentemente, os nUmeros da coluna 5 reflectem a expe
riencia real sob 0 Plano de Emergencia e 0 projectado emprego
sob 0 Plano de Investimento. Os projectos de obras pUblicas in
cluem a constru~ao de terra~os e diques para melhorar bacias
hidrograficas e 0 fomento de aguas subterraneas e sao realizados
principalmente pelo Ministerio do Desenvolvimento Rural) tambem
abrangem melhoria e constru~ao de estradas, ediflcios publicos,
abastecimento de agua potavel, etc., sobretudo sob os ausplcios
do Ministerio de Obras PUblicas. As pessoas empregadas nestes
projectos de obras pUb1icas estariam normalmente ocupadas na
agricultura, mas a severa estiagem de 1977 e1iminou quase comple
tamente a agricultura de sequeiro nesse ano e, portanto, empregos.

fA soma das colunas pode nao igualar 0 total devido a arredonda-
mento.

~ total excede 3.150 da soma da coluna, devido a emprego em pro
jectos que sao comuns a mais de urna ilha.
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sexo masculino, trabalhadores especializados e profissionais.

c. MetodQs de nroducao e ordenamento

Nesmo em anos de precil)ita<;ao adequada e em terras de

regadio perto de nascentes ou nos leitos da~ r~beiras, 0 rendi
mento de todas as culturas deve ser considerado marginal na

idade rnoderna. Isto pode ser atribuido a urn nurnero de factores,
sendo que 0 principal e que a maioria das especies plantadas
tern severas limita<;oes geneticas. A maioria do rnilho, feijao,

congo, batata doce, mandioca, ~lendoim, purgueira, ricino,
- ., . -- --algodao, tabaco, cafe, 1nhame, etc., que sao plantados,o sao com

variedades antigas, comcultivares muito velhos de poliniza<;ao
natural,de valores de niveis muito baixos para rendimento. No
entanto, as culturas sobreviverarn e evoluiram por selec<;ao na
tural e hoje constituem cultivares resistentes a seca, insec

tos e doen<;as que produzirao a niveis de subsistencia em anos
de precipita<;ao minima ou se se Ihes der urn minimo de humidade.

Nesta sec<;ao, as culturas serao consideradas de urn ponto de

vista de produ<;ao e pratica e ordenamento agronomicos na mesma
ordem em que foram apresentadas por Teixeira e Barbosa (1958),

cuja obra foi usada extensivamente para suplementar as observa
<;oes de campo, uma vez que 0 amanho das culturas DaO mudou
sensivelmente desde a pUblica<;ao do seu tratado. No apendice
esta incluida lli~a lista de no~es comuns e cientificos das

culturas de Cabo Verde.

1. Culturas das regioes secas

a. r·lilho
As variedades de milho, conhecido localmente como milho

de "capa branca" e milho de "cana preta", for am importadas do
Brasil, lJor volta de 1515. Estas variedades sao de poliniza<;ao
natural, de baixo rendimento, se comparadas com os hibridos
modernos, mas produzern a nivel de subsistencia na oaioria dos
anos sehouver humidade suficiente. A cultura do rnilho

ocupa a ~aior area das culturas da RCV e e a mais imnortante

base da alimenta<;ao do novo e a ingrediente princinal da

129



cachupa, 0 prato forte, que e comido duas vezes ao dia pela

maioria das famI1ias do arquipelago.
A dureza das principais variedades oferece uma certa re

sistencia do grao aos insectos, tanto no campo como quando ar
mazenado. Estas variedades possuem uma razoavel resistencia
as doen9as comuns do milho que sao poucas devido a secura do
ar, eVidentemente, e ao processo natural de seleC9aO a que
tern estado sujeitas em Cabo Verde nos ultimos 460 anos.

A sementeira, apos uma pequena prepara~ao do terreno, e
feita abrindo-se 0 covacho por meio de uma enxada simples ou
espetos de madeira ou ferro. Nele se lan~am quatro sementes
com compasso de urn metro em cada direc9ao. Raramente se apli
cam fertilizantes e praticamente nao se usam pesticidas nas
culturas de milho. A sementeira segue 0 padrao das chuvas e
se estende de Junho a Outubro, com urn maximo em Junho, Julho

e Agosto. Se e quando as chuvas ca{rem, plantam-se mais cam
pos. Os feijoes sao plantados em consocia9aO e sao de diferen
tes qualidades e os de trepadeira usam os pes de milho como su
portes. 0 milh~ e colhido primeiro se a sementeira do feijao
foi feita depois. Os feijoes sao colhidos quando as vagens
amadurecem.

Raramente se deixam os colmos no campo para aumentar a ma
teria organica. Eles sao geralmente cortados ou arrancados pela
raiz e usados para alimenta9ao do gada ou combustivel pafa cozi
nhar ou aquecer as casas do campo. A epoca da colheita e so
bretudo em Novembro e Dezembro, mas pode estender-se ate Mar90.
As espigas tern cerca de 20 a 25 cm, de pericarpos geralmente
amarelos, misturados com graos roxos ou acastanhados. Existem
variedades tanto de endosperma amarelo como branco e 0 endos
perma branco e geralmente acompanhado de pericarpo amarelo.
Outros tipos de culturas conjuntas consistem em plantar batata

doce anualmente com 0 milho ou plantar este em campos de mandio
ca durante 0 primeiro ano da cultura da mandioca. Em escala
menor, 0 milho acompanha muitas outras culturas, ate mesmo ar
vores frutiferas e hortali~as se houver es~a90 e luz suficiente.

o armazenamento no campo deste importante produto e feito
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em Cabo Verde de uma maneira primitiva e mal organizada. No

momento, guarda-se 0 milho em velhas casas abandonadas, em

~ilhas cilindricas, em grandes latas ou bidoes metalicos, ou
nas areas enfumaGadas da cozinha onde os passaros, roedores e

insectos nao the cheguem, ate 0 momento de pilar os graos ou
moe-los para fazer cachupa OU cuscuz. Devido a seca, a pro

dUGao decresceu de 0,8 a 0,2 ton/ha.

b. Feijoes, incluindo feijao-con~o

A segunda cultura em importancia em Cabo Verde e feijao.
SelecGoes de formas culturais nas ilhas mostram uma grande
variedade. ° servic;o de campo do NDR em Fogo tinha uma colec
Gao de mais' de 20 tinos usados naquela iIha. Nos mercados mu
nicipais observou-se a existencia de muitas misturas ou mesmo
especies no mesmo monte de feijao. Nao ha objecGao a isto
quer do ponto de vista agronomo quer do nutritivo. Vma cul
tura mista de feijao e milho, a associaGao comum, oferece
mais seguranGa quando as culturas estao sujeitas a condiGoes
de solo e meteorologicas variaveis e imprevislveis. Vma ou
mais das formas culturais de feijao deve poder sobreviver em
tal esquema, e uma mistura de especies de feijao ou cultivares

nao deixa de enriquecer a cachupa, que e 0 usa que se da a
maior parte do feijao.

Parece nao haver qualquer programa nas ilhas Dara melho
rar os cultivares a nao ser pela selecc;ao natural, como se faz
com 0 milho, mas os cultivares evoluidos, sobretudo 0 feijao-

~congo, pareeem produzir rendimento desubsisteneia mesmo sob
eondiGoes de seea prolongada. As vagens e os caules sao usa
dos na alimenta9ao do gado em vez de 0 serem na melhoria do
solo. Entre os tinos mais coruuns de ~eijao usado no arquipe
lago estao 0 feijao comum, 0 feijao-congo, 0 feijao pedra, 0

.(' •. - .r £' •• - T 1 ~ .. - b .ielJao ~avona, 0 ~elJao nongo on, a vagem, 0 IelJao onJe, 0

feijao cutelinho, 0 feijao bitcno e a fava rica. Estes cons
tituem possivelmente a melhor fonte de proteina vegetal de

que a ~opulaGao dispoe.
o feijao-congo e Dossivelmente 0 unico feijao que e cul-
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tivado em Cabo Verde como perene. Existem esp~cimes que t~m

20 ou mais anos de idade, com caules de quase 10 cm de diame
tro na base e 5 cm a 2 metros de altura. A rama e utilizada

como forragem. nO. dezenas de feijao-congo que poderiam ser
usadas em programas de melhoramento. No momento, ho. uma
grande necessidade de serncntes melhoradas de feijao-congo,
feijao-pedra e feijao-bongolon.

Entre os feijoes, 0 feijao-bongolon e 0 que oferece mais
promessa de produ9ao aumentada. Tern a capacidade de oferecer

a maior produ~ao no periodo mais curto de tempo pois tern urn
cicIo curto de vida com alta taxa de produ9ao.

As culturas de feijao nao recebem geralrnente quaisquer
fertilizantes ou pesticidas e sao cultivadas por periodos
curtos mantendo baixo 0 nivel de ervas. Os problemas de ar
mazenarnento depois da colheita sao OS mesmos que para 0 milho.

Durante a longa seca, a maior parte das sementes tern sido
usada como alimento humano.

c. Batata doce
A batata doce e uma cultura comum em Cabo Verde ta~to de

sequeiro como de regadio. Propaga-se por mudas e fragmentos do
caule e se dB. em altitudes altas e baixas. Foi vista em
pontos altos em Sao Nicolau, plantada sob eucaliptos que go

tejam sobre ela devido a condensa~ao do nevoeiro e de nuvens.
Parece derivar agua suficiente desta condensa9ao para urn born
crescimento. Os cultivares contem amido branco ou eSbranqui
~ado. Novas importa~oes de sementes deveriam incluir 0 pig
mento lara~ja no amido, como as que sao usadas na Luisiana e
em Porto Rico, para que 0 suprimento de pro-vitamina A, qaro
teno, se tornasse mais acessivel a popula~ao. Os novos hfbri
dos sao de rendimento mais elevado e mais resistentes a doen
~as e insectos.

A produ~ao actual tern sido drasticamente reduzida devido
" ,,-,a prolongada seca, a excep9ao das areas irrigadas.

d. Handioca

SOl71ente em Sao Nicolau a mandioca sunera 0 milho como
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produto principal de alimenta9uo. Em todos os outros lugares

cresce geralmente sob irriga9ao.
Pode obter-se ate 50 toneladas por hectare de mandioca

com pouca ou nenhuma tecnica, anenas com especies melhoradas.
Poder-se-ia obter 0 dobra com aten9ao a certas eXig~ncias

agronomas. Isto poderia deixar livres rnuitos hectares para

outros usos. Como ern outras culturas, a mandioca cultiva-se
por estacas. (Urn modo bastante raro de cultivo foi visto em

Santo Antao, na Ribeira do Paul, em que se enterravarn as esta
cas atraves das paredes dos socalcos. As plantas cresciam
nara fora das naredes e os tuberculos se formavam Dara dentro

das paredes, perto do to~o dos socalcos.)
o amido da mandioca e facilmente extraldo dos tuberculos,

seca~se ao sol e pode ser guardado para uso posterior. Aparas

secas ao sol constituem alimento para animais e isto poderia

tornar-se numa pequena industria rural. Na propriedade do
governo perto de Tarrafal, Santiago, a mandioca reage bern a
doses de zinco que parece faz amadurecer as plantas com urn
mes ou mes e meio de antecedencia.

e. Amendoim
A cultura do amendoim, conhecido em Cabo Verde como man

carra, encontra-se praticamente parada em Cabo Verde e embora

se desenvolva geralmente como cultura de sequeiro, as poucas

leiras agora estao sendo cultivadas sob irriga9ao. As varie
dades sao antigas e 0 rendimento muito baixo mesmo nas melho
res condi90es. 0 arnendoim e urn excelente alimento e as folhas
e caules constituem alimenta9ao muito boa para 0 gado, quer
frescos ou como forragem. Uma vez que as chuvas cairem ou
dis~uzer-se de ~ais terra sob irriga9ao, dever-se-ia plantar
areas adicionais a fim de aumentar 0 sunrirnento de nrotelna
na nutri9ao humana e animal.

f. Pur~eira, rfcino e al~odao

Purgueira e rlcino ja foram culturas imnortantes, mas as
areas dedicadas a ambas estas culturas diminulra~ drastica~ente
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devido a perda do mercado portugues e a seca. A~ora, usam-se
como combustivel muitos ramos das arvores de ambas as especies.

o mercado mundial,tanto para oleo de purgueira como para 0

de ricino, tern diminuido e nno se deveria talvez desenvolver

muito esfor~o na cultura destes produtos.
t urn pouco duvidoso que Cabo Verde possa competir no mer

cado mundial com algodao. No entanto, dever-se-ia colher algum
algodao natural ou de pequenas planta90es para satisfazer as ne
cessidades de pequenas industrias de artesanato de tecidos como
uma existente em Nindelo. As arvores de algodao constituem urn
born combustivel e ajudam a segurar 0 solo contra a erosao e, nao
competindo com outras culturas, deveriam ser deixadas crescer,
a menos que se tornem vitimas secundarias de insectos.

2. Culturas dos regadios

a. Cana sacarina
Toda a produ9ao de cana sacarina vai para as distilarias

,
locais. Isto contradiz 0 born senso, ~ois que nem ~9ucar nem

. . -
mela~o ~ontribuem para a economia,e a cultura da cana ocupa uma
area irrigada extremamente grande (mais da metade do total).

Toda a cana e moida para a produ9ao do caldo que se deixa fer
mentar por 3 ou 4 dias e depois se distila. Os tr090s supe
riores alirnentam os animais. Outrossim, as variedades de cana
sacarina sao antigas e de baixo rendimento, exigindo rnais hec
tares do que 0 necessario para a sua produ9ao. Com 0 uso cri
terioso de variedades mais novas e melhoradas, podia-se duplicar

, , .
o rendimento reduzindo pela metade a area necessar1a para sua
produ9ao. As principais planta90es sao fei tas de r>!ar90 a Naio.
A cana leva urn ano a amadurecer e nao comporta outras culturas
em consocia9ao pois que sua sombra e dernasiado densa para nermi
tir que outros produtos se desenvolvam.

A base genetica da cana sacarina e demasiado estreita para
exito continuo no caso de uma doen9a que poderia aniquilar a
industria se a contamina9ao fosse alta. Ha somente quatro ou
cinco variedades diferentes em uso, sendo que anenas uma e urna

introdu~ao recente vinda de Cuba. As outras foram introduzidas
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em 1508, provenientes da Madeira. Todas elas sao semelhantes

em rendimento e caracterlsticas agronomicas as usadas na Luisi

ana nos decenios de 1920 e 1930, a LA roxa e a LA listada, va

riedades nobres e nao hlbridas. 0 rendimento parece ser da
ordem de 15 ton/ha, 0 que nao seria aceitavel em outros palses
produtores de cana onde ela e plantada para a fabrica~ao de

,
a~ucar.

b. Cafezeirp (irrigado apenas em Santo Antao)

o cafezeiro, correa arabica, foi importado do Brasil ha

centenas de anos atras e a estirpe actual, embora produza

frutos de qualidade, tern urn rendimento muito baixo se compara

da com os novos hlbridos usados nas Americas. As plantas no
vas deveriam ser aquelas mais resistentes aos insectos e do

en~as comuns. Havia urn nerito franc~s a fazer urn reconheci
mento da situa9aO e e de esperar-se recomenda~oes para melhoria.

Estudantes adiantados e jovens tecnicos podiam ser envia
dos a Escuela Agricola Panamericana em Zamarano, Honduras, Ame

rica Central,para aprenderem as melhores tecnicas de enxerto

e outras, e os ultimos metodos agronomicos usados nos ~alses

da America Central que tern produ9ao sunerior de cafe. Nao vi-
mos nenhuma das tecnicas mais recentes sendo usadas no arQuipela~o.

o porte da planta nao parecia 0 melhor para alto rendimento de
cafe por arvore. As arvores tinham urn caule fnico, com ramos e
folhas somente no alto da plantae As arvores da America Cen-
tral, que sao de alto rendimento, sao baixas, de ramos rn~lti-

plos que se abrem perto do solo. A doen9a carvao das folhas
cobria a maioria das arvores que nao pareciam estar sendo tra
tadas no mo~ento. Plantio adicional deveria ser feito com
cortinas de abrigo contra 0 vento e facilidades de irriga9ao
por gotejamento. 0 uso de antenaros nor sobre os cafezeiros
deu nouco resultado.

c. Ta~)aco

Nao havia culturas de tabaco em 1978, embora se encontras

sem nos mercados municinais produtos de tabacD muito caros.
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A maioria dos charutos e cigarros eram tmportados e muito dis
pendiosos. Com areas irrigadas e com 0 advento das chuvas,

novas variedades de maior rendimento e mais resistentes a do
en9a deveriam ser introduzidas. 0 uso do tabaco deveria ser

desaconselhado.

d. Batata inglesa
Foram feitas recentemente introdu90es provenientes dn

lloJanda com bons resultados de ate 20 toneladas por hectare.
A maior parte das antigas plantas, velhas geneticamente e
exaustas,tem sido usadas como alimento e for~agem. ,

A batata de regadio e geralmente plantada em Janeiro e
Fevereiro, enquanto que nas areas de sequeiro baixas e plfu,ta
da em Maio e Junho. Antigamente pequenos tuberculos da safra
proxima passada usavam-se como semente. Quando se dispunha de
, . . -agua para lrrlga9ao, as regas eram feitas todos os 8 ou 10

dias. Deve fazer-se muita aten9ao ao controle de insectos e
doen9as a qualquer cultura de batata se se deseja obter altos
rendimentos de produto de qualidade.

e. Inhame
A cultura do inhame parece estar progredindo e todas as

plantas sao atraentes, embora a produ9ao de tuberculos possa

ser menor do que a desejada. Dispoe-se de variedades mais
novas provenientes da "School of Tropical Agriculture of
Halvaii", em Honolulu. Estes especirnes teriam urn contelldo mais
baixo de acido oxalico e nao exigiriam cozimento em varias
aguas que sao lan9adas fora, urn gasto tanto de combustivel

,
como de agua.

Esta cultura exige uma quantidade muito grande de agua
para seu desenvolvimento e so deveria ser cultivada em areas

, , (

onde a agua e acesslvel durante 0 cicIo de vida das plantas.

f. Plantas hortlcolas
o tipo de agricultura que esta usando os hlbridos mais

novos e a cultura de hortali9as em terras de regadio. Varias
na90es tern enviado a Cabo Verde seoentes melhoradas dos legu
mes mais comuns, e a maioria narece adaptar-se a agricultura
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de regadio. Em Abril, via-se uma consideravel variedade em

crescimento: tomates, cenouras, couve, couve-flor, plantas

herbaceas, cebolas e alho. Nos talhoes das nronriedades do

estado administradas pelo governo estas culturas recebem

fertilizantes e sao tambem vaporizadas. No entanto, 0 con

trole a doen9a e aos insectos esta ainda em sua infancia.
Ha urn numero de medidas que poderiam ajudar os que plan

tam hortali9as. Podiam ser estabelecidos nadroes de'quali
dade. Cooperativas podiam ser organizadas para ajudar a
obter sementes, credito para fertilizantes e nesticidas.
As mesmas organizayoes poderi~ fornecer instala90es para acon

di~ionamento e transporte para fazer chegar 0 nroduto ao
mercado. Outro requinte poderia ser a cria9ao de urn ser-

vi90 de informa~ao e previsao que poderia informar os agri

cultores da disnonibilidade do produto, seu valor no ~ercado

no momento e alguma orienta9ao sobre as areas que seriam eco
nornicamente plantadas na esta93.0 proxima.

As condi~oes e necessidades nao mudaram muito desde que

Teixeira e Barbosa (1958) observaram que una inc111stria bern su
cedida de generos hortfcolas nao se podia firmar se se baseas

se na produ9ao de generos pereclveis para serern transportados
a cabe~a de mulheres em gra~des jornadas ate as docas do li
toral para a1 esnerar por barcos sem horario fixe e sem fri
gorlfico, e passarem a noite antes de retornar a suas casas
em outra caoinhada atraves das montanhas.

3. Plantas frutfcolas
Ha Ulila b'rande variedade de frutas para cultura em Cabo

Verde, e muitas delas ja ali crescem. A mais comum, e evi
dentemente a mais lucrativa do ponto de vista monetario e de
e~~orta9ao, e a banana. A cultura responde bem aos fertili
zantes e a adi9ao de zinco nos solos mais alcalinos.

As seguintes doen9as das folhas e fruto da bananeira

foran relatadas por Noronha em 1969 de inqueritos feitos em

19GG-1957, sendo causadas ~or Cercosnera ~Jsae, Dei~htoniella
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torulosa, Chloridium musae, Cordana musae e Certieillium theo
bromae. ~1esmo agora, nenhuma destas doenGas e importante na

. ...,
eultura da bananelra sendo que os danos do vento as folhas e

provavelmente mais importante do que as doeneas dos fungos.

Isto pressupoe a remoGao a mao dos dedos da planta do perianto
logo apos a flora~ao a fim de reduzir os pontos de infee~ao

onde 0 fungo se desenvolve. Nao e isto uma tarefa diffcil para
as variedades de pouea estatura. Os caules gastos e as folhas

mais baixas das bananeiras podem ser usados para alimenta~ao

fresea e eheia de suco para animais reduzindo assim a neees

sidade de abeberamento de agua fresca.
A segunda fruta em importancia e, provavelmente, a papaia.

A maior parte das arvores sao tao velhas e os frutos tao altos
que se torna diffcil uma produGao lucrativa. As espeeies co
muns pareeem ser muito velhas e de polpa pouco eolorida. Ha
variedades com polpa muito mais rica e com frutos muito maio
res e que poderiam ser plantadas com sementes importadas.

Ha urn eerto numero de arvores eitrinas, sobretudo laranja,
mas 0 fruto produzido e de pequeno tamanho, alta acidez e
muita variedade de arvore para arvore. 0 espa~o oeupado por
uma citrina deveria ser ocupado por uma arvore enxertada.
Eneontram-se em quase todos os lugares do Nediterraneo e em
areas subtropicais enxertos disponfveis para uma melhoria des
ta natureza.

:Nangas de boa qualidade crescem nas ilhas mas sao sujeitas
a infestaGao por tripetfdeos. Nao se verifieou qualquer progra
rna de pulveriza~ao em mangueiras ou quaisquer outras arvores
frutfreras.

Veem-se muitos abacateiros gr~,des nas areas de regadio,
mas eles parecem dar mais sombra do que fruto. Arvores enxer
tadas, do mesmo modo que as mangueiras, produzem mais frutos
e mais cedo do que as semeadas.

Ha muitas arvores de frutos menores, muitas plantadas
em jardins em frente das casas ou a margem de areas irrigadas

fora do caminho das principais culturas de regadio. Entre
elas: a nespereira do Japao, 0 cajueiro, do qual se anroveita
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somente a fruta carnuda deitando fora a noz; a fruta-pao~

com. esp~cies de bela e boa produ9ao; a goinbeira~ encontrada

tantoespontanea como em areas irrigadas e sujeita a bichos;
a jaqueira~ semelhante a fruta-pao; a amendoeira tropical,

dando uma boa sombra e produzindo urn fruto de polpa comestfvel

recobrindo urn grande car090~ se bern que geralmente ac1stringen

te; a anona; a tamareira brava~ resistente aos ventos e a seca;
a pitangueira; a jujuba~ do ~enero Zizynhus, de alto teor de
amido e ferro; 0 tamarindo, de cujas favas carnudas e ricas

em vitamina se faz refresco; algunas romazeiras e figueiras.
Ha outras arvores e arbustos que foram introduzidos mas cujo
cultivo nao se espalhou, especialmente com a prolongada seca
que, na realidade, causou a morte de muitas das arvores men

cionadas acima.

Somente a cultura da bananeira recebe fertilizantes, nes

ticidas, ou outros tratos modernos, ao passo que as outras
fruteiras crescem de modo ~uito primitivo. Sao, em regra,
plantadas por seme~te e sens frutos sao geralmente de quali
dade inferior se comparados com os do mercado mundial. 0 ta

manho, a cor e 0 gosto dos frutos variam na mesma especie.
Os bichos da fruta reduzem ainda mais a qualidade. As novas

pla~ta90es deveriarn ser por meio de brotos ou enxertos para
melhorar a qualidade e 0 ta~anho, dar-lhes nrecocidade e
melhorar 0 rendimento.

4. Gado e nastagens
Anarentemente, a maioria das famflias nossui algumas ca

bras e porcos, algumas galinhas, muitas vezes patos bravos e
talvez uma ou duas galinhas d'angola. Coelhos nao sao anre
ciados. Henos comum, mas nao raro, ~ possu:lrem vacas e bur
ros. Vma pequena taxa ~ cobrada sobre todos os animais e
isso leva a uma conta pouco nrecisa do gado, esnecialmente
entre as famflias mais pobres, Dortanto as estatfsticas sem
d~vida subestimarn a quantidade real. A cabra ~ 0 animal
preferido nesta situa9ao insular. Ela e 0 ~nico animal do

[!1~stico que node subir e se equilibrar nos montes. que pode
suasistir por longos periodos comendo quase so celulose nura~
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e e de tarnanho anro~riado para as necessidades das familias que

nao contam com refrigerador.
Relatos antigos e recentes fotografias a cor de 10 a 20

anos atras atestam que havia no arquipelago boas pastagens.

Actualmente a paisagem e ressequida, despida de vegeta9ao e a
popula9ao leva os ramos e plantas aos animais. Este material
e literalmente arrancado pelas ralzes, amarrado em feixes e
transportado por quilometros para alimenta9ao tosca para os ani
mais presos em currais perto ou mesmo dentro das casas. No en
tanto, em consequencia de uma apascenta~ao excessiva, muitas

das plantas nos sitios altos e aridos sao espinhosas, venenosas,
toxicas, repulsivas ou simplesmente inacessiveis.

Nas terras baixas onde existe irriga~ao proveniente de po
~os ou nascentes, todo 0 material das plantas nao usado como
alimenta~ao humana e dado aos animais, especialmente porcos,

vacas e burros. Este material consiste de rama~ens da cenoura
e beterraba, ramas do tomateiro, colmos secos de milho nao uti-
lizado como combustivel, e, em larga escala, os troncos das ba
naneiras e os topos da cana sacarina. As canas, das quais 0
suco foi extraido, 0 baga90, e seco ao ar e usado como combus
tivel nos trabalhos dos trapiches.

a. Tipo de pastagem
Depois das chuvas em Cabo Verde, os cumes verdejantes das

montanhas podem levar 0 observador descuidado a falsas conclu
soes quanto a qualidade da vegeta9a~. Em muitos lugares, 0
coberto vegetal consiste de plantas eUforbiaceas, plantas fi
brosas, a Lantana camera; e uma quantidade de outras plantas
nao comestiveis que, embora valiosas no controlea erosao, qua
se nada valero como pastagem.

Nas areas baixas e aridas, ha apenas umas poucas especies
de plantas naturais apropriadas para apascenta9ao. Entre
elas a Aristida spp, incluindo A. adscensionis, papposa e car
dosoi; Cenchrus ciliaris; e Dachytiloctenium ae~tium.

Nuitas das plantas herbaceas sao ervas daninhas de areas cul

tivadas mas que dao uma forragem razoavel. Entre estas a Lotus

ssp., especialmente glinoides (cabritagem) e Brunneri (embora
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algumas especies de Lotus sejam venenosas durante narte do

seu cicIo de vida); Boerhavia viscosa e verticillata; e Acan

thosnermum hisnidum antes da forma9aO da semente. Em Sao Vi

cente e Boavista predominam a Sclerocenhaills arabicus e Zygo

phyllum simplex de frutos espinhosos. Nos solos calcarios de

Sal, rvlaio e Doa Vista a associa9aO Asneragus sconarious do

mina com Polycarpaea nivea e Sinapidendron galucum. Nas zonas

mais secas de todas, domina a Nicotiana ~lauca que e, frequen

tementeja unica planta verde presentee

Nas estepes e desertos salinos, a mais resistente as con

di90es e a Arthrochemum glaucum, associada a Suaeda volkensii

e outras spp. Suaeda, ZygoDhyllum Fonta~lesii.

Nas dunas, geralmente protegidas, acham-se a Tamri~~ p;al
~, yare canariensis, e uma graminea, Snorobolus snicatus.

Entre as arvores acham-se a Casuarina, Ipomaea nes-carnae, I.

reuens, Beta nroc\Jbens, Heliotropium, Cyuerus maritimus, Fran

kensia spp., e tambem gramineas como Aristidas spP. e EremoDo
gon faveolatus.

Nas zonas semi-aridas, nredomina a Lm1tana camera e ana
receu em densos retalhos antes da seca extrema desde 0 nivel

do ~ar ate 1400 metros. As cabras comem as flores e as partes
mais tenras, embora esta olanta seja considerada toxica na
Florida.

A Lantana cresce em todos os lados onde sonra~ os alisa
dos nas vertentes. Diz-se que a seta, Bidens oilosa, e uma

boa forragem na area. Na Florida e uma peste em pastagens.
Acanthospermum hisnidum e bern comida pelas cnbras antes da
frutifica9ao espinhosa. Ar.mranthu.s sop., Achyranthes SPP. e

Portulaca oleacea (beldroe~a) sao usadas como forragem e a
beldroega e hoa para fazer so~a com porco. As gramineas na
zona semi-arida incluem Rvnchelvtrum, provavelmente renens,

Panicum maximum (dje-dje cavalo), Setaria verticillata (nega

saia) , HeteroDo~on contortus, que e certas fases de crescioen

to e comestivel mas perigosa em outras; e Hynarrhenia hirta.

A H~roarrhenia e de rna qualidade eo todo 0 mundo,e a H. rufa
fornece 0 ~elhor exemnlo. DesmodiuD A~vssinicum e Crotalaria,
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retusa sao boas leguminosas em areas semi-aridas. A Crotalaria

tern especies venenosas em todo 0 mundo, especialmente a specta
bilis. As pastagens de altitude nao contem hoas es~ecies entre
as plantas dominantes. Nos afloramentos rochosos, a Furcraea
foetida, uma planta fibrosa tipo agave, e somente boa para se
gurar 0 solo e se espalha facilmente pela produQao de plantas

vivfnaras. Tambem a Sideroxylon marmalana, Echium stenosiphon,
mais usada como ornamento; Sarcostemma Daltoni, de seiva lei
tosa, e por vezes usada como remedio local; Sonchus Daltoni,
algu~as vezes usada para alimentar coelhos que poderiam tornar-se"
uteis, como uma pequena industria caseira .r.'las priJ!leiro a popu
laQao deve acabar com 0 preconceito contra a carne de coelho
que dizem "manhosa".

Nas areas de elevada altitude com lapilli, as pastagens- , .sao muito pobres com poucas espec1es grarninosas e alguns arbus-

tos da famflia das compostas, nenhuma das quais tern qualquer
valor forrageiro. Entre elas a Artemisia ~orgonum (losna, me
dicinal); Odontospermum s~p (macela), tambem medicinal; Lycan

thus amygdalifolius, rernedio contra dor de dente; Euphorbia
Tukeyana, contendo uma seiva leitosa, caustica; Helianthemum
gorgoneum. As quatro especies que tern algum usa como forragem
foram: Lavandula coronopifolia, medicinal como a maioria das
outras spp. deste genes e e boa forragem para as cabras; Slavia
aegyptica que domina frequentemente as pastagens aridas e e

,
comida pelas cabras; Eragrostis spp. e Heteronogon spu. que e
toxica em certas fases de crescimento.

Ern areas aridas altas com bons solos, Heteronogon, prova
velmente contortus acima referida, e Andronogon gayanus sao
boa cobertura do solo e dao forragem boa.

Em areas humidas altas com bons solos, as especies incluem
Trifolium glomerata, que e boa pastagem e boa cobertura do so

lo; Avena sp., aveia espont~,ea; Heteropogon, novamente toxica
em certas fases; Cynodon dactylon , uma gramfnea; Centaurea
melitensis, outra medicinal, que tambem invade ca~pos cultiva
dos, crescendo a uma altura de meio metro; Humes spp., uma

erva grossa no suI dos EUA; Erigeron bonariensis que cresce
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em todo 0 Cabo Verde como crva nas culturas; Silene Fallica;

Papaver rhaeas, encontrada raramentc em altitudes elevadas em

terras em cultivo, uma papoila; Plantago major, nlanta medi

cinal bastante abundante nns margens de rios, uma erva perene,

UUla erva comum n'os gramados dos EUA chamada "p l a intain" mas
nao da familia das bananas como se poderia supor. 0 arbusto

mais comum que cresce em elevac;oes al tas com bons solos e a

Dichrostachys cineria, urn arbusto espinhoso usado como lenha

de fogao.
A area considerada por alguns como "pastagem" anroxima-se

de 2.250 km2 , ou 50% da ~rea da rep~blica, mas a de~radaC;ao

decorrente da nrolongada seca reduziu drasticamente esta ~rea.

Pode afirmar-se com seguranc;a de que nao ha urn so hectare de
"pastagem" no arquipelago, isto e, urn hectare de ~r,ama verde
e plantas leguminosas plantadas pelo homem com especies melho

radas. Seria mesmo realmente diflcil encontrar urn hectare de
boa pastagem contendo plantas comestlveis e agrad~veis.

Nesta altura, ha que depender em grande escala de rac;oes

de cereais e/ou produtos secundarios das culturas de hortali

9as e bananas, como tambem dos topos da cana sacarina de moer.

b. Doencas animais

As seguintes doen98s e narasitas foram encontrados em

Cabo Verele. Doenc;as: galinhas - "Ne1'lcast1e"; porcos
peste c1assica ou peste sulna africana, enterite infecciosa e

bronquite; cabras - carbunculo hecteridiano; gado vacum 
antraz e tu~erculose. Parasitas: ga1inhas - pulgas e carra
patos; porcos - tenia interna~ente e moscas e nio1hos exter

namente; cabras - fasciolosia henatica, transmitida frequen
temente uor uma 1esma (Limnese nata1ensis), e nematodeos-asca
rldeos e I s trong1is"; gado - fascio1osia henatica interna"1e:::lte
e carranatos externaI'ilente. As 1esmas sao contro1adas nor Bay
luscid e a doenc;a nor 3ivelon, ambos nrodutos da Bayer Gi'lBH,
da Aleman:'1a.

Quatro jovens cientistas estudam veterinaria no exterior e

h~ um aoutor e~ ~edicina veterinaria no ~mR. Ha dois cientistas

internacionais ajudando nestes nro~1e8as, ue bulgaro e um neruano.
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D. Distribui~ao e posse da terra

1. Influencias coloniais
Huitos dos primeiros colonizadores portugueses vieram das

regioes suI de Portugal, particularmente do Alentejo, onde 0

sistema de posse da terra e dominado pelos latifundios. Ali,
todo 0 proprietario tentava aumentar ~s suas terras, nunca
dividi-las. Os direitos a terra so eram transmitidos ao primo
genito. Os outros filhos nao eram encorajados ao casamento e
sim a abra~ar a vida religiosa ou emigrar em busca de suas
proprias fortunas. 0 Alentejo, como Cabo Verde, e uma terra
arida e os povoadores procuraram manter urn sistema de posse de
terra que assegurasse aos donos urn controle permanente e amplo

sobre a terra, enquanto os sem terra tinham de trabalhar para
eles ou tentar a sorte em outros lugares (Dias, 1961).

o estabelecimento de concessao de terras, ou morgadios,
assegurou a difusao dos latifundios do suI de Portugal a Cabo
Verde, especialmente nas ilhas de Fogo e Santiago. As capelas
evolulram tambem da concessao de terras original. Urn morgadio
e uma capela se diferenciam apenas em que a ultima e terra vin
culada a igreja. 0 ocupante paga uma taxa anual a igreja (do
nativospara a manuten9ao da capela) mas pode ocupar permanen
temente a terra. 0 morgadio, por outro lado, nao tern caracter
religioso e inclui, geralmente, muitas propriedades, algumas
delas bastante espalhadas por uma ilha. A falta de activida
des economicas rendosas nas ilhas nao possibilitou 0 enrique
cimento dos morgados, nome pelo qual os donos das terras vie
ram a ser conhecidos, nem levou a divisao das pronriedades em
pequenas unidades. Ao inves, cada dono conservou as suas ter
ras, mesmo aridas e improdutivas como eram, e procurou tirar

delas 0 que podiajprimeiro atraves da popula9ao escrava, e

rnais tarde dos rendeiros e rneeiros. Apesar da aboli~ao dos
rnorgadios em 1863, a situa9ao nao mudou. A popula9ao que nao

/
nOSSUla terras continuava ainda dependente da mesma elite e
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e forsada a aceitar os contratos de arrendamento ou measao,

inaceit~veis sob qualquer aspecto a nio ser pela falta absoluta

de alternativas.

2. Distribuisao da terra
Os poucos dados existentes sohre a distribuisao e tamanho

da propriedade reflectem a quantidade muito pequena de terra

agrlcola em relasio a populasio. Pareceria, tambem, que muitas

propriedades foram divididas em narcelas tao pequenas e, em al
gumas ilhas como Santo Antao, t~o fragmentadas que seria extre
mamente diflcil obter mesmo uma existencia de suosistencia.

Em resultado da sua antiga situasao de morgadio, tanto ~o

go como Santiago sao caracterizadas por uma injusta distribui

sao de terra. Em Santiago, al~umas das maiores propriedades
foram nacionalizadas como,.por exemplo, as terras irribadas de

~ropriedade do es~ado em Tarraial, e nas ribeiras de Sao Domin
gos e Santa Cruz; No entanto, ainda nersistem algumas proprie

dades relativamente grandes. A situasao nrovavelmente nio mu
dou muito desde os primeiros anos de 1970, quando plonteiro es-

t - <creveu que 18, 8~o da pou'...11asao nOSSU1B toda a terra, e os res-
tantes 81,29& trabalhavam como rendeiros, lJarceiros au traba
Ihadores assalariados (~Ionteiro, 1974). As melhores terras
(Le. as de regadio) estavam nas maos de nns POllCOS senhores,
mesmo depois da abo IiSao do sistema de morgadio e dos esforc;os
feitos em 1963 nara reformar 0 sistema dos contratos de arren

damento.
Mao e~iste urn inquerito ou estatlstica do n~mero de nro

-prietarios por tanmnho da nroDriedade. 1'-:0 entanto, as ryro
priedades estio arroladas em registos de acordo com 0 lan9a
mento do imnosto. Este, por sua vez, se baseia no valor nro
dutivo da terra, segll..'t1do as taxas estabelecidas er;l 1930 e inal
teradas desde entao. Embora, no momento, nao fa9am ~uito sen
tido (as autoridades fiscais reconhecem a suh-avalia~io), elas
no entanto nos dao uma escala relativa da distribui9ao de terra.

Em dois imnortantes concelhos, em Santiago, quase todos os
donos estavan sendo colectados. a taxas muito baixas em 1964, e
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Area da Propriedade
Numero de Propriedades

Santa Catarina Tarrafal
(Ares)b Regadio Sequeiro Regadio Sequeiro

c

o - 1 15 325 333 292

1 - 2 75 S50 521 727

2 - 3 47 258 463 897

3 - 4 32 216 221 280

4 - 5 117 861 319 3,050

5 - 10 230 1,260 270 3,400

10 - 20 169 1,377 87 2,966

20 - 50 166 1,865 53 2,953

50 - 100 67 759 22 1,321

100 - 200 27 380 10 351

200 - 300 33 10 118

300 - 400 1 25 5 33

400 - 500 14 5 36

500 - 1,000 3 31 7 39

1,000 - 2,000 5 21 1 38

2,000 - 3,000 3 1 9

3,000 - 4,000 3 3 12

4,000 - 5,000 2

5,000 - 10,000 3 1 1

10,000 7

aFonte: Amaral, 1964

bUm are = 1/10 hectares



1.1:,:.1
1

..m

I,,;
,J,f
Y_i'

1\·:1
;~

IlI!.'.'i.d

mais da metade estava a pagar menos de 100 escudos por ana

(Quadro V.g) 0 que indica grande n~mero de pronriedadcs mui

to pequenas. E possivel que hoje em dia elas ja estcjam di

vididas ern tr090s ainda menores.

Em Fogo, urn quinto das familias nao -possui terras. No
entanto, as contribui90es nagas em 1950 sugerem que a malo

ria dos que possuem terras tern pequenas nropriedades
(Quadro V.IO). Em Brava)ha muito existe uma verdadeira pul

veriza9ao da nropriedade. Vinte e cinco anos atr&s, 92% da
popula9ao pagaram menos de 20 escudos em imnosto Dor ano,

representando tr090s mesmo demasiado nequenos para casas

(Ribeiro, 1954). Desde entao, nassou-se uma geraGao e as
pequenas pronriedades devem ter-se tornado realmente peque
nas se divididas entre os herdeiros.

Embora Santo Antao nao tivesse sido forternente influen
ciada pelo sistema de morgadio, 11a ilessa ilha propriedades

fiuito grandes e tambem propriedades muito pequenas, assim

como urn gruno intermediario tambem. No concelho de Ribeira
Grande, onde foram examinados os registos de imnostos, 40%

dos donos tinham propriedades colectadas em menos de 1000

escudos. Estas propriedades relativamente pequenas estavam

parceladas numa media de 2,2 lotes. Cerca de 200 proprieta
rios controlavam as maiores areas. Cada U~ possuia uma media
de 58 propriedades separadas1 com urn valor medio de 10.000 es

cudos cada. Diferentemente de Fogo ou Santiago, ha em Santo
Antao uma consideravel fragmenta9ao de propriedades. Nesmo
aquelas demasiado pequenas para sustentar uma famIlia, ou
seja, aquelas avaliadas em menos de 1000 escudos,estao frag
mentadas. Propriedades de tamanho intermedi&rio, para uma
famIlia, na faixa de 1000 a 20.000 escudos estao divididas
numa media de 10 a 20 lotes. Os donos dessas terras tern a

tendencia de arrendar essas terras em vez de trabalharem
eles mesmos todos os lotes.
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Quadro V.lO
DISTRIBUI<;AO DE TERRA POR LAN<;MIENTO DE IMPOSTO, FOGO, 1954

Quadro V.9

DISTRIBUIGAO DE TERRA POR LANGAMENTO DE INPOSTO
Er-t ooIS CONCELHOS, SANTIAGO, 1964

Fonte: Orlando Ribeiro, 1954, A Ilha do Fogo e as Suas Erupxoes,
Lisboa, Junta de Investiga~oesdoUltramar, Serie Geografica,
p. 143
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22.9

41.8

28.4

4.5

2.2

0.2

Percentagem

3,891

7,102

4,816

763

380

16

Niimero
de donos

Henos de 20
20 a 100
100 a 500

500 a 1.000
1.000 a 5.000
Acima de 5.000

Santa Catarina Tarrafal

Imposto colectavel Numero Percen Numero Percen-
(em escudos) de donos tagem de donos tagem

Menos de 20 2,356 27.0 4,862 25.6

20 a 100 3,390 38.0 9,469 49.9

100 a 500 2,730 30.0 3,353 17.6

500 a 1.000 103 1.1 210 1.1

1.000 a 5.000 101 1.0 108 0.5

5.000 a 10.000 11 0.1 4

10.000 a 20.000 20 0.2 2

20.000 a 50.000 22 0.2 2

50.000 a 100.000 1 1

Acima de 100.000 0 2

Fonte: Ilidio do Amaral, 1964, Santiago de Cabo Verde. Lisboa, Junta
de Investiga~oes do Ultramar, p. 269 (Membrias No. 48)

. ,
Imposto colectavel

(em escudos)



Quadro V.ll

aOs dados sao do Concelho de Ribeira Grande (Santo Antao) por cortesia
da Secretaria de Financras, 1978. Os dados acima baseiam-se numa
amostra de 8% de todas as propriedades agr!colas registadas no rol
dos impostos d~ Secretaria. Os impostos equiva1em a 13,4% do valor
produtivo que e calculado em 20 vezes 0 valor de urn ano de produ~ao.

227

283

694

454

909

27.586
11.574

2.809
2.791

Valor medio
de urn unico

lote

2,2

58,0

43,2

53,4

21,5

16,5

10,8

7,7

5,3

Numero medio
de lotes
por dono

374

58
259

589

1.462

775

766
847

541

0,02

0,09

1,30

10,00

6,90
10,50

16,20

15,00

39,40

No. de % de No. de
donos donos lotes

DISTRIBUI~AO DE TERRA POR VALOR EN RIBElRA GRANDE,

SANTO ANT~O, 1975a

800.000-1.600.00C 1

200.000-790.999 6

100.000-199.999 7

20.000-09.999 68

10.000-19.999 47

5.000-9.999 71

2.000-4.999 110

1.000-1.999 102
0-90S 2G8

Valor da terra
(em escudos)
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3. Acordos de arrendamento

A fa1ta de terra por desenvo1ver e a impossibi1idade da

maioria dos pequenos proprietarios em Cabo Verde de conseguir

uma subsistencia adequada, obrigou muitos 1avradores a arran
jos quer por arrendamento quer por parceria. Dada a pressao
sobre terras agrlco1as escassas, os donos de propriedades
grandes podiarn, no passado, extrair acordos custosos. A
parceria foi abo1ida em 1975, e 0 actual governo tenta pro
teger os que nao possuern terras,de arrendamentos exorbitantes 1

atraves de suas Comissoes de Ordenamento Agrario, que reso1
vern as disputas entre rendeiros e proprietarios. Estas dispu
tas tern sua origem em acordos passados, que descrevemos abai
xo, a fim de exp1icar as especies de dificu1dades que e de
esperar-se persistarn por a1gurn tempo ainda. 0 Quadro V.12
resume a situa9ao em 1970 em tres dos quatro conce1hos de San
tiago.

Quadro V.12

RENDEIROS E PA.qCEIROS EH SANTIAGO, 1969-19708

Numero de Numero de Numero de
rendeiros rendeiros proprie-
em terras em proprie- dades com
corn mais dades com mais de
de 40 menos de 40 40 rendei- Numero de

Localidade rendeiros rendeiros ros parceiros

Conce1ho da Praia 4.815 b 56 6.118
Conce1ho de 3.088 b 68 4.375

Santa Catarina
Conce1ho Tarrafa1 1.549 b 18 2.583-

Total 9.452 2.424 142 13.076

aponte: Antonio Carreira, 1972, dados de campo do Registro de
Contratos de Arrendamento, Inguerito ARrlcola

bnados nao disponlveis.
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, , .
Ja no seculo XIX, os autoresContratos de Arrendamento.

se referiam a nratica dos donos elevarem as rendas quando me
Ihoramentos eram feitos na propriedade, em vez de recompensar

os inquilinos pelo seu esfor90. Devido a escassez de terras,
o dono estava sempre certo de encontrar algu~m disnosto a na
gar urn pre90 mais alto. De urn modo geral, 0 sistema desenco
rajava qualquer esfor90 generalizado nor parte d~s agriculto
res para melhorar a ?rodutividade da terra -- quer nela re
floresta9ao, pela excava9ao de P090S, pelo melhoramento dos
pr~dios, ou pela planta9ao de arvores frutiferas.

A situa9ao tornou-se tao insuportavel ao ponto de,em
tres diferentes epocas no s~culo XIX, os rendeiros em San
tiago revoltarem-se contra os nroprietarios e exigirem das'

autoridades uma investiga9ao sobre os injustos contratos de
arrendamento. No entanto este abuso nao foi corrigido.

Dutro problema que os rendeiros tinham de enrrentar era
a nratica de exigir 0 pagamento da renda antes das colheitas.
as agricultores tinham frequentemente de vender gada e ou
tros objectos de posse nara pugar a renda. Outra limita9ao

era a baixa do mercado para milho e feijao durante 0 nerfodo
das colheitas - de metade de Janeiro a metade de Fevereiro.

Em resultado destas faIt as de incentivo, a maioria dos la
vradores se contentava~ a sustentar-se anenas e a nao ~r~

curar lucros de suas actividades agricolas.

Contratos de Parceria. At~ 1975, quase metade dos con

tratos entre proprietarios e rendeiros eram contratos de par

ceria. Os parceiros concordavam em trabalhar urn peda90 de

terra; davam as sementes e 0 trabalho; davam ao proprietario

50% da produ9ao na 6poca da colheita;davam 10% do restante a
urn capataz (que superintendia a divisno dos tr090s); davam

ao dono todos os frutos das arvores da propriedade e qualquer

produ9ao de purgueira ou rlcino. Em caso de ~erGa da cultura

perdiam tanto 0 dono como 0 parcciro. Em bons anos 0 dono
colhia algum lucro, e 0 narceiro, na melhor das hipotesesJnem
ganhava nem perdia.
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media, no momento,
(

terra agrlcola,
entanto, em media
regadio por

, .
Reforma agrarla

Apos a independencia,o PAIGC aboliu 0 sistema de parce
ria. A unica forma legal de trabalhar as terras pelos que

nao a possuem e por arrendamento com pagamentos em dinheiro.
Estabeleceu-se tambem uma area mInima legal de terra a ser
alugada: 1,0 hectare no caso de terra de sequeiro; 0,5
hectare no caso de terra de regadio (Decreto-Lei No. 74/77,

13 Agosto, 1977). A nova lei estatui tambem uma redu~ao no
aluguer quando 0 rendeiro fizer melhoramentos na proprieda
de durante a vigencia dos contratos, que podem tambem ser re
novados. Em vez de 0 serem todos os anos, os contratos sao
agora feitos por urn minimo de tres anos e ate 12 anos sem

renova9ao. 0 resultado final destas mudan9as e melhorar
potencialmente a sorte do agricultor.

Com uma densidade populacional rural
de cerca de quatro pessoas por hectare de
os minimos fixados parecem praticaveis; no
ha somente 90 metros quadrados de terra de

A reforma agraria adquire,no momento,um significado espe
cial,dada a combina9ao de desemprego rural maci90, nenhuma es
peran9a de auto-suficiencia alimentar imediata e urn excesso

populacional em rela9ao a terra cultivavel. A reforma res
sente-se de dificuldades, quer politicas quer tecnicas, mas
somente estas ultimas serao ~studadas.

A reforma agraria em Cabo Verde abrange urn numero de me
didas e leis. Estas se concentram no regime de posse da terra,

leis de heran9a e a solU9aO de conflitos entre rendeiros e
proprietarios.

, .
A principal responsabilidade da reforma agrarla cabe ao

Ministerio da Agricultura e)imediatamente subordinados a este,

urn pequeno grupo de funcionarios e uma sec9ao de carto~rafia.

o ministro trabalha em coordena9ao formal com 0 l\JAI, 0 bra90
administrativo do PAIGC, a fim de que sejam alcan9ados os
objectivos tanto polIticos quanto tecnicos da reforma.

a. Posse da terra
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habitante rural. De urn modo geral, b Donto naclfico entre

administradores rurais e t~cnicos de que sio necessarios,

Dara sustentar uma famllia,pelo menos urn hectare de terra

de regadio ou dois hectares de terra de sequeiro (pressu

pondo precinita9ao). EI~ outras palavras, nem ha terra su

ficiente para executar a lei com 0 actual nlvel de popula

9ao, nem 0 mlnimo ler,al prove as necessidades de uma famIlia.

A natureza irregular da precipita9aO em Cabo Verde cria

problemas especiais para uma determina9ao de uma renda equi

tativa nora agricultura de sequeiro. Na nratica, as rendos

devem ser rebaixadas se a precipita9ao for inadequada; ou

trossim, 0 rendeiro pode dccidir se pagar em dinheiro ou em
, .

esneCle.

b. Leis de sucessno

As leis de sucessao foram alteradas para terminar com a
distinyao, existente anteriormente, entre filhos legltimos e

ilegltimos. Outrossim, as trans~erencias de nronriedade

nara serem legais tern de ser registadas, e 0 estado tern a

nrimazia na comnra de terras que estejam a venda.

c. Solucao de disnutas

o metodo para medir terra em Cabo Verde, de acordo com a
quantidade de milho plantado e nao a superflcie, tern criado
s~rios problemas na imnlementa9aO da reforma agrari~. Segundo

o costume, considera-se que um litro de sementes de milho,

que se char.m a \I sementeira" equivale a 1/10 de hectare, ex

ceuto na ilha do ?ogo que equivale a 2/10 de hectare. Sao
obvie~ente claras as oportunidades nara urn desentendimento
(nor exemplo, 0 CODnasso das seIilentes, 0 numero de sementes
"lor leiva, etc.), as quais ahsorve muito do tem"9o e energia
das Cornissoes de Reordenamento Agrario, a nlvel de concelho,
constituldas nara solucionar as disDutas e realizar as metas
da

na

, .
refor~1a agrarla.

ilha de Santiago,
A maior narte das dis~utas ocorrer~

nos concelhos de Santa Catarina, Santa

Cruz e Tarra.fal.

As Comissoes de ~eordenamento Agrario sao nooeadas nelo

153



Ministro da Agricultura e incluem pessoas que eventualmente

podern ser donos de terras. Elas sempre incluem os administra
dores locais para 0 NAI e 0 ~IDR. Falta aos membros das

Comissoes alguns dos conhecimentos basicos para derimir dis
putas, e cursos curtos e serninarios periodicos serao reali
zados sobre 0 assunto.

Urn grande obstaculo na solu~ao das disputas e a falta
de plantas das propriedades e cadastros das mesmas. Estao
sendo usados metodos de levantamento muito lentos e antiqua
dos pelo Gabinete de Cadastro e Inqueritos Rurais, orgao
adido ao MDR, na prepara~ao de demarca~oes e mapas topogra
ficos1n~ escala 1:2500,das propriedades.

5. Propriedades rurais do governo

o PAIGe expropriou algumas propriedades grandes de rega
dio, sobretudo em Santiago, e terras de sequeiro mistas. Cabe
ao MOR a administra~ao destas propriedades.

Nao possuimos uma 1ista completa das propriedades rurais
pertencentes ao governo. As administradas pelo MDR parecem
estar concentradas ern Santiago, a saber, as terras de regadio
nas ribeiras de Santa Cruz e Sao Domingos e em Tarrafal. Elas
tornaram-se, recentemente, empresas semi-autonomas com autono
mia or~amentaria, embora em pequenos casos 0 MDR pode atribuir
1hes fundos para opera90es ao passo que as rendas seriam en
viadas ao Ministerio das Finan~as.

As culturas de regadio do estado, em Santiago, produzem
banana para exporta~ao e tambern para consumo domestico, alem
de hortali~as e frutas, sobretudo para 0 mercado da Praia.
Nesta cidade, estes produtos sao vendidos em postos especiais
do governo adjacentes ao mercado central, a pre~os fixados
periodicamente pelo MDR em consu1ta com a Secretaria de Esta
do de Comercio. Os pre~os marcados sao relativamente baixos
e os vendedores particulares tern, naturalmente, de competir
com os produtos das propriedades do governo.

As terras sao arrendadas a individuos que trabalham
directamente nessas fazendas. Em Tarrafal, 0 aluguer cobrado
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por urn hectare de terra de regadio era de 80eO escudos nagos

em duas nresta95es. Urn rendeiro entrcvistado queixou-se de
,
ar,ua insuficiente.

o destino final de todas as nronriedades rurais nerten

centes ao ~overno depender~ da sua produtividade e potencial

~ara varios usos. AI~umas noderao ser destinadas somente

para investiga95es c treinamento, outras nara nrodU9ao. Pare

ce que as fazendas de regadio mais nrodutivas se tornarao,

nrovavelmente, em emDresas a~ric01as destinadas, princinal

mente,a fornecer as ~reas urhanas.

Em Santa Cruz, 0 administrador da fazenda afirmou ~le

os nrincinais nroblemas ali eram a falta de maquinas e meto

dos mecanizados, e a dificu1dade de ensinar tecnicas e hubi

tos simples aos trabalhadores. Em Tarraial, 0 sunrimento de

agua decresceu e a superflcie irriGuda diminuiu. Em Sao Do

mingos, 0 problema sao as incurs5es feitas nelos macacos que

A Doite descem de seus ahrigos nas escarnas e atacam os uoma

res e hortas irrigadas.

F'ertilizantes e pesticidas sao usados nas culturas das

fazendas estatais e a supervisao e feita nelos tecnicos do

~IDR. Foram reportadas boas colheitas de batata durante 1977

1978.

E. Popula9ao e agricultura

1. Caracteristicas demohraficas
<

A popula9ao de Cabo Verde ultrauassou 300.000 e~ 1976,

tendo dobrado desde a desastrosa seca de 1946 e 1947. Desde

1950 a taxa de crescimento pODulacional tern side alta; no

entanto, nota-se urn leve decrescimo desde 0 inicio,em 1968,

da seca actual. As variaG5es das taxas de mortalidade e na

talidade dizem a maior narte da historia (Veja Quadro V.l3).

A tendencia ascencional da nODu1a9ao e esnecialmente notave1

dur~~te 0 decenio de 1950, durante 0 qual houve urn neriodo

de boa precipita9ao e tamheD ~~ aumento do interesse dos nor

tu<;ueses !'or Cabo "Terde, 0 que levou a melhores cuidados me

cos, ~e1hores oDort~nidades de educB9aO e UDa Del~oria geral
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a. Taxas de crescimento

As mais recentes estimativas oficiais da popula~ao nao

estao exactamente de acordo, especialmente no que respeita as
taxas de crescimento populacional por ilha no decenio de 1970
(Veja Quadro V.14). Os dados fornecidos pela Direc~ao Geral
de Estatistica (DGE), relatados no Boletim Trimestral de Esta
tistica, colocam a taxa media anual de crescimento em 1,95%.
A estimativa pressupos uma taxa de crescimento para cada ilha

(Veja Quadro V.14, coluna 4) e dela projectou a popula~ao fu

tura, usando como base os dados censitarios provisorios de
1970 (Quadro V.14, coluna 3).

No entanto, as estimativas de popula~ao feitas pela Direc
~ao Geral de Administra~ao Interna (DGAI) indicam que a popula
~ao de 1977 e menor e que a taxa de crescimento e somente de
1,5%. A estimativa do DGAI pede aos administradores locais de

cada concelho para compilar listas das familias de cada fregue
sia dentro do concelho. Os calculos do DGAI poderiam ser mais
nrecisos dos do DGE,uma vez que reflect em mudan~as especificas
observadas,em vez de formulas com base em condi~oes normais.

Ambas as estimativas apresentam urn quadro semelhante sobre
a importancia das varias ilhas em termos de popula~ao total e
das taxas relativas de crescimento populacional entre as ilhas.
Santiago tern 0 maior nurnero de habitantes (50% do total),
seguido por Santo Antao e Sao Vicente (15% cada do total). As
ilhas com as mais elevadas taxas de crescimento populacional
sao Sal e Sao Vicente -- as duas que oferecern oportunidade de
emprego nao agricola. 0 DGE e DGAI concordam em que houve
pouco crescimento populacional em Fogo e que em Sao Nicolau a
popula~ao realmente diminuiu. Tanto Santo Antao quanto Santia
go tiveram tambem taxas baixas de crescimento. Os dados diver
gem para varia~oes de popula~ao na ilha Brava.

b. Factores que afectam 0 crescimento

Em ambas as estimativas, as taxas relativamente baixas de
crescimento da popula~ao total reflectem varios factores inter-
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Quadro V.13

VARIAG.aO EN NATALIDADE E ~10RTALIDADE

Natalidadea Hortalidadea % Aumentoa
Ano por milhar por milhar Natural

1950 36.1 17.4 1.9

1951 47.8 15.4 3.2

1952 48.3 15.5 3.3

1953 45.6 17.5 2.8

1954 51.9 19.8 3.2

1955 45.5 16.4 3.6

1956 46.5 12.4 3.4

1957 44.1 14.9 2.9

1958 48.6 13.7 3.5

1959 46.2 1l.5 3.5

1968 39.6 9.4b 3.0b

1969 36.9 13.2 2.4

1970 34.5 10.6 2.4

1971 34.2 14.9 1.9

1972 31.6 9.8 2.2

1973 29.2 12.2 1.7

1974 28.8 8.7 2.0

1975 27.4 9.3 1.8

i aFontes para 0 perlodo 1950-1959: A. Sarmento, Dez Anos de Evoluc;ao
Demografica, Cabo Verde 158:20-30 e N. A. Morgado, Panoramae Pers-

~. pectivas da Svolugao Demografica de Cabo Verde, Garcia deOrta
d 9(1):111-113.

~H.j bFonte para 0 perlodo de 1968-1975: Ministerio de Saude e Assuntos
~ Sociais, 1977, Profil du Pays. Mimeo
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Quadro V.14
POPULAC;XO E TAXAS DE CRESCINENTO POPULACIONAL FOR ILHA, CABO VERDE,

1960, 1970, 1976 e 1977

Administra~ao Interna
(DGAI)

Taxa de Estimativa Est imat iva Taxa de
Recenseamento crescimento da da crescimento

prevista popu1a~ao popu1at;;ao fmp1!cita

1970b (%) on
I1ba 1960 1976 1977 1977

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Boa Vista 3,218 3,463 2.56 4,031 4,133 4,000 2.08
Brava 8,539 7,858 2.06 8,881 9,064 6,606 -2.45
Fogo 25,571 29,692 1. 75 32,956 33,526 29,692 0.00

~Iaio 2,632 3,451 2.36 3,970 4,063 4,022 2.21
Sal 2,584 5,642 3.20 6,815 7,034 6,790 2.68
Santiago 88,344 129.508 1.91 145,115 147,848 144,000 1.53

~... Santo Antao 33,753 45,051 1. 23 48,480 49';076 47,473 0.7501
<Xl Sao Nico1au 13,772 16,320 1.80 18,164 18,491 15,237 -0.98

Sao Vicente 20,883 31,586 2.96 37,634 38,741 ~059 4.87--

TotalC 199,296 272,571 1.95 306,046 312,026 301,879 1.47

aDados das c01unas 2, 3 e 5: Direc~ao Gera1 de Estatlstica, 1977, Bo1etim-Trimestra1 de Estatls
tica, 12 trimestre, Praia, Quadros 1 e 3. Os dados da co1una 4 sao as taxas de crescimento pre
vistas nas projec~oes tanto de 1975 quanto de 1976 (popu1a~ao (co1una 5) pe1a Direc~ao Gera1 de
Estatlstica, de dados censitarios provisorios de 1970 (co1una 3). Os dados da co1una 6 sao
projec~oes da popu1a~ao de 1977, usando as taxas previstas de crescimento da co1una 4. Os dados
da co1nna 7 sao estimativas da popu1a~ao de 1977 feitas pe10s de1egados da Direc~ao Gera1 da
Administra~ao Interna. As estimativas foram feitas agregando-se popu1a~oes conhecidas, por 10
calidades. Os dados da co1nna 8 sao as taxas imp11citas de crescimento entre 0 censo de 1970 e
as est~mativas de 1977, pe1a Administra~ao Interna.

bDados provisorios.

cAlguns totais podem diferir das somas das co1unaa devido a arredondamento.
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Quadro V.15
IMIGRA((lO PARA CABO VERDE, 1970-1977a

•
1976b1970 1971 1972 1973b 1977c

Romens 5,181 5,811 6,754 6,686 2,104 1,424

Mulheres 2,105 2,354 2,760 3,190 970 698

Total 7,286 8,165 9,514 9,876 3,074 2,122

Percentagem mascu1ina 71.1 71. 2 70.9 67.7 68.4 67.1

Percentagem feminina 28.9 28.8 29.1 32.3 31.6 32.9

aFonte: Direc~ao Gera1 de Estatlstica, 1970-1977, Bo1etim Trimestral
de Estatlstica, Praia.

bDados disponlveis para tres trimestres apenas. Os a1garismos apre
sentados foram ajustados para representar 0 perlodo total usando-se
uma media das taxas dos primeiros tres trimestres.

CDados disponlveis apenas para a primeira metade de 1977. Os a1garis
mos foram dobrados a fim de representar as taxas para 0 800 inteiro.

Quadro V.16
EMIGRA((AO DE CABO VERDE, 1970-1977a

1973h1970 1971 1972 1976b 1977c

Bomens 8,118 9,853 12,777 12,705 2,518 1,258

Mu1heres 3,704 3,873 5,239 4,846 1,252 658

Total 11,822 13,726 18,016 17,551 3,770 1,916

Percentagem mascu1ina 68.7 71. 8 70.9 72.4 66.8 65.7

Percentagem feminina 31. 3 28.2 29.1 27.6 33.2 34.3

aFonte: Direc~io Gera1 de Estatlstica, 1970-1977, Bo1etim Trimestra1
de Estatlstica, Praia

bDados disponlveis para tres trimestres apenas. Os a1garismos apre
sentados foram ajustados para representar 0 perlodo total usando-se
uma media das taxas dos primeiros tres trimestres.

cDados disponlveis apenas para a primeira metade de 1977. Os a1garis
mos foram dobrados a fim de representar as taxas para 0 ano inteiro.
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relacionados. Primeiro, 0 ~ru~o de mulheres em idade de nrocriar,

entre a popula9io,cra relativamente pequeno segundo 0 censo de

1970 (Ve.ja Figura V.l).Conquanto esta percental:\em tenha nossi

vellilente aumentado a medida que a nronorc;ao, relativar.1ente gran

de,de lilulheres entre 10 c 19 anos ia atin~indo a idade de

procriar, 0 aumento ~ moderado uelo facto de que uma nroporC;ao
maior de mulheres,que tinharn entao 35-44 anos, saiu da idade

,
de procriar e que 0 gruno de 20-29 anos,que as sUhstituiu, e

rclativamente nequeno. Segundo, a seca forc;ou 0 povo a nrocu

rar em:9rego em outros lugares, e desc1e 1970 as taxas de emigra

c;ao t~m sido relativamentc altas. Os Quadros V.15 c V.IG c a

Figura V.2 aTJresentam os dados de que se dis"Ooe sobre emigraC;ao

e imigrac50. As taxas, relativamcnte altas, de emigrac;50 duran

te 1970-1972 dcclinaram a nartir de 1973 en resultaco da crise

mundial de energia e 0 correspondente declinio das oTJortunida

des de em,re~o na Europa e elil outros lugares. (Os dados sobre

migracao entre IG73 e 1976 sao quase nio existentes devido a
mudanc;a na administrac;uo). 0 imnacto da emigraC;ao sobre a ta

xa de crescimento nOTJulacional tarnb~m ~ moderado pelo facto de

cerca de 70?~ dos emigra'1.tes serei:l hor::ens.

1\ emigrac;io ~ I:lais a1ta r-as ilhas que farao mais scria

mente afectadas ~ela seca. Esnecialmente atin~ida foi a ilha

de Sao Nicolau,onde os jovens t~m saido em grandes n~meros

para a Rolanda (homens) e Italia (mulheres). Nesta ilha, uma

an~lise de arnostra de dados demograficos revelou que ha UD

considerave1 despovoamento de pessoas em seus anos mais pro
dutivos (Figura V. 3). Este fenoneno pode estar- a ocorrer nos
outros lugares do arqnip~lago, tamb~m. J. colecta e analise de
dados desta natureza'~ uma nrioridade imnortante no nlaneamen
to e na comnreensao do impacto da seca.

c. Ponulacio rural

As estimativas da pODul09ao rural de Cabo Verde Dor ilha

fora~ obtidas das estimativas do DODulacao urbana do DGAI

(Quadro V.17), subtraindo esta do total esti~ado Dara a po

-;Julacao (Quadro V .1S) • DefL1iu-se como iJoDulacao urbana to

do aaue~e de u~a cidade O~ aldeia que tivesse U8a signi=ica-
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tiva actividade economica nao agricola. A menor aldeia inclui

da como centro urbano foi Sal-Rei, na ilha de Boa Vista, com

809 habitantes.
Cerca de 7096 da popula<;:ao caboverdeana mora em areas ru

raise Sao Nicolau e a rnais rural de todas com cerca de 90% de
sua popula<;:ao em areas rurais. Seguern-se-lhe de perto Sfulto

Antao, Fogo, Boa Vista, Brava e Santiago. Em contraste, cerea

de 90~~ da popula<;:ao do Sal e cerca de 80~6 da de Sao Vicente
vivem ern areas urbanas (Quadro V.18).

As ilhas de Santiago, Fogo, Santo Antao e Sao Nicolau

contem aproximadamente 90~~ de toda a popula<;:ao rural de Cabo
Verde, ou seja, 190.419 pessoas (usando a estimativa do DGAI).
A ilha de Santiago tern mais de 52% de todos os habitantes ru
rais do arquipelago, seguida de Santo Antao com 1996, Fogo com

1296 e Sao Nicolau com cerca de 7%. As medidas de desenvolvi

mento agricola deveriarn considerar areas prioritarias estas
quatro ilhas,dada a concentra<;:ao nelas de habitantes rurais.

d. Densidade nonulacional
Em Cabo Verde, a maior densidade populacional encontra-se

na ilha de Sao Vicente, com mais de 194 pessoas por quilometro
quadrado (Quadro V.19). 0 caso de Sao Vicente nao e represen

tativo da distribui<;:ao da popula<;:ao predo~inantemente rural
em Cabo Verde. A popula<;:ao de Sao Vicente esta concentrada na
cidade de Mindelo. A densidade e relativarnente alta em Santia
go e Brava. Boa Vista, por outro lado, tern menos de 7 pessoas
por qUilometro quadrado.

A densidade de popula<;:ao na ilha de Santiago o£erece urn
interesse especial por incluir metade da popula<;:ao do arquipe
lago. Entre os censos de 1930 e 1960, sornente a area a volta
de Cidade Velha e Pedra Badejo tinha taxas de mais de 50 pes-

,
soas por quilometro quadrado. Depois de 1960, a densidade

subiu para 89,2 por quilometro quadrado, e e calculada em
145,3 pessoas por qUilometro quadrado em 1977.

A densidade media de pessoas na area agricola disponivel
e de 5 pessoas por hectare; no ent~lto, ela varia muito de
ilha nara ilha (Quadro V.20).
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Quadro V.17

Centros Urbanos
Cidac1e ou

Nome Aldeia Popula<;ao

(2) (3) (4)
809

Sal-Rei Aldeia 809
1,657

Nova Sintra Aldeia 1,657

5,000
Sao Felipe Cidade 5,000

1,292
Villa do r-laio Aldeia 1,292

6,150
Espargos Aldeia 5,000
Santa Maria Aldeia 1,150

31,383
Praia Cidade 20,883
Assomada Aldeia 5,000
Pedra Badejo Aldeia 4,000
Tarrafal Aldeia 1,500

7,600
Villa das Pombas Aldeia 968
Villa do Porto Novo Aldeia 4,142
Villa Porto do Sal Aldeia 1,343
Villa Ribeira Grande Aldeia 1,147

2,000
Villa Ribeira Brava Aldeia 2,000

32,000
~1indelo Cidade 32,000

87,891

ESTINATIVA DA POPULAGAO URBANA DE CABO VERDE POR ALDEIAS E

CIDADES, E FOR ILHA, 1978a

Sao Nicolau:

Santo Antao:

Spopula9aO urbana significa cidades ou aldeias que desenvolvem signi
ficativa actividade economica nao-agricola. No entanto, parte da po
pula<;ao de cada centro urbano se dedica a agricultura de sUbsistencia,
especialmente nas aldeias. Alem do mais, 0 nUmero de agricultores que
vive nas cidades e aldeias aumentou nos anos recentes devido a seca.
Os agricultores tendem a regressar ao campo durante os anos de boa
precipitac;ao. As estimativas para 1978 baseiam-se em relatorios nao
publicados quer da popula<;ao de 1975, 1976 ou 1977 da Direcqao Geral
da Adm.inistraGao Interna.

Sao Vicente:

Total

Santiago:

Naio:

Sal:

Fogo:

(1)

Boa Vista:

Brava:

Ilha

mm.·.,.'.:.

IW



Quadro V.18
POPULA<;XO TOTAL, URBANA E RURAL, DE CABO VERDE POR ILHA, 1977

Populagao Rural Baseada na:

Estimativa de DGE Estimativa da DGAI

... a (Coluna 1) (Coluna 2)
Populac;ao Total Popula<;ao Parcela do Parcela do

Ilha DGE DGAI Urbana b Popula<;ao Total (%) Populac;ao Total (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Boa Vista 4,133 4,000 809 3,324 71. 8 3,191 79.8
Brava 9,064 6,606 1,657 7,407 81. 7 4,949 74.9
Fogo 33,526 29,692 5,000 28,526 85.1 24,692 83,2

Maio 4,063 4,022 1,292 2,771 68.2 2,730 67.9
~ Sal 7,034 6,790 6,150 884 12.6 640 9.4
m Santiago 147,848 144,000

Santo Antao 49,076 47,473 7,600 41,476 84.5 39,873 84.0
Sao Nicolau 18,491 15,237 2,000 16,491 89.2 13,237 86.9
Sao Vicente 38,741 44,059 32,000 6,741 17.4 ~059 27.4--
Total 312,026 301,879 87,891 224,135 71. 8 213,988 70.9

aDs dados para as colunas 1 e 2 sao as estimativas da popula<;ao total feitas pela DGE e DGAI como
apresentadas no Quadro V.14, colunas 6 e 7 e explicadas na nota de pe de pagina "a" daquele quadro.

bpopulac;ao urbana significa cidades ou aldeias que desenvolvem significativa actividade economica
nao-agrlcola. No entanto, parte da populac;ao de cada centro urbano se dedica a agricultura de
sUbsistencia, especialmente nas aldeias. Alem do mais, 0 nnmero de agricultores que vive nas
cidades e aldeias aumentou nos anos recentes devido a seca. Os agricultores tendem a regressar
ao campo durante os anos de boa precipitac;ao.

-------------------
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Quadro V.19

AREA TOTAL E AREA AGRiCOLA ID1 CABO VERDE, 1978 (Hectares)

( b Parcela de

Area a
AgrJ.cola .area agricola

no total
Ilha total Total Sequeiro Regadio (2 + 1)

(1) ( 2) ( 3) (4) (5) (6)

Boa Vista 62,000 482 480 2 0.8

Brava 6,740 570 540 30 8.5

Fogo 47,60-0 14,237 14,231 6 29.9

~laio 26,900 823 806 17 3.1

Sal 21,600 0.0

Santiago 99,090 31,980 31,030 950 32.3

Santo Antao 77,900 10,157 9,357 800 13.0

Sao Nicolau 38,800 1,634 1,605 29 4.2

Sao Vicente 22,700 168 150 18 0.7

Total 403,330 60,051 58,199 1,852 14.9

aOireC9aO Geral de Estatlstica, 1977, Boletim Trimestral de Estatlstica,
1Q trimestre, Praia, Quadro 2.

bEstas estimativas sao para terra disponivel para produ9ao agricola du
rante periodos de precipita9ao normal e, possivelmente, uso excessivo
da terra durante a seca (mesmo ern ana de boa p1uviosidade) pois os la
vradores evi tam 0 risco. Veja ltlinisterio do Oesenvolvimento Rural,
1977, A Produ9ao Agricola Nacional: Perspectivas para 1977-1978, Praia:
Direc980 Geral ae Agricultura, Silvicultura e Pecu&ria, Quadros VI eVIl.
A area dedicada a agricultura nos relatorios do ~mR excede, de 15 a 20%,
as estimativas do uso real nos ultimos anos da seca, segundo a FAO e
Hargreaves.
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Quadro V.20

DENSIDADE POPULACIONAL POR QUIWHETRO QUADRADO NA AREA TOTAL E NA

AGR1COLA FOR ILHA EH CABO VERDE, 1960, 1970 e 1977a

Territorio Totalb Area AgrIcola
Densidade de Densidade de

Ilha 1960 1970 1977c populaaao Popula~ao
Total Rurale

(1) (2) (3) (4) (5 ) (6)

Boa Vista 5.2 5.6 6.5 829.9 662.0
Brava 126.7 116.6 98.0 1,158.9 868.2
Fogo 53.7 62.4 62.4 208.6 173.4

Maio 9.8 12.8 15.0 488.7 331.7
Sal 12.0 26.1 31.4
Santiago 89.2 130.7 145.3 450.3 352.1

Santo Antao 43.3 57.8 60.9 467.4 392.6
Sao Nico1au 35.5 42.1 39.3 932.5 810.1
Sao Vicente 92.0 139.1 194.1 26,225.6 7,178.0--
Total 49.4 67.6 74.8 502.7 356.3

aBaseado nos Quadros V.14, V.17 e V.19

bColunas 2, 3 e 7 do Quadro V.14, divididas pela coluna 2 do Quadro
V.19, respectivamente.

CAs estimativas de 1977 do DGAI sobre popula~ao (Quadro V.14, coluna 7)
foram usadas no calculo de densidade de popula~ao de 1977. 0 uso das
estimativas d~ DGE (Quadro V.14, coluna 62 tende zeralmente a a~entar
levemente 0 n1vel de densidade da popula~ao.

dIsto e, a densidade da popula~ao total em 1977 em todas as terras agrt
colas. Coluna 7 do Quadro V.14 dividida pela coluna 3 do Quadro V.19.

eIsto e, a densidade da popula~ao rural em terras agrlcolas. Coluna 6
do Quadro V.17 dividida pela coluna do Quadro V.19
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A de~sidade de popula9ao rural nor unidade de terra agri

cola fornece urn Indice anroximado de onde morom os nessoas

rnais pobres no campo. Baixos nlvcis de densidadc sugerem

nlveis relativamente baixos de nrodutividade e renda. As

tr~s princinais ilhas agrlcolas de Fogo, Santiago e Santo An

tao todas t~m densidades relativamentc baixas de popula9ao

rural. Contudo, Santo Antao tern quase 400 pessoas rurais nor

quilornetro quadrado de terra agrIcola, mais do que 0 dobro em

Fogo.

2. Alimentacao

Nao obstante as remessas de alimentos em quantidaces que

se calcula satisfa9am as exigencias,+ r.1Uitos caboverdeanos, a

julgar pela opiniao de assiste:ltes sociais e medicos que foram

entrevistados, acham-se actualmcntc mal alime~tados. As defi

ci~ncias decorrem da variedade e sunrimento restritos de co

mida, de maus hbbitos alimentares e de renda baixa.

a. H&bitos alimentares

A alimentac;ao da maior narte da nopulac;ao rllral de Cabo

Verde consiste na cachuna - liD nrato ~ base de mil~o. A ca

chupa e urn ~rato vers~til reflectindo, ern seu conte~do, 0

berJ-estar ecanorJico das famllias. HEl as char.mdas II cachuna

do pobre" e "cachu";)a do rica". A cachulJa do pohre consis

te de milho, a~la, sal e urn pouca de toucinho ou oleo. Para

melhorar seu valor nutritivo e sabor pode-se adicionar feijaa.

As populac;oes costeiras juntam peixe. As famllias de mais

recursos acrescentam carne ou assos com carne.
As pessoas citadinas, que recebern Urn salario regular,

cornem a "cachupa do rico" que inclui,alem dos ingredientes ja

mencionados, mandioca, carne de porco, bananas e uma norc;ao
de feijao igual a de milho (niranda, 1963). As estimativas

sobre alimentaGao da popula<;ao rural revelao que na maior
. 'narte do tem~o a cachupa consUffilda e a do Dobre.

+ 0 func ion&rio do Pro:;rarna de AlimentaGao r·;tmdial da F_'-\O
'na Praia coordena os alimentos doados a Caoo Verde Dor outras
nacoes. As necessidades medias diarias sao calculadas em
400 Gr&~as de mirlO e 50 gramas de feijao vor pessoa.
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Consumida tres vezes ao dia, nao fornecc quantidade adequada

da calorias, sua prote1na e de baixa qualidade e as gorduras

nao sao suficientes.
o milho e tambem preparado de muitos outros modos: como

xerem (0 grao do milho cozido como se fosse arroz); como
rolao (comido geralmente ao meio dia com leite ou misturado
com batata doce, mandioca ou abobora); como farinha (para
papas e cuscuz); e como camoca (milho torrado). Estes pratos
variam a alimenta9ao, mas durante os per10dos de comida es
cassa eles cedem 0 lugar a cachupa.

o corpo nao fabrica vitaminas, a excep9ao da vitamina D.
Do mesmo modo que os aminoacidos, elas tern de ser fornecidas
pela alimenta9ao. Consequentemente, esta deve ter variedade
suficiente para que uma duzia ou mais de vitaminas sejam for
necidas ao corpo. Uma alimentaGao alta em milho leva a uma
deficiencia de acido nicot1nico (B2) e, portanto, a pelagra.
(Demasiada farinha de trigo ou arroz polido levam a deficien
cias de tiaminae riboflavina). A cachupa do pobre fornece
uma media de apenas 2.170 calorias por pessoa por dia e so
mente 69,2 gramas de prote1na que e, principalmente, de ori
gem vegetal (feijao), faltando-lhe portanto alguns aminoaci
dos importantes necessarios para uma adequada rnanuten9ao r1
sica e para a absor9ao intestinal da cornida consumida. Esta
alimenta9ao e, tambem, deficiente em varias vitaminas e mi
nerais importantes. Em ~pocas de seca, quando 0 feijao e
quase totalmente eliminado da alimenta9ao, e tambem a maior
parte da gordura animal, aumenta sensivelmente a desnutri9ao,
por falta de prote1nas e calorias, havendo outrossim defi
ciencia em vitaminas.

Muitas arvores frutlferas morreram com a seca, e esta
fonte de alimenta9ao, rica em varias vitaminas, deve ter sido

de grande importancia. Por exemplo, a manga fornece grandes
quantidades de vitamina A (3200 miligramas por 100 gramas) e
muitas mangueiras pereceram com a seca.

b. Analise de alimentacao

Estudos recentes e nassados sobre alimentaGao, apresen-

170

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I

I
I····'··'.',\

L

,
tudos abaixo, mostram que 0 conSUr:1O dos caboverdeanos esta

abaixo dos padroes de nutri~ao.

o Quadro V.21 resume as necessidades nutricionais de

urn caboverdeano adulto m~dio e 0 Quadro V.22 apresenta as

necessidades nor gruDos de idade e sexo.

An&lises de campo da situa9ao nutricional de v&rias

comunidades rurais e urhanas em 196G, nas ilhas de Sao Vi

cente, Sal e Sao Nicolau dao ideia da extensao do problema

(Veja Quadro V.23). Do quadro, norem, nao se chega a uma

conclusao clara, por exemnlo, qual das nopula~oes, a rural

e a urbana, est& em melhor au pior situa9ao. Mesmo as co

m~~idades ern zonas de pesca nao se anresentam como tendo

uma vantagem anreci&vel quanto ao consumo de nroteinas. To-

das as comunidades estudadas achavam-se em desvantagem em

pelo menos urn componente nutricional, e em alguns comnonentes

Dor margem minima. 0 nrofessor Jorge Janz, nutrologo do Insti

tuto de Nedicina Tropical, em Portugal, auos urn estudo de

10 anos das popula90es de Fogo e Sao ~!icolau, concluiu que

aquelas se acharn nurn estado habitual de desnutri9ao crenico.

Em zonas isoladas do arquipelago, os pro~lemas nutricionais
-sao esnecialmente significativos. Nas altitudes mais e1eva-

das em Pogo h& serios casos endemicos de bacio, de desnutri

c;ao nroteico-ca1orica, de insuficiencia de vitarninas A,

comn1exo-B e ferro.

NECESSIDADES

Quadro V.21

NUTRICIONAIS DE UN ADULTO i\!EDIO
CABOVERDE.ANOa

E····'·d
i"

Ca10rias 2.800
Carboidrato 420 g
Gordura 93 g
Proteina 72,5 g
C&lcio 0,8 g
Ferro 12 mg
Vitamina A 1,5 mg ou 5000 IU
Tiamina 1,6 mg
Ribof1avina 1,6 mg
Acido nicotinico (82) 16 mg
Acido ascerbico 75 mg

Fonte: ~Iinisterio da Saude e Assuntos Sociais,,
1978, Inouerito Nutriciona1. Praia.

aIdade, 30; peso, 63 kg; altura, 1,70 o.
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Quadro V.22

NUTRI<;lO NECESsARIA POR IOADE E SEXO (PADROES CABO-VERDIANOS)a

Grupo Etario Ca10rias proteina(g) Ca(mg) Fe(mg) A(mg) B1(mg) B2(mg) PP(mg) C(mg)

Crianr;as

folenos de 1 ano 812 27.5 976 12.8 0.6 0.4 0.5 4.3 50.2

1-3 anos 1,372 31. 2 800 12.8 0.5 0.7 0.7 7.2 50.2

4-6 anos 1,820 39.2 800 12.8 0.6 0.9 1.0 9.8 50.2

7-9 anOB 2,184 49.3 800 12.8 0.9 1.2 1.2 11. 7 50.2

Rapazes
10-12 anos 2,604 58.7 1,152 12.8 .2 1.3 1.4 14.0 50.2

....
13-15 anos 2,912 72.5 1,152 23.2 1.5 1.6 1.5 15.3 75.0".1

l\:l
16-19 anos 3,080 74.7 1,152 12.0 1.5 1.6 1.5 16.4 75.0

Raparigas
10-12 anos 2,352 56.6 1,152 12.0 1.2 1.2 1.2 12.4 50.2

13-15 anos 2,492 61.0 1,152 30.8 1.5 1.3 1.3 13.3 75.0

16-19 anos 2,324 58.7 1,152 36.0 1.5 1.2 1.2 12.3 75.0

Adu1tos mascu1inos 2,800 72 .5 800 12.0 1.5 1.6 1.6 16.0 75.0

Adu1tos femininos 2,212 56.6 800 36.0 1.5 1.2 1.2 11.7 75.0

Mu1heres gestantes 2,548 74.7 1,952 12.0 1.5 1.3 1.3 13.6 125.2

Mu1heres 1actantes 2,744 90.0 1,952 12.0 2.4 1.5 1.5 14.7 125.2

Fonte: Ministerio de Saude e Assuntos Sociais, 1978, Inquerito Nutriciona1, Praia.- ----_.. __ .. _-~- .-_..•_,,--- '.. .

---------~---------
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Quadro V.23

CONSUr-1O DIARIO PER CAPITA DE PRINCIPAlS NUTRINENTOS EN OITO COHUNIDADES, 1966a

Sao Vicente Sao Nico1au

Cidade Sa1amansa Sao Pedro Nadeira1 Sal Cidade Rural Pesqueira

Ca10rias 2,188 2,591 1,652 3,512 2,415 2,685 2,275 1,910

Proteina animal (g) 7.3 18.8 6.4 2.1 5.0 17.7 5.2 U.5

Proteina vegetal (g) 72.3 52.5 34.5 72.4 63.1 69.0 62.5 52.5

C{l1cio (mg) 412.3 136.6 42.7 410.05 192.6 465.0 265.5 278.0

Ji'os foro (mg) 1,243 541 265 1,022 1,276 ? ? ?

Ferro (mg) - 10.95 7.15 15.85 21.9 19.0 15.6 13.5
I-'
j Vitamina A (I.U.) 1,014 2,102 1,054 3,505 1,842 1,865 875 809

Tiamina (mg) 1.6 2.2 1.2 3.6 2.1 2.59 2.29 1. 89

Ribof1avina (mg) 1.0 1.14 0.945 2.0 0.889 1.14 0.935 0.69

Acido nicotinico (B2) (mg) 8.5 12.4 6.1 17.55 8.2 15.9 9.75 9.78

Acido ascorbico (C) (mg) 3.9 33.45 4.45 45/75 2.5 65.6 18.4 25.0

all. Teixeira de Souza, 1966, "llib1iografia Nutriciona1 de Cabo Verde," Jorna1 do ~1edico 61: 176-178.



Quadro V.24

DEFICI~NCIAS DE NUTRIC;XO NilllA AJoIOSTRA DE POPULAC;XO, 1973a

Grupo etario
Mu1heres

0-6 7-14 Lactantes Gestantes Total

Numero examinado 5,326 3,718 831 525 9,860

Percentagem dos que sofrem deficiencias

Desnutri~ao moderada de 24 38 15 8 27
protelna-ea1oria

Edemas - - 1 23 10
.....

Desnutrl~ao severa de 2 2 3 2 2--J
.po prote1na-ca1oria

Anemia moderada 6 7 15 30 8

Anemia severa 3 1 3 11 3

Deficiencia de vitamina A 7 15 6 6 9

Deficiencia de iodo (bocio) 0.1 2 4 5 1

Deficiencia de vitamina C 1 16 12 9 7

Deficiencia de fluor - 4 - - 1

Deficiencia de vitamina B2 4 9 1 2 5

Deficiencia de vitamina D 5 4 - - 4

~ados do Ninisterio de Saude e Assuntos Sociais, 1978, Inquerito Nutriciona1, Praia

--------~---~~-~~--
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Uma analise mais recente da nopulaGao de Cabo Verde, co

brindo todas as ilhas, foi realizada em 1973 (Quadro V.24).

Resultados nreliminares dao a entender que aumentou a desnu

triGao nroteico-ca16rica em relaGao a c£lculos anteriores, e

que ela e especialmente seria nas crianGas. Outrossim, ane

mia e urn problema serio entre as mulheres lactantes e gestan

tes.

c. Nutricao e renda
Segundo a polltica do governo, a maior parte dos alimen

tos dados por outras naG5es e vendido atraves do EMPA, a pre

GOs fixos (por exem~lo, 0 milho, no inlcio de 1978, custava

5 escudos por litro em todos os pontos das ilhas). Para que

esta linha de aCGao funcione de modo equitativo, 0 governo

deve dar emprego aos mais necessitados e, pelo menos, a urn

membro de cada familia, e na realidade este e 0 princinal
principio orientador para emprego nos nrojectos de ooras ml
blicas. Os salarios, no entanto, uarecem baixos em relaGao

ao custo da alimentaGao e, provavelmente, exnlica em parte

o estado de subnutriGao de que a ponulaGao, como urn todo, so

free A cachupa do pobre cllstaria a uma familia urn minimo de

28,15 escudos por dia nao contando 0 custo do combustivel,

f6sforos, sal e outros elementos necessarios. 0 salario di£
rio de uma mulher em~regada em ohras publicas e de 30 escudos

nor dia, e 0 dos homens em trabalho nao esnecializado, e de
40 escudos. Pedreiros bons ganham ate 60 escudos. ~ diflcil
de compreender como se arranjam as familias chefiadas nor
Q~a mulher; e mesmo aquelas chefiadas ~or urn hornem tern difi
culdade seria de fazer face as necessidades mais basicas do
dia-a-dia. Alem disso, a cachuna nao oferece nutriGao sufi
ciente a mulheres lactantes ou gestantes e aOS homens adultos
trabalhando em obras pUblicas. Calculou-se que 0 tra!Jalho na

construGao de estradas e diques exige mil calorias adicionais
por dia acima da energia exigida eel trabalhos agrlcolas (Ban-

i\' dO 1 la~6)co 1!un 1 a , ~ ~ ( •
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3. Saude.

Dada a falta de pessoal medico adequado na maior parte da

historia das ilhas, a situa~ao de saude da popula9ao e extraor
dinariamente boa. Ate recentemente, em rnuitas das ilhas nao

havia medicos e boa parte da popula~ao nao tinha acesso nem a

enfermeiras rurais.

a. Mortalidade
As causas principais dos obitos parecern ser, entre os

adultos, doen~as do cora980 e entre' crian~as doen~as intesti

nais, perinatais e pneumonia (Quadro V.25). Em anos recentes
as doen~as dos bronquios e dos intestinos tern causado menos

mortes e tern havido urn decllnio geral de mortalidade. Isto faz
supor que mais nessoas morrem de velhice do que de doen~a, com
urn decllnio nas taxas de mortalidade.

Urn numero elevado de mortes resulta de quei~aduras graves
e acidentes. Os tectos baixos de nalha das cozinhas tendem a
pegar fogo. A agua para extinguir 0 fogo e escassa e os ven
tos constantes ajudam as chamas. Mortes por quedas acidentais
e uma ocorrencia cornum. Os medicos comentaram que 0 problema
se verifica especialmente em Santo Antao.

A mortalidade infantil e urn lndice especialmente delicado

em questoes de saude, pois que reflecte desnutri~ao, falta de
espa~o, falta de cuidados sanitarios e falta de conhecimento
das causas da doen9a. As taxas de mortalidade infantil em
Cabo Verde tern oscilado, ha duas decadas, a volta de 100 por
1000 nascimentos. Esta cifra e relativamente elevada mas con
sideravelmente mais baixa do que na nrimeira rnetade deste se
culo (Veja Quadro V.26). As causas princinais sao: gastren
terite (40%); doen~as infantis como varicela, sarampo, dif
teria (229~); doen9as resniratorias (10%); tetano umbilical
(6%); doengas de neonatos (6,5%); e outras (15,5%) (Ministe
rio da Saude e Assuntos Sociais, 1977). Esnecialmente impor
ta~te nas ta~as de mortalidade infantil e a morte perinatal -
i.e., 0 perfodo entre 0 setioo mes de desenvolvi~ento uterino
e 0 setimo dia anos 0 nascimento. Em Sa~to Antao a taxa de
mortalidade nerinatal e de cerca de 9~b.
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Quadro V.25
6BlTOS FOR CAUSAS, 1971-1976a

Doen~a diagnosticada 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Tubercu10se 9 14 9 14 14 8
P . bneumon1a 65 56 59 36 49 66

Bronquite 24 6 15 15 12 11

Gastrenteriteb
330 44 84 53 39 21

Disenteria 12 2 6 5 8 4

Meningiteb
4 6 15 16 5 7

Sarampob 6 7 4 10 7 5

Defeitos congenitos 15 15 11 20 13 12

Doen~as perinatais 64 78 50 33 51 71

Doen~as do cora¢aoc 74 54 69 48 50 51

Cirrose hepatica 6 4 4 2 2 3

Queimaduras 15 17 22 19 17 16

Doen~as infecciosas e 29 16 9 15 29 15
paras!ticas

Tumores ma1ignos 51 27 27 23 19 33- -
Total 1027 698 868 671 731 699

aDados da Direc y80 Gera1 de Estat!stica, Bo1etim Trimestral de
Estat!stica, 1971-76, Praia.

bSobretudo crian~as

cSobretudo mu1heres acima de 50 anos de idade.
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b. Doencas
Malaria. Ainda em 1961 havia 100.000 pessoas atacadas de

malaria, ou seja 50~b da populac;ao total. Ate 1952, 20 a 30~h

das mortes eram atribuidos a malaria na ilha de Santiago

(Amaral, 1964).

Uma decidida campanha para extirpar a malaria das ilhas
no decenio de 1960 foi altarnente bern sucedida. De inicio,

pensava-se que a doen9a tinha sido totalmente erradicada, mas
no decenio de 1970 notou-se 0 seu reaparecimento. Sao respon
saveis por esta persistencia,a imigrac;ao de pessoas da Africa
Ocidental atacadas da doenc;a e a continua existencia do mos
quito. Urn foco importante da doenc;a e na regiao central da
ilha de Santiago, onde se reunem os concelhos de Santa Catari-

,
na e Santa Cruz. Em 1978 verificaram-se ate 50 casos por sema-

na.
Leura. A lepra esta confinada as ilhas-de Fogo e Santo

Antao. Ern 1961, numa amostragem da popula9ao do Fogo, consta
tou-se que quase urn quarto estava sofrendo do mal (i.e, uma in

cidencia de 18 por mil); a maioria das pessoas atacadas estava
na faixa etaria de 21 a 50 (Pinto, 1961). Felizmente as forroas
de lepra encontradas eram as rnais benignas e menos contagiosas.
A unica outra ilha com uma incidencia relativamente alta da do
enc;a e Santo Antao com 7,04 por mil, com a mesma distribuic;ao
etaria. Nao forarn encontrados casos em Sao Nicolau, r·:aio e
Sal. As taxas de infecc;ao eram baixas na Brava, Santiago e Sao
Vicente. A doenc;a ainda persiste hoje. Os leprosos sao evita
dos uelo resto da populac;ao e este isolamento exnlica em parte
a falta de cuidados medicos e a persistencia da doenc;a nestas
duas ilhas.

Ancilostomiase. Parece ser prevalente em Sao Nicolau,
Santiago e Brava. Este parasita requer temperaturas entre 250

e 300 C e uma precinitac;ao minima de 150 ~m. E uma das doenc;as
naraslticas de que sofre toda a humanidade. Ela resulta da

infecc;ao por nematoides, geralmente atraves da sola do nee 0
resultado mais importante da doenc;a e anemia cronica. 0 uni-

,
co modo eficaz de combater a doenc;a e construindo latrinas,
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bAnos de seca e a ultima fome de vulto.

Quadro V.26

~DRTALIDADE INFANTIL, 1912-1975

I

Mortes por Hortes por
r-lilhar Ano l-filhar

220.6 1963 109.7

174.2 1964 85.3

117.9 1965 76.7

1550.0 1966 83.6

217.6 1967 99.9

206.7 1968 91. 7

223.4 1969 123.1

317.9 1970 95.0

268.7 1971 130.9

542.9 1972 90.9

428.6 1973 110.6

203.9 1974 78.9

130.7 1975 103.9

106.1

Ano

,

1912a

1913

1915

1920

1927

1931

1937

1943

1946

1947b

1948b

1949

1950

1962c

C~tinisterio de Saude e Assuntos Sociais., 1976, Estrategia Nacional
de Saude, Praia.

aAlexandre Sarmento, 1959, Aspectos e EvoluQ8o da Mortalidade no
Arguipelago de Cabo Verde, Anais Inst. Mad. Tron. 16:229-266.

liil
Ii

I'll
J,m

179



180

aFonte: ~linisterio da Saude e Assuntos Sociais, 1978.

bVinte e seis medicos sao estrangeiros; 22 caboverdiffil0s.

incentivando 0 usc do ca19ado e, acima de tudo, melhorando a

situa9aO ~conoQica da popula9aO atacada.

c. Instala90es e serviGos medicos
Estes se acham concentrados em to1indelo e Praia (Quadro

V.27), onde se situam os dois maiores hospitais e se encon
tra a maior parte do pessoal medico (Quadro V.28). Hospitais

menores e numerosos postos sanitarios sao as facilidades de
que as outras ilhas dispoem. Recentemente, medicos e outro

pessoal medico de outras na90es vieram aumentar 0 contingente
local, de modo que actualmente" a situac;:ao em Cabo Verde e fa
voravel se comparada com outros palses em desenvolvimento,
com uma media de urn medico por 7.000 aproximadamente.

A medicina tradicional desempenha urn papel importante.
Sao usadas ervas medicinais, muitas de origem portuguesa, e

ha 0 habito de sangrar, 0 usc de dietas especiais, e 0 usc de
uma pomada feita de terra, esterco de cavalo e tabaco no cor
dao umbilical dos recem-nascidos para afastar 0 mau olhado
(mas a causa do tetano umbilical).

Postos l'te-b Enfer-
Hospitais Leitos sanitarios dicos meiros

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

12
4

33

4

8

2

4

60

2

129

13

1

18
1

3

1

21

48

3

8

2

3

2

5

2

8

1

34

57

13

156

7

81
2

6

314

4

6407

1

1

1

2

1

1

Quadro V.27
INSTALAGOES ~mDICAS ~'1 CABO VERDEa

Total

Brava

Santo Antao
Sao Nicolau
Sao Vicente
Sal
Fogo
Boa Vista

Local

Santiago
!'laio
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Quadro V.28

PESSOAL r-r~DICO EH CABO VERDEa

Farma- Enfer- Assistentes Radio- Assistentes Anestesio- Tecnicos
~tedicosb ceuticos meiros de Enfermagem logistas de Farmacia logistas de Labora- Outros

torio

Santiago 19

Sao Vicente 18

Santo Antao 3

Sao Nicolau 1

Sal 1

Boa Vista
Fogo 2

Brava 1

Maio 1
I-- --

(JJ Total 46
I--

4

4

8

39

17

6

3

2

1

2

1

75

29

15

7

1

1

4

3

1

61

1

1

6

3

1

10

1

1

2

2

4

1

2

3

aDados do Ministerio de Sande e Assuntos Sociais, 1978, Relatorio de 1977, Praia.

blnclui medicos bolivianos, cubanos, sovieticos e belgas.
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aFonte: rlinisterio da Saude e Assuntos Sociais, 1977, Profi1 du
Pays, Praia.

Tipo de ajuda

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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2.000
14.314

4.650
59.00e

2.272
22.400

4.220
5.383

28.383

7.540

15.571

3.522

82.350
53.404

115.800

Valor ern
US$

de hospital
.' .

c~rurg~co

Remedios
EA~anSaO de 1aboratorios
Eqrtiname~to de 1abora9ao

farmaceutica

Vacinas

Vacinas, remedios, equi
pamento cirurgico

Remedios
Remedios e equinamento

Quadro V.29

ASSIST~NCIA ESTRANGEIRA NO SECTOR DE SAUDE, 1976a

Cruz Vermelha Romena
Conselho Mundial das

Igrejas

Cruz Vermelha
Republica Democratica

da Alemanha

Instituto de Solida
riedade Caboverdeano

Hungria

Argelia

Doador

0~1S, Comissao de Refu- Vacinas
giados da ONU, UNICEF Remedios

Equipamento

Equipamento

Vefculos
Equipamento para escola

de enfermagem
Equipamento cirurgico
Remedios e equipamento
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,
o governo esta no momento desenvolvendo medicina preventi-

va, em nivel comunitario, nor meio de cursos e cuidados espe

ciais.

As pessoas idosas e aleijadas sao amparadas narcialmente

nelo governo por meio de pagamentos mensais de 300 escudos.

d. Controle da natalidade

Grandes familias sao apreciadas em Cabo Verde e conside

radas pelos pais como uma fonte de seguran9a para a velhice.

No entanto, recentes experiencias com programas de controle da

natalidade dao a entender que esta ideia esta a mudar. Houve

rapida aceita9ao das pilulas anticoncencionais e dos disnositi

vos intra-uterinos em novos programas em Mindelo e Santo Antao,

tanto da parte das mulheres do camno como da cidade.

e. Assistencia estrangeira

Uma boa parte dos melhores cuidados medicos desde 1975 e

o resultado de consideravel contribui9ao de nessoal medico e

assistencia financeira estrangeiros. Cabo Verde tern recebido

ajuda da UNICEF, da Fundac;ao Gulbenkian, d~ Comissao de Refu

giados da ONU, da Alemenha Oriental, da Cruz Vermelha, da Or

ganiza9ao ~lundial da Saude, da Argedia, do Conselho riundial

das Igrejas, dos Adventistas, da Hungria, Cuba, Russia e do

Instituto de Solidariedade Caboverdeano. 0 Quadro V.29 mostra

algumas das ajudas prestadas em 1975 as ilhas de Cabo Verde.

4. Educacao

a. Reforma do ensino
o actual governo vern, desc1e 1975, tomando graades medidas

para snperar 0 legado de descaso colonial, sobretudo as altas

taxas de analfabetismo, uma educa9ao orientada no sentido eu
rODeu, escolas secundarias muito limitadas, pouces e mal

treinados orofessores e, ~raticamente, ?alta de ensino tecnico

Drofissional. 0 nrograma actual de reforma de ensino consiste

nUl:l nunero de medidas qlle, en ultima 8J."1alise, afectarao tanto

a canacidade da ponula9ao rural nu~ sentido de maior nroduti

vidade como 0 nunero e eficacia do nessoal tecnico que traba

Iha em desenvolvi2ento rural.
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Vma meta prioritaria e ambiciosa e a educa~ao nrimaria
universal, de 4 anos de ensino. As matriculas na escola pri

maria quase duplicara~ desde 1071, pas sando de 45.000 a mais
( ,

de 70.000 alunos. No mesmo perlodo de tempo, 0 numero de esco-
las primarias, quase todas pUblicas, aumentou de 291 a 475.

Estao sendo preparados livros de leitura e outros mate

riais de instru~ao orientados para a historia e cultura de
Cabo Verde e para as coisas praticas da vida caboverdeana.

A educa~ao de adultos ainda em estagio preparatorio, tern
por fim proporcionar uma educa~ao basica e facilitar 0 acesso
a escola secundaria e a tecnico-profissional.

As escolas medias, ou ciclos preparatorios, foram cria-
das em todas as ilhas, e darao no futuro uma matricula mais
elevada nas escolas secundarias. A matricula em 1976 era

apenas de 5.600, menos de 10% dos jovens na faixa etaria cor
respondente. Ha poucos e inadequadamente treinados professo
res secundarios e isso no momento constitui urn grande obstaculo.

Educa9ao nos-secundaria so node ser obtida fora das ilhas.
A maioria dos estudantes vai para Portugal; alguns te~ ido para
a Alemanha e Brasil. Os estudantes escolhem de preferencia me-

,
dicina e engenharia, incluindo urn grande numero a estudar enge-
nharia de nivel tecnico.

b. Instrucao em ciencias a~ricolas
I

o Quadro V.33 dn 0 nu~ero de estudantes no exterior, no
Qomento, a anerfei90ar-se em areas julgadas releva~tes ao sec
tor agricola, pelo ~IDR. Houve urn pequeno declinio no numero
dos que come~am agronomia e, comparando com engenharia, ha re
lativamente poucos estuda~tes em ciencias agricolas.

As qualifica90es para 0 quadro de nessoal do ~IDR seguem

o sistema educativo portugues no sector de agrono~ia, como se
ve no Quadro V.34.
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3,265

1974

Quadro V.30
EDUCAGl0 SECUNDARIA A PARTIR DE 1974a

No. de estudantes no ensino preparatorio

No. de estudantes no ensino tecnico
profissiona1, comercia1 e de'
forma~ao de professores

336

1975

4,263

498

1976

5,600

680

Quadro V.31
INSTALAGOES DE ENSINO E ~MERO DE ESTUDANTES, CABO VERDE, 1976a

aDados fornecidos pe1a Secretaria de Estatlstica, 1978, Praia, de um co
municado recebido do Ministerio de Educa~ao.

bD d - d" c"a os nao ~spon~ve~s.

No. de estudantes no Liceu

No. de professores de ensino preparatorio

No. de professores de ensino tecnico-
profissiona1 e de forma~ao de
professores

No. de professores 1iceais

1,467

b

b

b

1,839

128

29

71

2,400

215

40

107

Frequencia
Institui~oes de

Rurais urbanas Total a1unos

Esco1a primaria 459 18 477 61,000b

Esco1a secundaria: Total 9 7 16 8,680

Preparatoria ( 8) ( 4) ( 12) (5,600)

Liceu ' (1) ( 2) ( 3) (2,400)

Tecnico-profissiona1 ( 1) (1) (680)

Forma~ao de professores 1 2 3 362- -

Total 469 27 496 70,042

aFonte: Ministerio da Saude e Assuntos Sociais, 1976, Estrategia Nacio
na1 de Saude, Praia.

b70 •000 em 1977.

185



Quadro V.32

ESTUD1~rTES CABO-VERDI.~OS NO EA~ERIOR

f\Iedicina
Tecnologia Medica
Enfermagem
Parteira
Analista
Psicologia
Agronomia
Geologia
Hidrologia
Medicina Veterinaria
Engenharia Civil

Engenharia Electrica
Engenharia Mecanica
Engenharia de Ninas
Geografia
Curso de Tecnico Agricola
Assistente Tecnico de Engenharia
Assistente Tecnico de Engenharia Electrica
Assistente Tecnico de Engenharia Mecanica
Assistente Tecnico de Motores Maritirnos
Assistente Tecnico de Engenharia Civil
Assistente Tecnico de Engenharia de r·iinas
Telecomunicac;;oes
Mecanicos de AViac;;ao
Pilotos (Marinha e AViac;;io)
Economia
Direito

Professorado
Belas Artes
Secretariado
!·lusica
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Numero

Quadro V.32 (Continua~ao)

lUi.I

I

Contabi1idade

Tecnico de,Radiote1efonia

Socio1ogia

Servic;:o Social

Administra9ao Publica

Bio1ogia

Hatematica

Forma9ao de Professores

Educa9ao Pre-esco1ar

Educa<;ao Ii'l.sica

Historia

1975-1976

3

1

1

2

3

11

4

1976-1977

5

2

8

4

2

l\1inisterio da Saude e Assuntos Sociais, 1977, Estrategia
Naciona1 de Saude, Praia, p. 37.

lil.·•. ::
Ii

1·
··i.TII.1

1'1.1
:11

Frances

offcios:

Fonte:

Traba1hac1or em constru<;ao

Cana1izador
E1ectricista
r,ledinico

4

5

5

5

5

2
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Quadro V. 33

ESTUDANTES CABO-VERDIANOS ESTUDANDO NO EXTERIOR EN
CURSOS RELACIONADOS AO DESENVOLVI~mNTO AGRiCOLA

l-Iatrlcula
Area de estudo 1975-1976 1976-1977 1977-1978 Total

Veterinaria 4 2 4 6

Agronomia 4 3 2 9

Engenharia Civil 8 32 2 42

Engenharia Mecanica 1 1 1 3

Economia 7 15 10 32

Regente Agricola 7 0 7

Tecnico de Engenharia 24 23 47

Curso Medio Agropecuaria 8 8

Engenharia Hidraulica 1 1

ltlecanica (Geral) 3 3

Geografia 1 1

I"laquinista 2 2

Administrac;ao de Empresas 1 1

Hidrologia 3 3

Fonte: ltfinisterio do Desenvolvimento Rural.
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Quadro V.34

NUT-lEHO DE ANOS DE p~EPArU\c1l.o NA AnEl\ D::~

AG:10NOi':IA PA:RA OS DIF~-:RENTES NfvEIS DE PI~SSOAL DO f·iDR

3

Canataz
Practico
AGrlco1a

Dcsi~naGao de Nive1

En~enheiro

Tecnico" , ..tlgrarlo
Enp::cnheiro

Agronomo

aAumentado recentcmente para 7 anos, em Portugal.

,
Escola pr i.mar ia 1- 4: 4

Liceu 7 5a 2

Universidadc 5 2 ou 3 2

Esco1a teclJ.ico-
nrofissiona1

5. Hahi tacao

A habita9aO C urn indicador importante da sjtua9ao economica

entre os caboverdeanos norque, assim que a renda aumenta, 0 DOVO

imediatamente me1hora as suas casas. ~ notave1 encontrar em

a1deias remotas casas pintadas de cores c1aras, com tetos detelha,

o que geralmente indica 0 recebimento de remessas do exterior.

As habita90es rurais em Cabo Verde sao re1ativamente Va

dronizadas. As casas circulares que se costumava encontrar em

Cabo Verde,e que testemu~havam a descendencia ai'ricana da Donula

~aO~qUaSe desapareceram ~or comn1eto. Ainda sao encontradas

mas como areas de armazenamento de cer'eais, ou como cozinhas

ad~acentes a casa. A maioria das casas hoje sao rectangu1ares,

de naredes de nedra, e de lL~a ou duas divisoes. As naredes

teo ce 45 a SO cm de ~rossura. Os te1hados sao ~eralmente de

nalhe, do ~a~a90 ea ca~2 sacari~a ou :ol~as de naloeira, mas

o~serva-se ue n~~ero cada ve2 Qaior de telhados de telha.

Os custos da cOT).strucao de casas e ho~e iJastan,te alto 0 Cac1a

tijolo custa 20 csc~dos e mesmo uma ~eque~a casa ~recisa de U~

Dinino de 7CO tijolos. Os sUDortes de ~adeira, que devem ser
~ , -iDDortados da nfrica continental, tanbe~ sao caros (5 escudos

I·
····;
-d

I"·;
111j
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por pe linear). As paredes de nedra nodem tamoem sair disnen

diosas se 0 dono tern de contratar urn nedreiro e~~erimentado.

As casas tern uma cozinha senarada coberta por vezes de
lata para diminuir 0 perigo de incendio. Encontra-se muito
nouca mobilia nas casas rurais em ~eral. Dma pequena mesa,
urn banco e esteiras que servem como camas, estes sao os itens
que geralmente se encontram ali.

No campo, 0 cenario da povoac;ao e de' casas disnersas, em
parte !Jorque 0 terreno declivoso impede agrunamentos de habi

taGoes. As casas localizarn-se de modo a evitar as torrentes
das chuvas fortes, em areas de declives marcados,e em situac;ao
de evitar 0 perigo das rochas que so soltam.

6. Cultura e sociedade
ca. Lln~ua

Pelo menos desde os primeiros anos do seculo XIX, 0

crioulo tern sido 0 veiculo de expressao nredominante entre os
ccahoverdeanos. Nui tas crianc;as anrendem a 11ngua portuguesa

comum somente na escola primaria. 90% aproximadamente do voca
bulario deriva de etimos portugueses (Meintel, 1977). 0 criou-

, ,
10, do modo como e falado norrnalmente pelos caboverdea~os, e
dificil de ser entendido pelo recem-chegado. Palavras deriva
das do portugues adquirern significados novas e e)~ressoes ar
caicas retern seus significados originais. Alusoes tomam urn
significado obscuro e cornplexo, transmitindo urn sentido dife
rente de tempo e atitudes.

o vocabulario do falar crioulo indica urn sentido
"nos/eles" de diferenciacao e uma leve tendencia a dar urn
valor mais alto ao que e tipicamente caboverdeano. Referem-se

" Cao portugues como "llngua 'strangeira" ao passe que se referem
ao crioulo como a lingua "caboverdeana". Os caboverdeanos
preferem usar 0 crioulo em casa e eo todas as situac;oes onde
, , . - ,
e necessarla uma eA~ressao emocional. Bilingualismo e comUD
e os caboverdianos nassam de urn linguajar a outro deuendendo

da pessoa COQ quen estao a falar. A "oorna" (uDa cancao
lenta e melancolica acompa~hada por instrumentos de corda) e
anontada cooo uma demonstrac;ao do tino de sentiwentos que
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nao se nodem exnrimir hem em Dortugues comurn.

o ialar crioulo esta na raiz da diferencia~ao ctnica do

arquinclago, -pois que a maior narte das e~mressoes deste

etnicismo saoverlJais: cantigas irnnrovisadas cantadas pelas

mulheres, urn tino de chamada/resnosta que se encontra em va

rias nartes da Africa Ocidental (batuoue); haladas tristes

cantadas nos funerais ([!:uizas); can~oes Doeticas acompanha

das a Guitarra, bandolim e violino (mornas); e contos nopu
lares con ~ersonagens caracterlsticos e diferentes, como os

do Nho Lobo -- nsados nara ensinar a dLferen9a entre CO;TInor

tamento social e anti-social. Estu tradiGao oral nroduziu
una cuI tura altamente verbal e UD 1)01':1 numero de Doetas e

escritores autodidatas anesar das altas taxas de ana~fabe-

<tismo que nredominam no DUlS.

b. Or7,anizacao social

A orgnniza9ao socia~ da sociedade de Cabo Verde foi,

atravcs dos tempos, influe~ciadn nelo suI de Portugal, que

e caracterizada nelos latifundios, fracas la90s de nareotes
co e matriarcado (Dias, 1981), e tamocD Delos efeitos da es

cravidao.

Duas princinais classes sociais se desenvolveram em Ca

bo Verde: os senhores e os escravos. Os senhores era~ eu

roneus de varias nacionalidndes (portugueses, italianos,

esnanhois) e de diferentes origens. A maioria nao provinha

da nobreza; ao contr&rio,eram marinheiros, prisioneiros,
judeus sefarditas, e outros enviados para oeunar as vastas
terras do imperio portuguese Em breve os escravos for8aram

, -uoa ~arte consideravel da popula~ao, nor exel':1~lo, em 1752

havia 87, 3)~ de nretos cor:tra 12,7% de euroneus.

As crian~as ~esti~as, ~ilhos de euroneus e Dulheres
escravas eram, al[;Umas vezes, 8D..i"1tidos COr:l0 escravos, ~:as er:J

191
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~eciario cresceu.

oDort~nidade de educar-se e de ryartici~ar ~as ocu~aGoes. co~

l~~l<+l·~OS e tl·n~a~ a...... ,,~ v.... .1 .... 4. 101

... -a sua li~erdade e a DrOryOrCaoo teono l as escravos o~tivera~

~. - -
q~e a ~lscl;e~acao contin~a~a, a nronorcao dcste ~r~no i~ter-

suitos cases er~ tratados eono iilhos



A denressao economica de 192~-1033 em todo 0 mundo, junta

mente com a riqueza acumulada pelos emigrantes entre as anos

de 1850 a 1940, anroximadamente, deu e~ resultado uma socicdade
de tres camadas: (1) uma burguesia,que consistia em cerca ee
I ou 2% da populaGao total,composta de donos de terras, comerciar.

tes por atacado, nrofi~sionais e funcionarios do governo;
(2) uma classe media que poderia ser chamada de "petite bour
geoisie" que consistia em 3 a 4% da populayao total e composta

de negociantes a retalho,pequenos ~ronrietarios, funcionarios
pUblicos de menos categoria; e (3) a grande massa da populaGao
rural composta de rendeiros, meeiros e assalariados.

c. Estrutura familial
A estrutura familial em Cabo Verde reflecte 0 longo perIo

do de escravidao, e uma recorrcncia de secas ciclicas que for

9avam muitas pessoas, especialmente os homens, a procurar sohre
viver em outros lugares,dando em resultado urn desequilibrio na
proporGao.entre hornens e mulheres. A famIlia nas ilhas ~assou

a urn re~ime de coabitaG8.o de urn ho~em e um~ mulher e com as
crian9as partilhan~o todas de direitos iguais, quer fossern legl

timas ou nao. Os la90s nao sanguineos se tornaram la90s impor
tantes de parentesco. Eram comuns as unioes irregulares, e era
de esperar-se que os homens, ricos ou pObres, tivessem mais de
urna mulher com a qual mantinham contacto regular. A comunidade
nao somente aceitava a existencia destas unioes mas tomava urn
interesse especial na protecGao dos filhos.

d. ReliP:jiao
A vasta maioria de caboverdeanos sao catolicoso Havia em

1978 40 padres e 54 freiras em Cabo Verde. Ha uma crescente
aceitaGao do protestantismo. As denomina90es mais difundidas
sao os Nazarenos e os Adventistas do Setimo Dia. Urn esforGo
Iugaz para introduzir a religiao Baha'i teve pouco sucesso
entre a populaG8.o e nao foi bern visto pelas autoridades civis
locais (Monteiro, 1974).

Urn tipo de associaGao religiosa de origem da Africa oci
dental, conhecida por "tabancas", existe na ilha de Santiago.

Estas sociedades foram criadas para dar assistencia mutua aos
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membros. Dao auxilio em caso de doen9a, constru9ao de casa ou

conscrto, trabalho agricola ou ajuda nas cerimonias do funeral

dos membros (r.'1iranda, 19G3). A estrutura das "tabancas" tern

uma alta hierarquia, com um rei, uma rainha, assistentes reais
e os fi~is. As festividades lembram os candombl~s afro-bras i
leiros mas a semelhan<;a ~ apenas superficial. As tabancas nio
possuem a seria finalidade relir;iosa dos candombles. As festus
ocorrem somente uma vez ao ano e sao basicamente para diverti
mento. Anenas quatro tabancas em Santia[!:o ainda rcalizam suas

cerimonias durante 0 mes de r·iaio.

o apoio do gover.no - 0 Ninisterio de Desenvolvimento
Rural (r;lDR)

1. Organizacao
o NDH e comnosto de nove servi90s organizados em linhas

f . . (Ti" 'T.1.): unClonalS ~'lgtlra,. ~ •
A Direc<;ao-Geral de Agricultura, Silvicultura e Pecu&ria tern

sob sua administra<;ao a protec9ao c produ<;ao de plantas; pro
tec<;ao e saude animal; fomento florestal e opera<;ao e fOr.1ento
das fazendas do estado. Algumas destas fazendas, no cntanto,
as situadas em terras irrigadas, devern tornar-se autonomas.

As principais responsabilidades da Direc<;ao-Geral de Conser
va<;ao e Anroveitamento de Recursos Naturais sao a exnlora9ao e
suprimento de &guas sUbterraneas, a conserva<;ao do solo e da
agua e 0 fomento agricola nor meio do desenvolvimento de infra

estrutura 'l1ara fO";ento da irriga<;ao e cacias hidrograficas. Es
for<;os para conscrva<;ao do solo e da &g-ua foram grandemente au
mentados desde a indenendencia pois que os fundos de emergencia,
doados pela comunidade internacional a fim de c1iminuir 0 imnacto
do. seca, tern sido usados na construc.ao de infra-estruturas flsicas
~ecess&rias ~or ~eio de 'l1rojectos de o~ras nUblicas.

As duas Directorias-Gerais onera~ seliS nrogramas directa
mente da il~a de Santiago. ~o entanto, progro.mas do ~~R ~as

outras ilhas agrlcolas s50 da resnonso.bilidade das Direc95es
~e~io~ais de Agricultura. Estas e:~isteD nara ?ogo e oravo. (com

sede no ?o~o); Boa Vista e :;o.io (com sede er.! Sal-Rei); Santo
Antao e Sao ~icolau.
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e Pecuaria

Produc;ao/
Protec~ao
Vegetal

Produ~ao/
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Boa Vista e Maio
Santo Antao
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Direc9ao dos
Servic;os
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Recursos Naturais

Explorac;ao e
Gestao de
Aguas Subterraneas

Hidroclimatologia e
Conserva9ao do
Solo e Agua

Melhoramentos
Rurais

Fonte: ~Iinisterio da Coordena98o Economica, Dezembro 1977,
Or9amento Geral do Estado para 0 Ano Economico de 1978,
Praia: Direc980 Geral de Finan~as, pp. 113-123; entrevis
tas pessoais com funcion~rios do MDR e relatorios nao
publicados da USAID/Cabo Verde.

aO Centro de Estudos Agrarios deveria comec;ar a funcionar
em fins de 1978.

Figura V.4. Organizac;ao do Ministerio de Desenvolvimento Rural, Cabo Verde, 1978.
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A manutcn9ao e conserto centralizados de equinamento e

vclculos sao feitos ~elo Centro de t~anuten9ao de Equipamentos

com sede em Sao Domingos, na ilha de Santiago (a cerca de 15

quilometros da Praia). 0 centro tern instala90es para todo 0
,

tipo de conserto, incluindo torno rnetalico. Pequenos centros

de rnanuten9ao estao localizados nas outras ilhas C oneram em

conjunto com as Direc90es Regionais, mas os servi90s sao mui
to limitados.

Os v~rios servi90s do MDR dependem da Direccao dos
Servi90s Administrativos; 0 Centro de ~;anuten9ao de Equina
mentos e 0 Gabinete de Cadastro e Inqueritos Rurais, no entan

to, ainda se mantem administrativamente.
o NDR inaugurar~ urn novo Centro de Estudos Agrarios em fins

de 1978, composto de tres divisoes principais. Urna divisao se
ra responsavel pelo desenvo1vimento e realiza9ao de urn prograrna
de investiga9ao para agricultura, com sede em Sao Jorge, na
ilha de Santiago (a 20 km da Praia). Urna segunda divisao tera
a seu cargo a rea1iza9ao de ana1ises de projecto. Pinalmente,
os pIanos actuais estabe1ecem que 0 Gabinete de Cadastro e In

queritos Rurais seja transferido para a sua terceira divisao.

Conquanto seja importante a capacidade de analise de projecto
e a realiza9ao de estudos socio-economicos, nao so importante
mas oportuna tambem, nao havera ainda urn processo claramente
definido para administra9ao sectorial. Urna fun9ao -- formula
9aO e planeamento de directrizes -- vital a administra9ao efi
caz no sector Duhlico em desenvolvimento agrlcola, estara
ainda faltando dentro da actual organiza9ao.

2. Orcamento e enfoaue ·ern prograwas
o or9arnento total 'do ~ID.R para 1978 e 814,5 milhoes, supe

rior a mais de duas vezes os 86,0 milhoes para 1977 (Veja Que
dro 111.8 acima). 0 or9amento total se coopoe de (1) opera

90es, que e usado no financiamento de progr~~as e servi90s ba
sicos em anoio do desenvolvimento agrlcola; e (2) nrogra~as de

eoergencia, destinados a red~zir 0 desemnrego rural e conse
aue~te fo~e e sofrimento associados ~ seca.
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Dados disponiveis indicam que 0 orGamento operacional do

r-IDR para nrogramas basicos e bastante lir.!i tado em comparaGao

a outros sectores,e que esta realmente declinando. Em 1978,

o orGamento de operaGoes, que tipicamente anoia orogramas ha
sicos do MDR, foi reduzido de $1,8 milhoes, seu nivel em 1977,

a 51,4 milhoes, ou 22 por cento (Veja Quadro 111.9 acima).
Todos os outros ministerios (a excepGao do dos Transportes e

Cornunica90es) receberam aumentos nara seus orGamentos de

operaGoes, que sao consideravelmente maiores do que 0 do NDR.

Em 1978, por exemplo, os Ninisterios dn Defesa e SeguranGa

Nacional; 0 da CoordenaGao Economica; e 0 da EducaGao e Cul
tura tinharn 14,8, 16,0 e 18,4 por ceQto, respectivarnente, do

orGarnento total de opera90es em comparaGao a 7,4 ~or cento do
MDR. Este quadro geral harmoniza-se com a experi~ncia de nui
tos paises em desenvolvimento onde os programas basicos a lon

go nrazo ~ara desenvolvimento agricola recebem, geralrnente,

uma prioridade baixa.

O.Centro de HanutenGao de Equinamentos, a DirecGao-Geral
de Agricultura, Silvicultura e Pecuaria e a Direc9ao-Geral de

ConservaGao e Aproveitamento dos Recursos Naturais, cada urn
destes recehe cerca de urn quarto do orGamento de operaGoes;

e 0 Centro de Estudos Agrarios (investigaGao/extensao)
recebe menos de 1 por cento do orGamento de opera90es (Quadro
V.35, coluna 7). Ao mesmo tempo, nao ha. or9amento ~ara ~or

mulaGao de directrizes e planeamento mesmo dentro das divisoes
ex:istentes.

Dois ter90s do orGamento de oneraGoes e destinado a nes
soal, finitos dos quais sao empregac10s temporarios e de baixa
especializaGao. Quase urn terGo do orGamento de operaGoes pa
ra ~essoal se destina a pessoal temporario em 1978 (Quadro

V.35, colunas 3 e 4). Alguns serviGos (nor exemnlo, Conser
va<;ao de Recursos I'.;aturais) atribuiram quase metade do seu

or9amento para pessoal a empregados temnorarios.

a enfoque dos "!'Jrogranas actuais do ~~~ e fortemente a fa
vor de nrojectos de ooras nublicas de emergencia a nrazo curto

destinados a aliviar 0 desemnre~o rural associado a seca. Z~
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'" • d'1978, 0 or9anento para nrogramas de cmer~encla era de ~I3,I

milhoes (comnarado com al)enas Sl,4 milhoes nara onel'ac.oes),

ou mais de 90 nor cento do orc.amento r:;eral do I"inR (Ve,ja Qua

dro 111.9 acirna). Alem disso, a importancia relativa dos

pro~ramas de emergencia aumentou muito rapidamente. Em

1977, os prograoas de emer~encia do MDR estavam or9ados em

somente S4,1 mi1hoes (comparado com 31,8 milhoes para opera

90es), ou 68 por cento do or9amento total do MDR. Assim, 0
orc.amcnto de 1978 para programas de emerg3ncia no NDR aumen

tou em 2IG nor cento, comparado a 22 nor cento de dcc1fnio no

orc.amento de opera90es.
o prolon~amento da seca e 0 corresnondentc e ~rande au

mento no or9amento de emerg3ncia juntos comnuseram 0 efeito

negativo sobre nrogramas de base e a reduc.50 do or9amento na

ra oncrac.oes. 0 orc.a~ento de emcrg~ncia narn obras p~~1icas

e aerninistrado nela Direcc.ao-Geral de Conservac.ao e Anrovei

tamento dos Recursos Naturais, corfl scrvi90s de anoio do Cen

tro de ~;anutenGao de Equinancntos. 0 pessoal dos servic.os de

al1oio tecnico adr.1itidos soh 0 orGaJTIel1to de onerac,oes esta,

t t "f:' t d " 1 .J.. , I' db"consequen emen e, a'as a 0 (0 ~ra~a no e nrogramas .aslcos,

a nrazo mais lonco, e a servic,o dos nrojectos de obras n~~licas

a nrazo curto.

i~ssim, os ryro(;'ramas hasicos lJara desen1701vir:lento agrlcola,
com enfoque no dese~volvimento de uma base cientlfica, e a

transiGD.o order-ada nara um sector mais moderno) ou '~ora":1 reduzi
dos eD sua meta, ou atrasados (co~o no caso do servi90 de in
vestiGayoes -- Centro de Sstudos .\Grarios). Portanto, n redu
c.io no orqaoe~to de onera90es e~ 1078 ~ ~s custns de nrogranas
de Ion~o alcence.

Os nalses cloadores, que cor:tri'Juen con 0 ::;='osso do ;'ina~-

.. + d .. .:l ". d" '1Cl8.:-lCn ... o os nror;ra:,:as ,-,e e:-.1ergenc:!..a, ,e",·erlae CO!1SlCCrar U:.ia
. ""'. . -ass:!..stencla ~alor a nroGrrunes 8. Dra20 ~ais lon~o e nao sooen-

te a medidas de alivio ~ seca que, en~ora necessfrias te~~ora

ria::1ente, nao sao s\.!~icie~1tes na:::-a =o:::c"tar 0 dese'"'.'!olyir::ento
(

ar;rlcola.
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Quadro V.35
ORQAMENTO OPERACIONAL DOS VARIOS SERVI~OS DO MINIST~RIO DE DESENVOLVI~ffiNTO RURAL,

CABO VERDE, 1978a (US$l.OOO)

Or~amento Operacional Parcela da Pessoal Total
Divisao do como Parcela do

Pessoal NinisterAo Or~amento

b
no Total Totale

Servi~o Permanente Temporario Total Outro TotalC (%) (%)
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Gabinete do Ministro 17.6 0 17.6 40.5 58.1 4.1 30.3

2. Reforma Agraria 11. 7 24.3 36.0 9.0 45.1 3.2 79.8
3. Cadastro/Levanta- 83.4 14.6 98.0 8.4 106.4 7.5 92.1

mentos Rurais
4. Pesquisas/Extensao 0 0 0 8.7 8.7 0.6 0.... 5. Manuten~ao de Equi- 137.4 34.9 172.3 222.1 394.5 27.9 43.7<D

00 pamento
6. Agricultura, Rilvi- 179.7 116.5 296.2 51.9 348.1 24.6 85.1

cultura e Pecuaria
7. Conserva~ao de 114.6 114.5 229.1 88.5 317.6 22.4 72 .1

Recursos Naturais
8. Servi~os Adminis- 35.2 0 35.2 23.8 59.D 4.2 59.7

trativos
9. Direc~oes Regionais 51.3 0 51. 3 3.9 55.2 3.9 92.9

10. Outras 23.3 0 23.3 0 23.3 1.6 100.0--
II. TotalC 654.2 304.8 959.0 456.8 1,415.8 100.0 67.7

aDados do 'Hinisterio da Coordena~ao Economica, dezembro 1977, OrQamento Gera1 do Estado para 0 Ano
Economico de 1978, Praia: Direc~ao Gera1 de Finan~as, pp. 113-123.

blnclui materiais, a1ugueis, comunica~oes, partes de reposi~ao e urna quantia 1imitada em maquinas
e equipamento.

cOs totais poderao diferir da soma das parcelas ou colunas devido a arredondamento.

dI •e ., cada parcela da coluna 6 dividida pelo total da co1una 6.
";C°llr1liJjViiir Pill c.a" ' _



QlIadro V.36

N(j~IIW() D"; PJ';SSOAL, POR N1vEL SALAlUAL E POR SEIIVIC;OS ,DO ~IINISTI:RIO
DO IlESENVOLVHlalTO RURAL, CAllO VERDE, 19784

Grndn~no Solorial Gabineto Reforrna Cadastro/ Hanutent;iio Agricultura, Conservat;no Scrvil;Os Dirccl;oesdo Levnntamcntos Pcsqllisas/ de e SUvicul turn de Rccursos Adrninis-
1.000 ";..clldo::l llo1/lrcsh HJllistro A~rnria Rurnia c Extcnsaod Eqllipamento e Pccllsria No.turnis trativos Rcgionais

Total

1. )tlll t: a...:illl;1 ·1, f,~~~1 C OIL' lila

2. I so a I (,() -I • 30M .1 ,I. 6~)~J
~ 3 53. 1-111 .. t~o ·I,lITI a ·1, :\t.ll I
5 ., 1 124. 1.10 a 1·10 :1, '1 XI> .• ·1,017
~ .3 I 65. I!II a I :\lI :1, ·1~11 a :\,71lt> I I I .\ 2 I 2 12

6. Ilo;.IW :' • .!(U a :\.·I~).I

~ 7. IIMI " 110 2,:J I ~ ';'1 J, .!O3 3 3c.o 10 5 8 2'1c.o B. ~)U il IllU .!. lJ~~ I II ~. ~ I:! I .\
I 6

!l. Xli a ~Hl 1, rso II 2. ()21 10 7 10 & ~ 3 40
W. 70 il Xli l,lUll a l,31lI 3 5 8 16
H. f.1I II '/0 1.7·17 " 2,U38 (, 1~ .,

I 3 2'1
12. ~lll H 1.0 1 •.) ~~h t. I. 7·t7 2 3 IS 8 5 33
13. ·10 ;, !.o 1.lh~i a I "IS() I 1 10 31 34 2 9 I 91
14. ",It'1I0S de -10 ~Icllus de I. I tiS 2 I ·1.- -
Hi. Tota I II S 40 0 79 .' .,8 21 17 2'11..,

SUudos do Hinis~erl0 da Coordenaciio Economica, dezembro 1978, Or~l\mento Geral do Estado para f

Ann Ecnl\ornico do 1978, Praio: Diroc<;iio Gcrnl de fo'inan'ills. pp. 113-123

bl)011w08 convortjdoa em esc lidos it tLlxa de 34,34. As classes em dolares podem varinr ligeira
mento daB classes em escudos devido a arredondamcnto ao fazer-se a conversiio de escudos em
doloros.

cInclui 7 funcionnrios at\ministratlvoa.

do Contro do 1·:~tIJ(I06 Agrarios (posqllisa/cxtcnS8Q) csta marcado para comcc;nr a funcionar em
fins do 1978.

°Inellli 7 fllllcionl,rl06 lulmillistrativos.



· 3. Pessoal

A existencia de cientistas e tecnicos e de imnortancia ca

pital para 0 desenvolvimento de uma base cientlfica vi~vel no

sector agrIcola de Cabo Verde,e neste ponto 0 pals tern uma seria

escassez deste recurso humano. A falta de quadros tecnicos e

uma das necessidades principais percebidas pelo Ministerio e

nao e de facil solu~ao, e certamente nao 0 sera com a volta

dos poucos agronomos (9) e veterinarios (6) que estudam actual

mente no estrangeiro.

Actualmente ha cerca de 40 pessoas no ~Iinisterio na catego

ria de engenheiro tecnico agrario, com apenas 2 ou 3 anos de

universidade ou educa~ao tecnico-~rofissionalavan~ada. Os 21

tecnicos superiores, que ocupam os nrimeiros tres niveis sala

riais, sao formados em agronomia, com cinco anos de estudo

universitario. Nao ha nessonl com 0 equivalente a mestrado ou

doutorado. E possivel aue os salarios sejam demasiado baixos

para atrair 0 pessoal de alto nlvel que esta a faltar; 0 pro

blema, porem, parece ser que sim~lesmente nao existe pessoal

qualificado.

4. Linhas de accao e nro~ramas
)

o MDR, desde a indenend&ncia em 1975, tern estado a desem

penhar urn papel duplo vital, 0 de dar eOurego a Dopula~ao ru

ral ao mesma tem~o que lne cabe aumentar a nrodu~ao agrIcola.

Agora 0 Ministerio cada vez mais dirige a sua ateng50 a uroble

mas de prazo mais lo~go, tais como, investiga9aa, Dlaneamento

e a necessidade de encontrar emnrego alternativo nara parte da

~onula9ao rural.

a. Investisacao aFrlcola

Os trabalhos de investiba9ao a~ricola estao, em grande

parte, no estagio de planeamento, sendo que os maiores esfer

cos tem side dedicados a enter aDoio para a constru9aO e equi

namento de instala90es na ilha de Santiago: em Sao Jorge (la

boratorios de solo e a~ua, controle de nragas e doen9as das

plantas; uma escola de nlvel intermediario para tecnicos aGri

colas; produ~ao de lacticlnios); em Sao Domin~os (eAuerimen

ta9ao horticola); e Trinidade (saude a~irnal e investiga9ao
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de produG~o). Medidas de assist~ncia tbcnica e financcira

foram desenvolvidas nara estas facilidades c a sua constru

Gao e oneraGao devoriam comeGar em hreve. Pro~ramas amplos
de investigaGao nao foram ainda organizados, contudo, ~ ex

cepGao do controle as pra~as. Atb que eles sejam articula

dos, nao se podem facilrnente avaliar os esfor~os de inves

tigaGao a~rlcola. ConsideraGoes eSDeciais a serem dadas a

tais programas serao a grande variedade de condiGoes ecolo
gicas e possibilidades de culturns (0 limitagoes), a situu

Gao de populuGao excessiva nas ~reas ruro.is, a nredomin~ncia

do. agricultura de sUbsistencia, 0 estado de degradaGao do
solo e vegetagao e 0 risco da seca. Elas exigirao uma ori

enta9ao de invcstigaGoes de molde esnecial.

b. Planeamento a~rlcola

Ainda nao se deu inicio a este nlaneamento mas reconhe
ceu-se a sua necessidade. 0 Centro de Estudos A~rarios, re

centemente autorizado, incumbir-se-a desta funG8.o quando
come9ar a funcionar em fins de 1978. Uma de suas·nrimeiras
tarefas ser~, nrovavelmente, fornecer estudos de nlaneamonto
Dara a nrCpara9aO do nrirneiro Plano Nacional de Desenvolvi

mento Economico, a ser iniciado em Agosto de 1978.

Com 0 auxilio, durante al~m temno, de urn tecnico da

FAD, realizaram-se an~lises de amostragern Dara urn recensea
mento agricola no corneGo.de 1978 em Santiago, Dossivelmente

'.'d" ,.,. (1~ "1como urn nre_u 10 a urn censo a~rlco_~ naclona_.

c. Producao
o Sr. r:i:;uel Lima, no. cllefia do. DirecGao Geral de Agri

cultura no ~mn, afirma que no futuro 0 ~illR nao nodora conti

nuar a dar atenGao a emnre~o e a ryroduGao. Dentro do. sua
divisao, a ~nfase em nroducao ~ani~esta-se nn mudanca das
nronriedades do ~ovcrno nara e~nresas semi-autonomas. Do
Ges~o modo que nara a agricultura de sequeiro, a meta do
~Iinisterio e aUr:1cntar a nroc1ucao de milho de uma quantidac1e
inferior a 800 k~ Dar hectare a 2,5 ton/ha. Os trabalhos

~ , -de assistencia a Drodu9ao sereo concentrados nas zonas eco-
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logicas mais apropriadas ao milho, que ainda nao foram carto

grafadas. Estao sendo planeados ensaios com variedades de

milho, mas analises de campo para solos e outras condi90es

nao foram planeadas.
Nas areas de prodU9aO de gado, 0 Sr. Flavio Delgado,

chefe da sec9ao correspondente dentro do DGA, afirmou que

o ordenamento das pastagens era talvez 0 principal problema
nao resolvido. Ele acredita que, no momento, enquanto 0 nu

mere de animais e pequeno, 0 gado deve ser mantido em currais

ate que as pastagens sejam recuperadas. 0 fornecimento de

alimenta<;faO para os animais torna-se entao um programa im

portante e de responsabilidade. Em Setembro de 1977,
quando 0 abastecimento de forragem atingiu seu nonto mais

baixo, 0 r·1Dn iniciou urn programa de "abatimento de emergen
cia" segundo 0 qual ele pagava 20 escudos por quilo por ani
mais que os donos nao uodiam mais manter. Urn programa de

emergencia para alimenta<;faO do gado, oferecido uela Comunida
de Economica Europeia so come90u no infcio de 1978. Ha neces
sidade de uma solu<;fao a prazo mais longo, a qual, segundo 0

Sr~ Delgado, se poderia basear na produ<;fao local de sorgo e
pain90, e possivelrnente mela<;fo importado da Guine-Bissau.
A farinha de peixe e tambem urn recurso local potencial para
alimenta9ao animal.

Foram esbo9ados projectos preliminares para a nrodu~ao,

nas instala90es das fazendas do estado, de galinhas e ovos
(Mindelo), lacticfnios (Sao Jorge) e forragem para gado.

Alternativas estao sendo consideradas para melhorar as ra<;fas
do gado. As ra9as, relativamente melhoradas de origens ame
ricanas' criadas na Brava+ poderiam ser introduzidas e adanta

das as varias ilhas e poder-se-ia imnortar do estrangeiro
esnecies de ra<;fas nuras.

+ Dizem que estes animais foram levados a J3rava no barco "Er-
nestina ll que outrora viaja'la exclusivamente entre i';e~'l Bed
:ford, iI·lass., e 3rava, e que havia sido barco de e::-"'"'1'Jedi<;fao
do Almirante Perry durante anos lilais ilustres. E;dste Ur.1a
sociedade "Amigos da Ernestina" para reabili tar 0 ~Jarco

de}anic1ado e faze-Io vele.jar de r··lindelo, sua sede actual,
ate !'~e~'r 3edford.
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Estes recursos cst50 a cargo da DirecG50-Geral de Conserva

cfio e Anroveitamento dos Recursos Naturais do MDR, chefiada pe
10 Sr. Horacio Soares, que sistematizou uma serie de directri
zes, resumidas ahaixo. Se a irrigaG50 e de suma importancia

-.( -" ,para a produ9ao agrlcola, a conservaGao de agua tambem 0 e e
acredita 0 Sr. Soares que inicialmente esta conservaGao deve

ter a primazia sobre a procura de novos recursos de agua (i.e,
chuva artificial ou dessaliniza950). A conserva950 da agua e
alcan9ada, de urn modo mais i.mediato, par meio de estruturas de
correc950 torrencial e diques impermeaveis que sao construldos,
atraves dos sedimentos, nas bases de rocha firme ao longo dos
leitos das correntes nrincinais. A reabilita9ao da vegetay50
nativa nas hacias hidrograficas e necessaria e descjavel mas
diffcil dada a densidade actual da nopula9ao rural.

A explora950 e desenvolvimento de ae;uas subterraneas de
vern ser prosseguidos, melhores tecnicas de irrigayao desenvol

vidas, canais revestidos e solo reorganizado para conseguir
uma utiliza950 mais eficiente da agua.

Sendo 0 vento 0 "principal factor de desertifica9ao" em
Cabo Verde, a planta9ao de cortinas de abrigo e urn auxiliar
importante na agricultura. E necessario urn melhor conheci
mento sobre arvores apropriadas para fixa9ao das dunas.

A reabilitayao das pastagens exige que as cabras sejam
controladas, postas em lugares cercados e alimentadas com si
lagem e arbustos forrageiros. Serao necessarios estudos para
deterninar as necessidades e 0 PAIGe deveria realizar a im
plementa9ao de urn tal programa por meio de comissoes locais.
As florestas poderiam ser protegidas usando-se 0 mesmo modo.

a Sr. Soares relacionou certo numero de elementos que
sao necessarios a UD desenvolvimento da agricultura a longo

prazo em Cabo Verde:

Tecnicos, especialmente adwinistradores de projecto.
D '-I- d . t - t 1m Sls~ema e e~merlmen a9ao agrlco a.

- tUrn servi90 de extensao a~rlcola.

11.'1.'.d
IU.,.·..·.'):I

I"!.F.'.·lL.

5.
,
A~la solo e florcstas\'"':''' ,
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Esta abordagem, favorecida pelo }IDR, parece ser eficaz
administrativamente. Evita a possibilidade de competi9ao ou
duplica9ao de programas bilaterais, e permite aten9ao especial
necessaria para lidar com as diferen9as existentes entre as
varias ilhas. Onde pudesse ter havido uma juxtaposi9ao, como

no apoio financeiro para a esta9ao agricola experimental pla-
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~agrlcolas.

Santiago
Santiago
Fogo; no futuro possivelmenteBrava;Boa Vis
t~ (financiam~nto parcial para uma orl!:aniza
9ao de voluntarios sem finalidade de lucro)
Santo Antao
Sao Nicolau
Santiago e Naio
Boa Vista

Servi90 administrativo de
Determina9ao dOB tipos de
poderiam ser organizadas.
Estudo do mercado para prodntos

Levantamentos (topografico, fotografia aerea, analise
de solos, etc.)

Cartas de capacidade da terra para todas as ilhas.
Estudos do uso da terra por bacias fluviais importantes.

Estudos das doen9as e pragas importantes (porcialmente
feito)

projecto tecnico.
cooperativas de produ9ao que

AID
RPC
RFA

Holanda
Fran9a
Belgica

Sui9a

G. Assistencia internacional e desenvolvimento agrIcola

Muitos paises e organiza95es internacionais estao a ajudar
Cabo Verde, praticamente em todos os sectores da sua economia.

I'.Jo sector agricola, a assistencia tecnica ao NDR no nlaneamen
to e desenvolvimento de programas e fornecida especialmente pe
los peritos do UNDP, sobretudo nas areas de obras de conserva

950 de solo e agua, reflorestamento e e~~10ra9ao do agua subter
ranea. Assistencia bilateral tern sido orientada para projectos
e, de um modo geral, os paises doadores concentram os projectos

de desenvolvimento agrIcola em uma ou duas ilhas especificas:
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neada para Sao Jorge, 0 NDR .conseguiu ohter apoio bilateral

para urn programa especffico ou investigac;oes, assim: RFA

biologia e equipamento e trabalho fito-sanitario; F'ranc;a 
laboratbrio de nematologia; Holanda - ediffcio para labora

tbrio de solo e agua; FAO e Brasil - equipamento para 0 solo

e laboratario para agua.

1. Assistencia bilateral

a. USAID
A USAID esta a dar apoio directamente a Cabo Verde assim

como atraves de programas regionais, como 0 projecto de

Protecc;ao a Culturas Alimentares do Sahel e, cada vez mais 0

CILSS. Os projectos da USAID sao apresentados abaixo "por
titulo. 0 ana fiscal da USAID comec;a a 1 de Setemoro do ana
do calendario mencionado. Todos os projectos sao doac;oes.

Obras rurais.Durac;ao: AF75-80. Quantia: $3,4 milhoes

(somente atefim do AF77). Financiamento adicional calculado:
$1,2 a ~1,6 milhoes.

Este nrojecto sera reintitulado "Soil Conser'.ration and

Hatershec1 !'lanagement" (Ordenamento da bacia hidrografica e
conservac;ao do solo) (corresnondendo aos projectos do CILSS

Nos. B303 e B305) quando for prorrogado. 0 Pro~ccto-nrenara

tario, nreliminar a obrigac;oes financeiras adicionais, devia
estar comnletado em Julho 1978. Foram destinados USS3,4
milhoes para a prime ira fase que consiste em estruturas de

controle da erosao e de esnalhamento em quatro ribeiras na
ilha de Santiago: R. Seca, R. dos Picos, Sao Domingos e R.
dos Engenhos. 0 nrojecto devia ser ampliado a sete outros
vales em Santiago: Sao Joao Bautista, Sao Martinho Pequeno,
Sao l\lartinho Grande, Saltos, Flamengos, Sao Niguel e Santa
Cruz. A equipe da ASA recomendou certas modifica¢oes e adi
taoentos a equine Dla~eadora do Projecto-nrenaratbrio, a saber:

- Trabalho de revegetac;ao coonlementar.

- Instrumentac;ao de nrecinitac;ao e escoamento nas bacias
hidrograficas atingidas Delo projecto.

- Estudos socio-econamicos hasilares, incluindo regi~e
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de posse da terra e determina9ao das faml1ias chefiadas por
mulheres, a fim de melhor planear e avaliar os beneflcios dos

pro,jectos.
- Uma declara9ao mais precisa dos objectivos do projecto.

Recursos de Ahua de Tarrafal. Dura9ao: AF77-79.
Quantia: S2,9 milhoes.

Foi iniciado urn planeamento tecnico para urn estudo de

explora9ao de agua subterranea que poderia acarretar a per
fura9ao de ate 50 p090S e 0 desenvolvimento de agua para ir
riga9ao de ate 600 hectares nas vizinhan9as de Tarrafal.

Em Maio de 1978, a perfura9so ainda nao havia come9ado. Ou
tras actividades constarao de projectos de pequenos diques,
identifica~80 de sltios para po~os horizontais (galerias),

treinamento ern explora98o de agua e irriga980 e experimenta
~oes de culturas (se for encontrada agua). Assistencia e di

rec~ao tecnicas estso sendo fornecidas pelo ~nternational

Development Consortium, da Utah State University, Logan,
Utah.

Proteccao de Culturas Regionais do Sahel. Dura~ao:

AF77-78. Quantia: $240.000.
Este projecto, com sede em Dacar, proporciona armazens

para guardar pesticidas, velculos, treinamento e viagens de

estudo nos Estados Unidos, pulverizadores e uma pequena quan
tidade de pesticida ($5.000).

Projectos relacionados. Em planeamento em 1978 havia
dois projectos que afectarao 0 bem-estar e produtividade da
popula~ao rural: (1) Projecto de instru9ao primaria e nao
convencional, marcado para 0 AF78-80 e com um or9amento de
82,5 milhoes, e (2) Servi90s de sande rural nasicos, fixado

para 0 AF79-80 e or9ado em 51,5 milhoes.

b. Franca

Excepto !lelo financiamento de urn laboratorio de nemato-
• - • - < -10g18 na esta~ao de experlmenta9ao agrlcola Sao Jorge, em

Santiago, a PAC concentrou assistencia a~~lcola exclusiva
~ente em Sao Nicolau.

S~~loracao ce a~ua sunter~anea. Termina em 1278 urn nro-
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r,rama do porfura9ao, de dois anos, do FF2,0 milhoes, mas esta

plane.jada a sua nrorrogac;ao por meio de urn contrato com 0

BURGEAP, a agencia francesa que fez urn reconhecimento clas

aguas subterraneas em todo 0 arquinelago em 1974. 0 prosra
rna tern side ate agora dificultado pelo terrer.o diffcil e
equipamento de perfura9ao inadequado. Noticiou-se que tres

n090s tinham encontrado agua mas que nao haviam sido postos
...
a prova de bombeio.

Plano-mestre para Sao Nicolau. DuraC;ao: 1978. Quantia:
FF400.000.

Varios peritos franceses (pedologo, economista rural,

especialista em cria9ao de animais, agronomo, planeador urba
no, etc.) farao quinze visitas curtas com a finalidade de

organizar um Plano-mestro, que esta. sendo preparado nelo
S.C.E.T para a Secretaria de Estado de Cooperac;ao Tecnica e
Planeamento, do ~~E.

Desenvolvimento de nesca. Quantia: FF2,5 milhoes.
A comec;ar em 1978, este projecto visa aumentar a safra

da vesca de 500 a 2400 toneladas ate·l990,das qnais 750 seriam

consumidas localmente e 0 resto exnortado. 0 nrojecto forne
cera equipamento para fabricas de conserva, motores, tanques
viveiro de lagostas e algum treinamento, mas nao assistencia
tecnica.

Outros nrojectos. Urn perito do Institut Franc;ais de Cafe
et Cacau foi designado para 0 NDR, encarrezado eS"pecialmente
de diagnosticar doenc;as e problemas de produc;ao de cafe. 0
ORSTROH ja enviou, no nassado, cientistas Darn examinar nro
blemas de nematoides e virus, e 0 FAC financiara as instala
c;oes de urn laboratorio de nematologia, nendendo ultimac;ao de
u~ acordo ~ara este fim.

c. ~epublica Federal da Alemanha
Desde 1976, a RFA forneceu SIO milhoes de ajuda a Cabo

Verde. A RFA cop-centroll sua assistencia no f0 60)e a~udllildo a

construir as instala~oes nara controle ~ioloGico de nragas da

Estacao S:~eriDental Sao Jor0e, eo Santiago. A ajuda da ~7~

~' , t· . t.... . t" 0 t .SODDre con~em U~ ekeDen 0 ce assls e~cla ecnlca. IU rosslffi,

o lucro dos nresentes de comida da RFA deve ser canalizado
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para projectos apoiados pela RFA.

Cooperativa de IrrigaGao Mte. Genebra (Fo~o). Uma de
monstraGao de dois anos e $5 milhoes e a primeira terra irriga
da no Fogo, este projecto bomha a~ua de uma fonte ao nivel do
mar para uma propriedade de 15 hectares no contorno de 350 m
a urn custo de anroximadamente 20 escudos por m3 bombado, e a

. 3 3 d" - b buma ta~a de 500 rn por dia. Outros 500 m por 1a sao om a-
dos para pequenas comunidades na vizinhanGa para uso domesti
co, 0 que em parte justifica 0 alto custo de bombar. Como urna

justificaGao adicional, citou-se a importancia nutricional de
frutas frescas e hortali9as e a falta delas excepto a urn preGo
muito alto.

Netade da terra irrigada e trabalhada pela populaGao e a
outra metade pelo governo (~IDR). Uma segunda demonstraGao de
5 hectares esta sendo planeada par~ Praia Ladrao, tambem a ser
suprida por uma fonte ao nivel do m~r.

Esta9ao EA~erimental Sao Jor~e. Pendendo acordo, ha urn
projecto de m'!2,0 milhoes para equipamento de laboratorio, as
sistencia cientlfica e bolsas de estudo para universidades ale
mas nos campos de controle de pragas e fito-saneamento.

Plano de desenvolvimento Dara Fogo. Este estudo de urn ana
comeGara em 1978 e concentrar-se-a em agricu1tura, pesca e re-

,
cursos de agua.

Estudo hidrologico para Fo~o. Pendendo acordo, ha urn estu
do de UD ana por tres peritos.

Proiecto Inte~rado de se~uranca alimentar (Pogo). Este
,

projecto parece ser a cobertura administrativa nara urn numero
de actividades no Fogo, como citado acima. Nele estao inclul
dos actividades em reflorestamento e construcao de reservato
rios, e conserva9ao do solo. Nao foram ohtidos detalhes.

Desenvolvimento social e a~rlcola (riaio). Estao sendo
dados DM2,G milhoes a uma organizaGao voluntaria narticular,
~'leld=riedendienst, para UD '9rojecto de tres anos em I'laio,
no qual trabalham urn hid~ologo, urn nedico, urn perito agrIcola e

urn assistente social. ~ealizar-se-a desenvolvimento de agua
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su~tcrranea a base de urn estudo geologico e perfuraGuo exnlora
toria feita em fins de 1977.

d. Governo da Belgica, Pundo Piduciario

Os 33,9 milh6es, custos de cambio estrangeiro, de urn pro
jecto de cinco anos, de ~G,5 milh6es,de reflorestamento para

Santia[';o e naio, a ser administrado por urn silvicultor da FAO
desiGnado Dara 0 ~illn, serao fornecidos atraves de urn fundo fi
duciario. Planeado em 1977 e financiado em 1978, este projecto
esta apenas em seu iulcio. Incluira:

Ref10restamento de 1350 hectares em altitudes mais ele
vadas em Santiago e 1425 hectares de florestas de eleva96es
mais bai~=as em Santiago e Naio.

Estudos e pIanos de ordenamento para as nlanta96es exis-
tentes.

Investiga9ao e eh~erimentaGao com esnecies resistentes
a seea e em metodos de estabilizaGao de du~as.

Treinamento de caboverdeanos em varios nlveis.

e. Palses-3aixos
A ajuda total dos Palses-Baixos a1can90u 10 milh6es de

florins em 1975-76; 9 milh6es de florins em 1977 e 16,5 mi
Ih6es de florins em 1978-79. Deve acrescentar-se que cerca de

70~!J das consideraveis exportaG6es holandesas para Cabo Verde
sao produtos de petroleo, vendido a pre90s de mere ado rnundial.
(USS1.00 equivale a 3,00 florins em 1976; 2,60 em 1977; e
2,30 em 1978.) Diferentemente da RFA, os Palses-Baixos for
necem U8 mlnimo de assistcncia tecnica, emhora uma excep9ao
significativa seja 0 traba1ho de desenvolvimento agricola em
Santo Antao, onde a sua ajuda esta concentrada.

Desenvolvinento de Santo Antao. Urn agronomo, urn engenhei
ro civil e um perito em irrigaGao estao diriginc10 urn nro,jecto
. - 0 '1' - d ~1' C oj.. ,\ t- d t' d d 1ce 0, 01 noes e ~_orlns em ~an~o nn ao, es lna 0 a esenvo_-

ver tecnicas de ordenamento de bacias hidrograficas, nor oeio
de tratamento e~~erimental eo tres su~-bacias de 400 hectares
na bacia hidrogra~ica de Ribeira Grande, descrito no CapItulo

IV ~ Sec Gao ? I-Tas ribeiras de Janela e Antonia, na costa nor-
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deste, planea-se bombar agua de fontes perto do nivel do mar
a terras de regadio a 200 metros mais altas. Embora ainda nao

planeado, e possivel que se realize urn projecto de 2,0 de flo
rins em reflorestamento. Este seria complementar ao trabalho

do Fundo Fiduciario belga. Em 1978, sera prenarado urn plano
de desenvolvimento para Santo Antao por uma equipe de cinco
pessoas, abase de urn estudo de tres meses da ilha. Pode ser
que se realize perfura~ao exploratoria para agua para forneci

mento de agua de Porto Novo e para irriga~ao; tambem sera es

tudada a electrifica~ao de Porto Novo.
Laboratorio de solos. Serao concedidos 200.000 florins pa

ra a constru9ao de urn laboratorio de solo e agua na esta~ao ex
perimental de Sao Jorge, em Santiago.

Canalizayao do rio Trinidade. 1,5 milhoes de florins foram
postos a disposi~ao para esta obra em Santiago.

Pesca. Serao usados, em Mindelo, 2,9 milhoes de florins
para modernizar refrigera9ao e embalagem do nescado. Os pesca
dores locais beneficiarao de uma doa9ao de 6,0 milhoes de flo
rins para 0 financiamento de barcos, motores e assistencia tec
nica na cria9ao de cooperativas de pesca.

Outros nrojectos relacionados. Foram concedidos 1,8 milhoes
de florins para a constru9ao de uma escola para instrutores ru
rais em Variante, Santiago. Foram prometidos 572.000 florins
para ajudar a electrifica9ao de Santa Catarina, mas 0 trabalho
ainda nao foi planeado. Os Paises-Baixos co-financiam com a
FAO a constru9ao de urn silo para cereais na Praia.

f. Republica Popular da China
$240.000 em assistencia tecnica estao sendo concedidos por

meio de uma equipe de peritos agricolas e de irriga9ao. Desde
os fins de 1977 que estes estao realizando estudos basicos para
desenvolvimento de agricultura de regadio em Achada Falcao,
numa sunerficie de cerca de 535 hectares em varios sitios neste
nlato elevado e densamente novoado em Santiago.

g. Sulca

Os sui90S estao ajudando no desenvolvimento de horticul
tura, especialmente legumes, e durante a visita de estudo da
equipe da ASA urn perito em alface estava visitando algumas das
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ilhas. A ajuda sui9a anoia tamb~m trabalhos de conserva9ao do

solo e agua em Boa Vista.

h. Portugal

Portugal contribuiu com 0 oferecimento de 100 bolsas de
estudo universitarias e 50 bolsas para escolas profissionais
em institui90es nortuguesas. Urn nurnero nno determinado das

primeiras esta sendo auroveitado nor estudantes de agronornia.
(Os naises de residencia dos estudantes no exterior nao foram
divulgados.)

2. Assistencia Multilateral

a. UNDP-
Assistencia a~ricola. Para 0 neriodo de nrograma9ao de .

1978-81, 0 UNDP, para todas as suas actividades de nlaneamento,
apresenta a modesta quantia de ~!.3 ,0 milhoes; no entanto, somas
consideraveis deste total serno usndasnara projectos relacio
nados ~ agricultura dentro do MDR:

2xnlora9ao e desenvolvimento de a~Ja subterranea (urn
nerito), ~800.000.

Conserva9ao e urotec9ao do solo; nrotec9Ro das nlantas
(tres neritos), 8600.000.

C traoalho do hidro10~0 fiLanciado nelo UNOTC (Sr. ?er~an

d01Julle) inclui urn projecto-niloto ern Sao Filine (Santiago) que

combinara estudos hidrologicos, desenvolvimento de agua subter
ranea -- inclusive 0 uso de energia solar e eolica para bombar

agua -- e ordenamento de bacias hidrograficas.
o silvicultor do UNDP (E. ~!adoux) preparou 0 nrojecto de

re£lorestamento que foi financiado pela B~lgica. 0 nerito de
conserva9ao do solo (pl. Gon9alves) tern sido a ~essoa-chave no
nlaneamento e ordenamento do programa, em todo 0 pars, de diques,
estruturas de controle de erosao e de conserva9ao, algumas das
quais a AID esta a dar 0 seu anoio em Santiago.

Outros nroiectos relacionados. Ser~o fornecidos S750.000

Dara 0 desenvolvimento da nesca, visando esnecialrnente nesca

e~ Dequena escala: comercializa9ao oelhorada, melhor transpor
te entre as i1has e novas t~cnicas de nesca.

') 1 1--'--



b. Outros nrogramas de assistencia da ONU
j

Durante 1977 e 1978, pesticidas foram postos a disposi~no,

por meio do Programa de Coopera~no Tecnica da FAO e do Servi~o

para a Opera~ao de Socorro Saheliana, para as safras desses
anos, mas nao ha promessa de fornecimentos adicionais.

o TCP da FAO financiou tambem uma visita por um perito

em estatistica que realizou estudos-piloto em prepara9ao para
urn recensearnento agricola rural.

Durante 1978-79 sera realizado urn censo geral da popula
9ao com $360.000 de apoio do Fundo para Actividades da Popula
~ao da OND. Esta fornecera urn estatistico e urn cartografo.

A UNICEF dara urn apoio de $1,75 milhoes para 0 suprimento
de agua rural durante 1977-81. A UNICEF financiou 25 moinhos
de vento, que estao a ser instalados com a ajuda de urn perito
hOlandes financiado atraves do Servi90 de Cooperayao Tecnica

da ONU.
'" .Projectos identificados por agenclas da ONU mas que nao

Dodem ser financiados pelo illIDP incluem:
Apoio para treinamento tecnico-profissional para a

Escola de Cornercio e Ind~stria de Mindelo.
Desenvolvimento de urn servi~o de extensao agricola.

b. CILSS e 0 Institut du Sahel

o CILSS foi criado em 1973 pelos palses, atingidos pela
seca, da regiao saheliana a fim de mobilizar assistencia de
desenvolvimento e encontrar uma solu9ao permanente a seca e
pobreza da regino. ~ considerado pela U8AID como urn mecanisme
ou processo para facilitar e coordenar urn fluxo adicional de
recursos para a regiao a fim de enfrentar os problemas basicos
ou comuns de urn modo inclusivo que nao noderia ser feito nor
projectos bilaterais padronizados. 0 Institut du Sahel formou-

,
se em 1976, apos estudo nreliminar nelo UNDP, a nedido do CILSS.
o Instituto 9reenchera urn serio vacuo em investiga9ao nativa,
nor meio de:

- colecta e distribui9~0 dos resultados de investiga9ao;
- transferencia e adaDta9ao de tecnologia;

- ~rom09ao, harooniza9ao ecoordena9ao de investiga9ao; e
- treinaoento.
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O I n~t'_·tuto eqt~ em ,rl·~S (1e or~~ .~~ - d t- - ~ u ~unl,.uGao, e 0 nrograma c ra-
balho do CILSS esta be~ encaminhado. Inclui esforGos de varios

grunos de trahalho que estao a desenvolver projectos nara anre
sentaGao a doadores potenciais.

rIa quatro equipes de ~roduGao, relacionadas a aGricultura:
1. Pecuaria
2. AGricultura de sequeiro

3. Agricultura de regadio
4. Pesca

IIn, tamber,), cinco equines de intcc;raGno, que entrosar:1 com as
equines de nroc1uc;uo atravcs de urn II grtmo de sfntese", como
mostra a ~i0ura V.5.

1. EcoloGia

3. ~ecursos hu~anos e saune
.1.-. Tra~snortes e in:':'raestrutura

5. polftica de 9re90S, co~ercializa9ao e armazenamento

o funcionamento do CILSS e urn tanto esnecia2. e portanto
anresente. alguns problemas de COl:1preensao; narece ser nesado
do ponto de vista organizacional norque (1) lida tanto com in

teresses especializados quanto integrativos, e (2) desenvolve

seu proprio cicIo de projectos alem dos dos doadores interes
sados no SaheL

Vma 1ista de projectos nreliminares, ou projectos de nri

meira gera9ao, foi desenvolvida nara Cabo Verde e tanbem outros
nafses sahelianos e apresentada numa reuniao de doadores em
ottal'la, em Dezembro de 1977. Foram se1eccionados entao pro,jec
tos nrioritarios que estao, no momento, sendo mais amplamente
desenvolvidos pelas varias equines, urn numero das quais visi
tou Cabo Verde nos princfpios de 1878 para este fim.
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e Santo J.n.tao.

Culturas de seoueiro e de re~adio. Cinco nrojectos, Dara
nroducao de culturas, estavam sendo nrenarados Dara serem anre

sentados numa reniao de doadores em Dacar, Julho 10 e 11, 1978.

Sao eles, em ordem de ryrioridade:

I'Ielhoria de cuIturas de le<;u!:!es e bana.."18 eo Santiago,.....
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2. Ensaios de variedaGes nara melhoria do milho em Sao

Domingos.

3. Ensaios e desenvolvimento de sistemas de irri0aGao
melhorados (borrifos, gotejamento).

.. ,,.. -
4. Desenvolvlme~to de agua subtcrranea em Santiago, Sao

Nicolau e Boa Vista.

5. Reforc;amento da manutenc;ao de equinamento do HDn e
oficina de consertos em Sao Domingos.
Tambem nesta categoria, mas sendo desenvolvido em base regional,

ha urn projecto para reforc;amento da rede meteorologica e hidro
logica de Cabo Verde. Uma equipe planeadora visitou Cabo Ver
de em Abril de 1978, trabalhando neste desenvolvirnento.

Pecunria. Numa reuniao sobre nrojectos de pecuaria, rea
lizada em Paris ern Abril de 1978, Cabo Verde anresentou os se
guintes projectos:

1. Apoio para urn laboratorio central de veterinaria em

Trinidade e para a criac;ao de postos de veterinaria. (Re~ne

dois orojectos de primeira geraGao; 0 FAC esta interessado no

financiamento).
2. Criac;ao de ~m centro Dara a produc;ao de alirnentos.

8ste novo projecto apoiaria urn programa para a produc;ao de
gada com ~nfase em galinaceos (Mindelo), lacticfnios (Sao Jor
ge), produC;ao de forragem de regadio (Achada Baleia, Santiago),
e Olltros pIanos.

Ecolor.;a e 0 arnbiente. Ja se encontraram doadores Dara\-' ......

muitos dos nrojectos desta categoria, entre os quais se inclui
conservac;ao do solo e a~la. A AID finfu~ciara dois dos projec
tos (i. e., B303 e 3305) eo sua e~~tensao do projecto de obras
rurais, a saber, obras de conservac;ao do solo e agua para sete
ribeiras na ilha de Santiago. 0 governo da Belgica ~inanciara

urn projecto de reflorestarnento (B301), como ja rnencionado an

tes, ao qual Dossiveloente os Pafses-3ai~~os se juntaria..":1. A

a2uda sU1c;a anoia a esta0iliza9ao das dunas em Boa Vista (3304).

Ordenamento nas nastac:ens. Este traba1ho esta sendo D1a

neado e, recentemente, foi articu1ado 0 conceito Dara urn nro-



grama regional. 0 nrograna come<;aria com 0 "!1laneamento de urn

numero de ~rojectos-piloto, seguido de estudos e trahalho de
demonstra<;ao, e na segunda fase os resultados scriam estendidos

a outras ~reas da regiao saheliana. A natureza extremamente
complexa do ordenarnento de nastagens no Sahel esta reflect ida
na natureza tentativa dcste programa.

Recursos humanos. Dentro dcsta categoria, foi anrescntado
urn nurnero de projectos em Ottawa que sio dignos de serem aqui
mencionados porque, se realizados, eles removeriam algumas das
importantes limita<;oes ao desenvolvimento agricola a longo ter

mo e programas de orden~~ento de recursos relacionados, a saber,

falta de pessoal treinado.

A forma<;ao de tecnicos em pecuaria.
A forma<;ao de tecnicos em solos, conserva<;ao de agua,

irriga<;ao, florestamento e dessaliniza<;ao.
A forma<;ao de agentes de desenvolvimento comunitario.
Programa de alfabetiza9ao de adultos em todo 0 pais.
Programa nacional para a constru9ao de centros comu-

nitarios de desenvolvimento.
. Nao e claro 0 futuro papel que 0 Institut du Sahel poder~

desempenhar em treinamento. No entanto, no caso de Cabo Verde,
, ~ { , f ~ 1 .treinarnento no proprio pals ou em Africa e pre~erlve a vlagens

a Europa ou America do Norte, porque nio so se poupa tempo como
o material do curso e possivelmente mais relevante.

d. Banco de Desenvolvimento Africa~o

Os tecnicos do Centro Internaci~nal de Investimento do FAO
estavam a preparar,no comec;o de 1978, urn projecto para finan
ciamento do BDA, entitulado Projecto de Desenvolvimento Rural
Integrado de Assomado. A ser realizado nas altas capta<;oes das
ribeiras de Santa Cruz e Engenhos, na ilha de Santiago, este
projecto acarretaria ordenarnento de bacias hidrograficas e con
serva<;ao do solo, como tambem assistencia a agricultores peque

nos, em varios aspectos da nrodu<;ao agricola, tanto de regadio
como de sequeiro.

e. SAFGRAD
o PrograQa de Dese~volvimento e Investigac;ao de Cereais
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de Climas SeDi-~ridos, com sede em Dacar, abrange Cabo Verde

em sua rede. 0 governo de Cabo Verde ainda nao se manifestou

estar pronto Dara uma visita nor narte de urn perito em Producao

Acelerada de Culturas, a nessoa que deveria nlanear e iniciar
exnerimenta90es, no local, de varios cereais. No entanto, 0

SAFGRAD e, ohviamente, urn imnortante recurso a ser e:':T)lorado

no futuro.

f. Comunidade Economica Euroneia

forneceu, em 1977, ra~oes para ~ado para 0 Programa
a Pecu~ria, na forma de feno em fardos, Dolpa de
sor~o e urn engenho de moagem e mistura. Estas ra
distribuldas neIas varias ilhas e fornecidas aos

A CEE

de Socorro

Deve referir-se aqui que 0 milho cnviado nelo Programa
[;:unc1ial de AIimentos, c outros, para consumo humano e tarnbem

usado para alimentar 0 gada nos currais, como porcos, galinhas,
burros e vacas. Poderiam ser consideraveis as quantidades
assim usadas, r.las uma vez que os cidadaos comDram 0 Dilho, is

to constitui UD usa valida para 0 cereal.
A CEE :inanciara a e~rolora9ao de agua subterrru1ea nara

sunri~ento de agua a Praia.

beterraba,
- f'90es ..:oram

donos de gada que registaram seus animais e pagaram 0 imnosto
usual por cabe9a. A equipe da ASA observou fardos de feno

sendo transnortados em v~rias ilhas.

I·~·'':I..
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VI. PROBLEMAS E POTENCIALIDADES
PARA DESENVOLVINENTO AGRfCOLA

A. Analise de problemas e potencialidades

Para toda a especie de problema, ou limita~ao, que influencia
o desenvolvimento agricola que foi examinado, existiam tambem
vantagens ou potenciais. 0 desenvolvimento e, naturalmente,
a realiza~ao de potencialidades assim como a solu~ao de nro
blemas; consequentemente ambas estao resumidas abaixo, para
os seguintes aspectos:

1. Aspectos insulares
2. Clima

3. Relevo

4. Recursos de
,
agua

5. Solo

6. Vegeta~ao e florestas
7. Aspectos

,
agronomicos

8. Apascenta~ao do gada
9. Asnectos sociais e demograficos

10. Aspectos institucionais

1. Asnectos insulares
a. Problemas

As ilhas estao esnalhadas e a ~onula9ao disnersa,o que cau
sa nroblemas esneciais de trans~orte e comunica~ao, forneci
mento de servi90s esnecializados e de administraGao. As nove
ilhas novoadas que exi~em aten9ao ~ara desenvolvimento represen

tam urn numero levemente em excesso do numero ideal maximo de
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regioes ~ara planeamento e administra9ao, ou sejn, sete. Alem

disso, sua diversidade e diferen9as dificultam a analise dos- (.problemas e nlaneamento e obrigam a solu90es especlficas, em

vez de gerais, nas iniciativas em desenvolvimento. No entan

to, a maior parte da investiga9ao esta concentrada em Santiago.

b. Potencialidades e oportunidades
A dispersao limita a transmissao de pragas e doen9as e

aumenta a viabilidade do controle bi01ogico de pragas. A des

centraliza9ao de planeamento e servi90s, assim como uma orien
ta9aO regional ao planeamento,nao sao problemas, sao imperati

vos. Nao e provavel que se desenvolva tao facilmente uma ex
cessiva centraliza9aO de fun90es como em na90es continentais.
Os limites rfsicos, prontamente reconhecidos, de cada ilha,fa
cilitam u~a compreensao da inter-rela9ao de recursos, suryrimen
tos e procuras para cada uma. Outrossil~, toda a especie de da
dos e informa9ao Dodem ser organizados por ilha, e nao apresen

tam incoerencias entre unidades rfsicas e administrativas, como

acontece frequentemente em na90es continentais.

2. Clima

a. Pro~lemas

Precinitacao nluviometrica. Ha muitos lugares em que nao
caiu chuva nestes ultimos 10 anos de seca. Ela e irregular em
ocorrencia, quantidade e distribui9ao. De urn modo geral,a chu

va e insuficiente para urn born crescimento agrfcola; a maior

parte do territorio e demasiado seco para cultura de sequeiro.
Nas altas mcntanhas, onde a chuva e mais abundante e certa,
outras condi90es limitam a agricultura (~or exemplo, a temne
ratura).

Te~neratura. Nas areas ~ais h~midas e elevadas das ilhas,
as teDneraturas sao demasiado baixas nara urna cultura ontima

de oi1ho, e.;., acima de 850 metros anroximadamente.
Ventos. Os ventos fortes e constantes sabre as ilhas bai-

:~as e vertentes a ~arlavento das ilhas montanhosas ressecam as
,

n1antas e a solo, impedemo crescimento das Dlantas e arvores, e-
rosionam as solos e, e~ JOB Vista e ~raio, causam des10ca~entos
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de arcia onde os solos arenosos nao sao nrotegidos.

b. Potencialidade

A energia ealica renresenta urn recurso imnortante a ser

eJmlorado. 0 vento ~ consistentemente forte (15 kmlhr a 40

km/hr) durante a maior narte dos meses, e nraticaIT!cnte ubiquo,

sendo fraco apenas nas encostas protegidas de sotavento das
montanhas. A energia solar renresenta tambem urn recurso, no
entanto deveria ser medido. 0 efeito da acumula980 de nuvens
durante alguns meses ou sobre certas partes das il11as. A ener
gia ealica e solar deveria ser pesquisada para extrair agua

do sub solo e para destilar a agua do mar.
A forma98o ~revisivel de nuvens nos picos mais altos

cria urna oportunidade que acentua a possibilidade de cap-
tar 0 nevoeiro e de semear as nuvens para a nrodu980 de chu
va artificial. Cria tambem condi~oes de frescura e humidade

boas para a nlanta980 de arvores e gramineas.

3. Relevo

a. Problemas

Em terreno escarpado, a erosao geolagica,normalmente ra
pida,e acelerada pela rern09ao da vegeta~ao; a, erosao do solo

e urn problema extremarnenteserio. 0 escoamento das aguas ~

tambem rapido, e alem da erosao, nerde-se a agua do solo, es
pecialmente onde a vegeta9ao foi rernovida e os solos nerderam
materia organica.

Os vales,declivosos e de encostas caracteristicamente
escarpadas dos lados a sotavento das ilhas mont anhosas, onde

relativamente cai mais chuva, sao estreitos, tern noucos si
tios de acumula980 e estao sujeitos a torrentes irnnetuosas
denois de chuvas pesadas.

o terreno declivoso e rochoso torna a constru9ao de es

tradas cara, e dispendiosa a sua manuten980. De urn modo geral,
e alto 0 risco de ferimentos ~or quedas acidentais pois que

as areas elevadas e inclinadas tern tanbem melhores condi~oes

de humidade nara agricultura e sao extensivamente armadas em
terra~os ou socalcos.
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;). Potc;lcialidade

Vmn grande variednde em relevo e em elevac6es criou uma

consider~vel gama de condi96es eco16~icas, e nortanto a nossi

~ilidadc de mllitos tinos de culturas.

A to~ografia e 0 relevo criam zonas relntivamente nrevi

slveis de acumula<;:D.o de nuve~lS. Escoamento rapic10 de bacias

bern definidas concentra 0 escoamento e~ sedimentos nos vales
das ribeiras.

a. Problemas

Os cursos de agua sao intermitentes, fluindo sobretudo
,

aDOS chuvas pesadas, quando as torrentes em seu auge Dodem

causar destrui9ao e sao diflceis de controlar. 0 fluxo das

fontes diminuiu e em alguns lugares cessou, devido a seea.
Sao inexistentes, praticamente, os dados sobre frequ~ncia

e intensidade das torrentes, limitando assim 0 planeamento de

renresas de arrnazenamento C 0 calculo do potencial de desen
volvimento da agua de superflcie.

Os recursos de agua subterr~nea s~o nouco conhecidos e
di~leeis de medir e ca1cu1ar, devido a natureza coop1exCl das

forma<;:oes vu1c~nicas cme consti tuem as i1has. A generaliza-

<;:ao ~ arriscada. Os 1eng6is freaticos podem ser nequenos e

locais. Ha a Dossibilidade de invasao da agua do mar em len
gois freaticos baixos, como sao os sedimentos nerto do literal.

Experimenta<;:6es no desenvo1vimento de agua subterranea sao

muito recentes (desde 1970) e muito 1imitadas, nao tendo ainda
side docuoentadas cientificamente.

I
·,
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4- • TIecursos de

b. Potencialidade
Calculou-se que 140 milh6es de mO nor ano de a~ua de SUDer

~lcie e su~terr~nea nodiam ser desenvolvidos. Deste total tal-- , ,
vez 30 milhoes de m~ Dor ana ja estejamsendo uti1izados.

O 0:01 .:I' , ~(" d" d d's 1. _uxos \.,e a,;'ua a SUT)er~. lCle DOL lClJ-:1 ser retar a os e ar-

~azenados nara utilizacao. Uma estinativa conservadora de-5C cilh6es de CO nOl~ ana noderia ser utilizC1Ga, re"'1resentando

lCc~ (:0 q1..~e se calcula ser 0 escoa:::e::to de sunerf:fcie a:1L:al
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,
e aumentar a procura por agua.

Quadro VI.l
RESUNO DA POTENCIALIDADE DOS RECURSOS DE AGUA

medio (por exemplo, a agua que corre nara 0 mar).
Agua subterranea renovavel que noderia ser exnlorada com

seguran<;a (i.e., sem causar importantes desequilfhrios hidrau

licos) e calculada entre 80 e 90 milhoes de m3 por ana para

todo 0 arquipelago.
Calcula-se que 0 consumo de agua potavel no ano 2000 seja

de 10 milhoes de m3 por ana (pressup.0ndo uma popula9ao de
475.000, metade dela urbana, consuminc1o 100 l/dia/pessoa, e a
outra metade, rural, consumindo 50 l/dia/pessoa).

Os calculos (Quadro VI.I) devem ser feitos A base de ilha

por ilha, para urn maior significado, incluindo a medi<;ao e 10

caliza9ao de solos irrigaveis e seu relacionamento com os re-
,

cursos de agua.
Finalmente, 0 potencial para dessaliniza9ao ~ara irr~ga<;ao,

e tambem como suprimento de agua potavel, tornar-se-a com 0 tem
po mais atraente sem duvida, a medida que avan<;ar a tecnologia

A~la de superffcie
Agua subterranea

Total
. , ,

Procura de agua potavel
no ana 2000

Uso para irriga<;ao nos 2.300 ha
actualmente desenvolvidos a
15.000 m3/ha/ano

Saldo

Superffcie potencial que ~ode
ria ser irrigada com 0 saldo
a mesma taxa de anlica<;ao

222

m3 por ano

50 milhoes
90 milhoes

140
10 milhoes

34,5 milhoes

95,6 milhoes
6.373 ha
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5. Solo

a. Problemas

Somente 15% do territorio total se nresta nara agricultu

ra, mnita da terra cultivavel e demasiado seca nara milho e

feij6es mesmo em anos de nrccinita9io media. Doa narte dela

cus-(5S17.600 nor hectare emsaia "0arata:

Dara aroar erl socalcos liD hectare Carl lOCS;

ro mostra que isto

(lnor')""'~ -lj ,J , e.",10ra nao

tos de mao de obra

Os solos em geral sao ferteis. A maior narte das defi

ciencias seria relativamente ~acil resolver, com a excen9ao

da materia org~nica baixa e a textura grosseira.

A exneriencia de socalcos irri~ados au caronos de sequei-
, ~ -e Dosslvel, mesmo em inclinacoes de 45 graus

,
e escarnada e declivosa.

A eros~o do solo ser~ muito seria se as chuvas iniciais

forcm a~uaceiros violcntos. Os solos estao desnidos de vcgeta

9ao e muito pobres em materia org~nica.

As maiorcs limita90es dos solos agrlcolas sao lisicas:

sao grosseiros, rocllosos, de encostas escarnadas, c1renagem

interna excessiva e suscentiveis a danos nor inunda96es

(fundo dos vales). Os solos sao, em geral, ferteis, mas al;uns

sao deficientes em zinco, tern to~:icidade de alumlnio e em Boa

Vista e I'iaio, Drohlemas de excess iva salinic1ac1e.

o notencial de exnansao cia area cultivac1a e r.mito 1i17li

tado a cxCen9ao de ~ogo. l~ao restam terras por desenvolver que

nossaD ser irrigadas Dor ~luxo de gravidade de fontes, nOGos

rasos ou cultivadas com ~~ua das chuvas.

Dados e cartas (10 solo sao nui to ~erais e h~ falllas

(por exemnlo, Santo Antao).

b. Potencialidade

Com 0 desenvolvimento de irriga9ao baseado em agua subter

ranea hombada, areas adicionais noderiam ser cultivadas: 4.000

ou 5.000 hectares de solos de achada em Santiago, baixos, e so

los inclinados ern Fogo (sem estimativa) , e situa90es semelhan

tes.em outras ilhas.

I ..l,.!•
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de declive (con base em dados de Santo Ant~o).
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6. Vegetacao e florestas

a. Problemas
A quase total destrui9ao da vegeta9ao nativa, especial

mente as acacias, relativamente resistentes a seca, reduziu

drasticamente 0 snprimento tanto de combustivel como de pas

tagens arbustivas. A reabilita9ao as condi90es de antes da
seca pode levar uns 10 anos, pressupondo precipita9ao "normal",
quando entao a procura poderia ser 0 dobro dos niveis antes de
1968.

o restabelecimento de arvores de profundas raizes, capa
zes de formar reservas de agua a subsolo e incerto, especial

mente em terrenos menos adequados.
A rem09ao de gramineas e plantas arrancando-as inteira

mente da terra, inclusive as raizes, danifica especialmente 0
solo; mas e praticamenteimpossivel de controlar por falta de
substitutos economicos para combustivel e forragem.

A regenera9ao de especies desejaveis em areas protegidas
e retardada pela maior vigor das especies indesejaveis e pelo

numero, relativamente menor, de sementes das especies deseja
veis, em resultado de apascenta9ao intensiva e/ou remo98o.

b. Potencialidade

A restaura9ao das pastagens nativas em zonas aridas e va
garosa mas possivel se Ihes for dada chuva suficiente e pro
tec9ao, e pode ser melhorada pela rem09ao das ervas infestantes.

As taxas de crescimento da Acacia juliflora em zonas aridas
de baixa eleva9ao sao calculadas em 1,0 rn3 de madeira, por hec
tare, por ano. Pinheiros plantados ha 20 anos atras ern alti
tudes elevadas em Santo Antao indicam uma potencialidade de
prodU9aO de 10 a 15 m3 por ano.

Cabo Verde poderia, potencialmente, suprir uma boa narte
das suas necessidades domesticas de madeira para combustivel
nas taxas actuais de consumo: 2,5 m3 de madeira nor familia,
por ano. Uma produ9ao potencial estimada de 45.635 m3 de le
nha por ana supriria 18.254 familias ou cerca de 95.000 nes

soas. Poder-se-ia, possivelmente, usar muito mais area para
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Quadro VI.2
PRODUGAO POTENCIAL DE HADEIRA PAllA COfvlBUSTfvEL

nla:1tac;oes em altitudes mais baixas; sua nroduGao c., noren,
anenas urn decimo se comparada ados sltios humidos e frescos

de altitudes mais elevadas. Os sltios mais elevados sao, re-
-lativamente limitados, de modo que a e;~ansao deveria ser fei-

ta em elevac;oes mais baixas.

a. Problemas de agricultura de seaueiro
o suprimento de sementes, esnecialmente de milho c feijao,

os ingredientes essenciais do prato forte -- a cachuna -- de-
-cresceu norque 0 povo se viu na necessidade de comer 0 grao e

o feijao aue normalmente se separa todos os anos ~ara a semen
teira. As facilidades nara armazenagem sao Dobres e 0 sunri
mento de seoentes esta sujeito a ataques de insectos e roedo
res, sendo imposslvel guardar mais de un ana de suprimento.

Uoa vez que nao existe UDa instituiGao semelhante a DD

conselho de nroduc;ao nacional que fornec;a os meios de nrodu
Gao, os a~ricultores realne~te nao tern modos de otter UD su
nrinento de senentes melhoradas e garantidas, materiais nara

as ulantas ou outros insu~os, como fertilizantes e nesticidas.
Conseauentecente, tais i~sumos s50 raranente usados, exceuto

nor aoueles agricultores aue teo os meios e a iniciativa para

5.635

45.635

40.000

Produc;ao
Potencial

por ana (m3)

1.350

1.425

A ser Potencial
plantado adicional

710

1.330

Actual
mente ar
borizado

, .
Asnectos agronomlcos

aEstimativas de N. Gonc;alves, FAO (Praia)

Total

7.

PlantaGoes de al
titudes baixas

Plantac;oes de al
titudes altas
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importa-los do exterior. A nrincipal excepGao e 0 uso de se
mentes vegetais melhoradas fornecidas pelos doadores interna

cionais, esnecialmente da Europa Ocidental.
Os cultivares actuais, ernbora tolerantes a seca devido a

anos de selecGao natural, tern potenciais de baixo rendimento.
A introdu9ao de variedades novas e melhoradas pode elevar a
prodU9aO e a qualidade como ficou recentemente demonstrado
com urn excedente de batata causado pela introdu9ao de sementes
da Rolanda.

A consocia9aO do milho e feijao, largamente plantada no
arquipelago, nao e apropriada para regioes mais secas (ou anos
mais secos), e as variedades actualmente plantadas nao sao se
leccionadas para a gama consideravel de condi90es ecologicas
existentes nas ilhas. Nas zonas mais aridas (menos de 500 mm
de precipita9aO media), 0 sorgo, 0 pain90 e a mandioca sao,
provavelmente, escolhas melhores do que 0 milho e 0 feijao.

Em zonas com precipita9aO media suficiente:para milho e feijao,
variedades tolerantes a seca ou de rendimento mais elevado de
veriam ser desenvolvidas. As metas fixadas para produ9ao pa
recem tambem baixas e devem ser elevadas a fim de conseguir-se
nutri9ao ern nivel mais elevado do que uma mera subsiste~cia.

Ha demasiado poucas especies de plantas e aninais em uso

na agricultura de Cabo Verde e, mesmo nestas, os cultivares

e as ra9as tern uma base genetica demasiado estreita e tectos
de rendimento dernasiado baixos para serem bern sucedidos ano

, ~

apos ana num perlodo de tempo longo.
Praticamente nao existem predios e areas para armazena

mento, tanto nas fazendas quanto fora delas. Nao se pode al
can9ar urna economia viavel no sector agricola sem capacidade
de armazenamento de cereais em areas livres de humidade, roe
dores, insectos e fungos.

Gafanhotos e outros insectos estao a constituir urn proble
ma cada vez maior porque as culturas estao concentradas em
,
areas menores.

As areas de cultivo estao demasiado fragmentadas e
sao, muitas vezes, contiguas exigindo da mesma familia
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movimenta~ao excessiva. Tro~os ~uito pequenos imnedern ate a

introdu~ao de equiparnento mecanizado, de porte nequeno, nara

amanho das terras.

b. Problemas de agricultur~ de regadio

A irriga~ao e pouco eficiente e perde-se muita &gua, eSne

cialmente nas planta~oes de bananas, devido a mau controle do

fluxo, distribui~ao irregular da agua, regas excessivarnente

pesadas e aplica90es infrequentes de a~ua nos solos grossei

ros, de drenagern rapida.

A produyao e mais baixa do que e possivel obter com pra

ticas agricolas melhoradas adicionando-se mais fertilizante

e pesticida. Co~o ja se disse antes, mesmo as variedades de

coqueiro ocorrem de modo aleatorio e deveriarn incluir uma

propor9ao alta da variedade ana (da Malasia) que cresce menos,

resiste as doen9as e produz mais. Outrossim, as varieda~es

de mandioca, inhame e cana sacarina sao antiquadas.

Hui tos aquedutos estao quebrados, vazarn e rlaO tern boa

. manutenyao. Parte da agua perde-se a carninho dos campos por

que 0 fundo das levadas e poroso.

o fluxo de agua das fontes diminuiu c a area total irri

~ada decresceu de 2.500 hectares a 1.850.

A excep9ao das fazendas de propriedade do estado, as ora

tieas de agricultura de re~adio nao emnregam insumos e tecno

logias modernas.

Os fortes ventos agravar.l a perda de a,sua e fazem oal as

nlantas tanto na agricultura de sequeiro como na de re~adio.

~ota-se ~astante 0 retalhamento das fol~as da bananeira.

Em IS??, a nesna area de terra, anroximadaoente, foi

~lantada com cana sacarina,Dara ~azer-se aguardente, do que

foi nlantada nara a produ~ao total de culturas alioenticias

de rebadio no mesmo ano. Isto nao deveria continuar neD Des

DO u~ ano mais a fiD de que 0 DOVO seja bern alimentado usando

recursos locais.

c. Potencialidade da cultura de seaueiro

Variedade de culturas e racas de anicais de~eria ser
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introduzida nas ilhas que ofereGam melhor ada~ta9ao quanto a

clima, solos e outras considera90es ecologicas. Denois de

construidas instala~oes para os servi~os, poder-se-ia obter
sorgos e pain90s de institui90es e centros internacionais,
como a IITA na Nigeria e a ICRISAT na india. Do mesmo modo,
especies melhoradas de feijao-congo, amendoim, feijao lab-lab,
mandioca, inhame e ra9as melhoradas de galinaceos, assim como

vacas e cabras podiam ser testadas e distribuidas aos agri
cultores.

E possivel urn melhor uso da terra. E possivel urn melhor
rendimento da cana sacarina com a introdu98o de variedades

melhor adaptadas, livrando assim terra boa e irrigada para a

produ9ao de frutas e hortali9as para uma melhor alimenta980
humana. Nas zonas mais declivosas, acima de 40~b, so culturas
ou plantas economicas e perenes deveriam ser usadas, como
gramineas, arbustos e arvores, a fim de fornecer forragem
arbustivae/ou madeira para combustivel. E possivel nestas
areas urn minimo de amanho e uma anascentaG80 e corte equili
brados. Isto demandaria estudos de capacidade da terra e

estudos socio-economicos para desenvolver e executar alterna
tivas para os agricultores que poderiam ter de ser desloca
dos por esta diversao importa~te no uso da terra.

d. Potencialidade da cultura de re~adio
, .

Somente as culturas de regadio justificam as especles
de investimento em cul~ivo adiantado das culturas e trato
do solo que produzem altos rendimentos. Foi registada uma
nrodu9ao alta nas fazendas do estado em Santiago de cultu
ras de batata e tomates.

Por meio de uso mais conservador da agua e de varias
praticas modernas, as areas irrigadas de Cabo Verde poderiam,
possivelmente, suprir a procura local de frutas frescas e
hortaliGas, agora e no futuro.

Teria de ser determinada a distribui980 de benef{cios

auferidos da moderniza980 da agricultura irrigada, mas po
tencialrnente nao ha conflito com as metas de produ9ao, dada
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a natureza de mao-de-obra intensiva de horticultura irrigada.

As medidas, fora da fazenda, exigidas nara alcan<;ar es

tes potenciais em agriculture de sequeiro e de regadio incluem

o desenvolvimento de ~guas sUbterr~neas, estruturas de correc
Gao torrencial, investigac;ao e experimentec;ao, extensao destes
conhecimentos ao agricultor, acesso a credito e insumos, assis

tencia n,a comercializac;ao e reportagem de produGno agricola,

ieforma agr~ria e redistribuiGao e consolidaGao de terras, e

uma politica de investigaGao aplicada em apoio de uma estrate-
. - - ( <."gia de modernlzaGao e transformaGBo agrlcola e de allvlo a

densidade populacional rural.

8. Gado e pasta~ens

a. Problemas

A seca prolongada deu em resultado uma grande reduc;ao no

n~mero de animais, mesmo ao ponto que muito gada reorodutor

foi consumido como alimento.
Hn uma falta, quase absoluta, de forrag;em e alimentos. As

pastagens estao degradadas nela sec a continuada, os arbustos
I

. (forrageiros e as p antas, e qualsquer gramlneas que porventura

tenham so~rado, estao sendo arrancadas nelas raizes e levadas

aos animais presos nos currais ou usadas como combustivel.

Para aumentar 0 problema, as mesmas nlantas usadas como for-
( -ragem e combustlvel sao aquelas de que se depende oara cober-

tura do solo contra a erosao e nara sombra. A maioria das
.J:' (1' ., t l' ,
~aml_las pOSSUl animals, de modo que 0 con ro e e nratlcBoen-

" - - Ad'te ir:lposslvel. A nopulaC;Bo nao ve COEl bons ol11os os guer as
encarregados de prote~er a veGetaGao contra 0 seu nso.

Parasitas internos e externos ataca~ os animais domes
ticos e as galinhas.

~). Potencialidade
J~ se a~irnou re~etida~eDte oue cerca de metade da terra

em Cabo Verde e Dasta~e~ em Dotencial. Isto e un nita, e nor

duas razoes: ela :laO Dassa d.e Dasta~e:1 nO])I'e e der~Tadada;

sor::ente l~:J se;~to c.esta terra ,"oi al~u[1a '."e~ considerado Dasto.

C resto deve ser considerado um dcserto.
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Pode plantar-s0 sorgo e pain90 em areas mais secas a fim

de suprir forragem aos animais, e eles noderiam ser plantados
interpostos com milho como uma precau9ao contra perda de co

lheita para 0 mesmo uso.
Nenores limites
de nrecipitacao

!

Milho (mals) 550 mm
Sorgo 375 mm
Pain90 250 mm

As cabe9as de gada poderiarn ser rnantidas em pequena quan
tidade ou longe das pastagens ate que estas se regenerassem,

quer naturalmente quer assistidas. Outrossim, podiam ser de
senvolvidos sistemas novos de criar gado, como com forragem
cortada,silagem ou arbustos forrageiros em vez de pascigo.

o gada melhorado existente na Brava poderia ser reprodu

zido e distribuIdo, e a granja de cria9ao de galinhas em ~lin

delo poderia ser reactivada e expandida. 0 farelo do trigo

da moagem em Mindelo poderia fornecer materia de alta protel
na para suplementar a alimenta9ao com grao de sorgo.

Os parasitas internos e externos podem ser controlados
nos animais da fazenda e quintal, e nas galinhas com produtos

quImicos e programas sanitarios do NDR.

9. Aspectos sociais e demograficos

a. Problemas
Densidade nonulacional. Cabo Verde tern densidades excep

cionalmente altas de popula9ao. Para a sua superficie total,
o limite de varia9ao e de 15 a 145 pessoas por quilometro
quadrado, sendo a media 75. Para a terra agrIcola somente,
a densidade media e de 500 pessoas por quilometro quadrado,

com uma varia9ao de 200 pessoas em Fogo e 1.000 pessoas na
Brava. Cabo Verde e, dos nalses sahelianos, 0 mais densamen
te povoado.

Nutricao. Embora nao haja fome, e a quantidade de comida

que esta a ser enviada a Cabo Verde e calculada como satisfa

zendo as necessidades de alirnenta9ao, a desnutri9ao parece

estar aumentando. Conquanto 0 actual estado nutricional da po-
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pulaGuo este~a directamente associado as condiGoes da corrente
, A

seca, os nutrologos tern notado que,mesmo en anos bons, boa

parte da nonulaGao se acha em estado cronico de deficiencia de

nroteinas e vitaminas. Logo anos 0 infcio da actual seca, urn

inqu~rito sobre nutricao revelou um aumento na defici~ncia

de nroteinas e calorias. Denois dessa data (1973) nao se rea

lizaram outros inqu~ritos.

Os problemas esnecificos que se observaram foram a nelagra

(resultante em parte da aliment8c;.uo baseada ern milho) e anemia,

esnecialmente entre as mulheres lactantes e ~estantes. E tam

l)~m comum a defici~ncia em vitaminas A e C.
Sa~de. Os nroblemas de sa~de da DonulaGuo estao li~ados

a pobreza da maior parte da Donulacao rural, condiGoes habita

cionais acanhadas e nao-sanitarias, falta de assist~ncia m~dica

adequada e condiGoes ecologicas que favorecem a pronasaGao de

algumas doenGas narasitarias. As infeccoes narasitarias croni

cas resultam so~retudo da falta de calGado e nolnic;.uo dos su

nrimentos de a~la durante a estac;.ao das chuvas. A gastrenterite

er:tre as crianc;.as 1)arece estar relacionada a falta de condiGoes

sanitarias e excesso de nessoas na mesna casa. As doenGas res

piratorias resultam de nroteccao inadeauada nas noites frias.. ~ ~ . ,

habitaGoes apinhadas e falta de cuidados m~dicos no inicio da

doenGa. A malaria resulta de condiGoes ecologicas que favore

cern a presenGa do Anonheles gambiae e 0 lluxo migratorio de

populaGao errtre a Africa Ocidental e as ilhas.
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Educac;.ao. Ate recentemente, muitos poucos caboverdeanos

conseguiam completar a instruGao ~rimaria e somente uma 1)e

quena parcela destes passava as escolas secundarias ou nos

secundarias. A educacao tecnica e tecnico-nrofissional era

desdenhada devido a um "comDle~~o senhoril" que rebaixava 0

'valor do tra;)alho manual. Altas taxas de a,1alfabet ismo ain

da mais di~inuiam 0 notencial hu~ano do caboverdeano medio e

duziam a sua canacidade de controlar 0 seu destino tornan

do-o nresa da e~mloraG~o por aqueles que sa~iarn ler e escre-

ver.

231

re-



A reforma de ensino,iniciada em 1975 com a independencia,

esta alterando 0 conteudo e orienta9ao dos programas de ensino
primario e secundario, e 0 programa de ~lfabetiza9ao de adultos
ja come90u. Falta de pessoal e instala90es dificultam 0 tra

balho actual.
A educa9ao pos-secundaria e adquirida no exterior, sobre

tudo em Portugal; no entanto, sao poucos os que estudam ciencias
agrlcolas -- ha somente nove agronomos entre os 436 que estudam

actualmente no exterior.

Estrutura familial. Vrna tradi9ao casual de poligamia deu
em resultado uma situa9ao em que a mulher e 0 chefe da familia
em cerca de urn ter90 dos lares. Isto, em parte, e 0 reflexo
de uma taxa mais elevada de emigra9ao masculina e uma taxa de
mortalidade mais alta para as crian9as do sexo masculino, 0
que levou a urn desequillbrio na propor9ao homern:mulher e que se

torna mais pronunciado na epoca das secas.
As crian9as sao altamente apreciadas e consideradas urn bern

de capital. Grandes famllias sao tidas como desejaveis. 0 nume
ro de crian9~s, filhos naturais, e grande (a distin9ao entre
filhos legltimos e ilegltimos foi abolida por recente lei de
heran9a).

Regime de nosse e ocunacao da terra. As pronriedades sao
muito pequenas 0 que e de esperar-se da propor9ao media homem:
terra agricola de cinco pessoas por hectare. A terra, tambem,
.nao esta equitativamente distribulda. Em Santiago, 19% da po
pula9ao sao donas de toda a terra; 0 resto trabalha como ren
deiros, ou trabalhadores assalariados. (0 sistema de mea9ao
foi abolido mas costurnava predominar antigamente).

b. Potencialidade

As mudan9as sociais e demograficas procedem lentamente e
Cabo Verde nao e exceu9ao. Ha, no entanto, indlcios de uma

reac9ao rapida em potencial a alguns dos problemas mais serios.
Foi alta a aceita9ao de dispositivos anticoncepcionais em

planos-piloto realizados recenternente em Sao Nicolau e Santo
Antao. Outrossim, as mulheres e tambem os homens procuram
cada vez mais oportunidades de emprego. Estas tendencias de-
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veriam diminuir 0 crescimento populacional. Este crescimento

tern actualrnente uma taxa estirnada entre 1,47% e 1,95%; portan

to,declinio adicional na taxa de crescimento levaria Caho Ver-

de a nlveis muito baixos
ern desenvolvimento.

Os problemas de saude da popula9aO nao sao de extrema gru
vidade e podem ser resolvidos com relativa facilidade. Os

actuais esfor~os por organismos internacionais e governos es
trangeiros constituem uma grande mudanqa nas condi~oes sanita
rias de Cabo Verde e, se continuarern, pode esperur-se uma mu

dan9a radical neste sector. 0 controle da malaria deveria ser
relativamente facil dada a sua concentra9aO numa parte da ilha
de Santiago. A lepra pode ser controlada sem dificuldade. As

doen~as gastrintestinais tern estado a decrescer nos ultimos
seis anos e espera-se que continui a tendenciu. Os nroblemas
respiratorios e de parasitas espera-se que venham a ser contro
lados uma vez que melhore 0 bem-estar economico da ponulaqao.

Deveria ser possivel remediar as deficiencias de nutri9ao
com a produqao local de frutas e legumes frescos, a introdu9ao
de generos alirnenticios de maior valor nutritivo, como 0 milho

de alta lisina, batata doce de tuberculo amarelo (mais vitami
na A) e 0 usa das folhas da mandioca em culinaria (uma fonte
de vitamina C e calcio). Urn maior consumo de peixe, no momen
to anenas 12 kg nor pessoa nor ano, ajudaria a corrigir a de
ficiencia proteica. 0 suprimento regular de peixe, carne e
produtos nereclveis ricos em vitaminas pode tornar-se mais di
fil sem refrigera~io.

Os problemas de posse de terra estio sendo resolvidos,
embora urn nouco lentamente. Ba pouca esperan9a, porem, de se
conseguir uma distribui9io equitativa de terras agrlcolas a
ponto de satisfazer as necessidades da actual nopula9ao rural.

Cabo Verde esta numa situa9ao toda esnecial nara a acei
ta9io de UDa ranida ~udan9a social devido ao grande numero

de nessoas jovens que estao agora a atingir a idade escolar.
o ~jinistro da Educa9ao narece estar no caninho certo ao tomar

como meta a instru9ao pri~aria universal, mas faltarn-lhe re
cursos e pessoal suficiente. U~a nova aborda~em ao ensino
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exige tambem livros novos de ensino, novas tecnicas e urn melhor

conhecimento das oportunidades para os jovens na futura socie

dade caboverdeana. A enfase que 0 Hinistro de Educa~ao preten
de dar a todo 0 ensino, dando considera9ao as coisas praticas
ou aplicadas, e nao apenas teoria e memoriza9ao como no passado,
contr~buira, sem duvida,para mudan9as positivas em Cabo Verde mais
do que qualquer outra interven~ao directa. Por meio da escola
pode obter-se uma mudan~a rapida nos habitos alimentares, sani
tarios, de saude e de praticas de conserva~ao.

A equipe da ASA nao pode deixar de observar urn tipo de
optimismo, boa vontade e desejo de trahalhar entre a popula9ao
que, embora nao sujeito a medida objectiva, pode constituir a
base mais importante para mudan9a e desenvolvimento.

10. Aspectos institucionais

a. Problemas
Ha varios problemas inter-relacionados, de natureza insti

tucional, que seriamente restringem 0 crescimento da produ~ao

agrIcola e produtividade em Cabo Verde.

o problema mais serio, talvez, e uma serie de programas
basicos do governo extremam~nte lirnitados para resolver os im
pedimentos a produ9ao, especialmente em agricultura de sequeiro.
Isto reflecte a falta de recursos, a escassez de pessoal tecni
co e a relativa juventude do governo. Outrossim, 0 or~arnento

de opera~oes do MDR e relativamente pequeno e declinou no ana
passado.

Programas de governo lirnitados. Nao ha servi~os de inves
tiga9ao ou extensao em funcionamento (embora se planeie urn ser
vi90 de investiga9ao). Nao ha capacidade para urn reconheci
mento e desenvolvimento da agua sUbterranea, nem esta sendo
elaborado urn plano para solucionar este serio problema. Nao ha

capacidade ou plano para urn reconhecirnento de solos agricolas.
Ha servi90s no ~IDR para a conSerVa9aO de recursos naturais,
ordenamento de bacias hidrograficas, saude animal e vegetal e
ordenamento florestal, mas seu impacto na produ9ao e pequeno
devido a limita90es de or~amento e falta de pessoal suficien
temente qualificado.
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N50 existe, praticamente, caPBcidade para administra950

sectorial e forrnula9ao de directrizes. Nao ha nlanearnento- , .formal ou fungoes programadoras no MDR. Ha ServlGos de Ca-

dastro e Inqueritos Rurais e Reforma A~raria, mas nenhum dos

dois tern tido grande impacto no sector, novamente devido a

limitagoes orGamentais e falta de pessoal treinado.

Orcamento governamental reduzido Dara nrop~ramas de base.

A insuficiel.1cia de programas e servigos do governo Dara a

agricultura de sequeiro e, essencialmente, urn le~ado dos por

tugueses, que concentraram seus esforGos em culturas de rega"":

dio para exnortaG50. No entanto, em anos recentes, 0 GOCV

reduziu, sensivelmente, seu orGamento oneracional nara pro

grarnas basicos de agricultura, ao mesmo temno aumentando seu

anoio a programas a nrazo curto de ohras ptlhlicas nara cmer

gencia de alivio Aseca. Concomitantemente, estes nrogramas

a nrazo curto estao a usar nessoal-chave paGo nelos nrogramas

de base, 0 que reduz ai~da nais 0 seu orGamento e eficacia.

Sscassez de cientistas e tecnicos. Ha quase uma completa

falta ·de cientistas graduados eum n~mero extremamente limi

tado de tecnicos para realizar investigagoes aplicadas e de

adapta9ao e para dirigir outros programas basicos vitais para

o desenvolvimento agrIcola. Nao ha funcionarios com

doutorado em ciencias fisicas, biologicas ou sociais rela

cionadas a agricultura nem perspectivas de que al~lm sera

treinado e empregado num futuro proximo. Alem disso, h~ aue

nas 16 pessoas com 0 equivalente ao nivel de bacharelato, e

muitas destas sao relativamente inexperientes.
Niveis baixos de instrucao da nopulacao rural. A cana

cidade dos lavradores de subsistencia de assirnilarem e adopta
rem tecnicas melhoradas de produg80 e limitada por niveis oai
xos de instrug80 e conhecimentos. Variedades crioulas e pra

ticas de cultivo tradicionais tern side usadas ha seculos nela

agricultura de sequeiro em Caho Verde. Na ausencia de novas

alternativas tecnicas tern havido pouco incentivo para a nopu

lagao rural de investir em educag80 formal que :acilitaria a

incorDorag50 de novas ideias e tecnicas.
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Falta geral de insumos industriais modernos. Ha uma escas
sez geral de insumos industriais modernos que sao imprescindl

veis para que Cabo-Verde se lance a uma agricultura mais produ
tiva em bases cientlficas. Insumos industriais modernos, como
pesticidas, fertilizantes e outros produtos qulmicos podem fa
cilitar a substitui~ao da relativamente abundante mao de obra

de Cabo Verde para a terra e agua escassas. No entanto, todas
estas inova~oes devem ser importadas, e a custo relativamente

. alto, devido as grandes distancias do arquipelago das fontes
de suprimento~ Deve notar-se que havera pouca ou nenhuma pro
cura de tais insumos na ausencia de inova~oes biologicas para
tornar as plantas (ou animais) mais produtivos, como tambem

urn mercado. Novamente, isto da a entender que a falta de in

sumos industriais deve ser tratada como parte do sistema de
problemas inter-relacionados acima discutidos para que se ob
tenha progresso na melhoria da agricultura.

Canacidade limitada de absorver ajuda exterior. A capaci
dade do GOCV de absorver ajuda finance ira e assistencia tecnica
para a agricultura e, em nossa opiniao, muito restrita. Nos
escritorios do MDR na Praia havia oito cientistas e tecnicos es
trangeiros a trabalhar em regime de tempo integral, ou seja,
metade do numero total de caboverdeanos no MDR com urn diploma
universitario em ciencias agrlcolas+. 0 ~IDR foi recentemente
chamado para dirigir urn programa relativamente grande de obras
pUblicas financiado por ajuda estrangeira alem dos seus progra
mas basicos ja existentes. Outrossim, os funcionarios do ~lDR

e de outros servi90s do governo caboverdeano dedicam actualmen
te quase todo 0 seu tempo a receber e hospedar as delega~oes

de varios doadores bilaterais e internacionais que tern forne
cido assistencia de emergencia e estao a explorar a possibili
dade de ajuda adicional. As exigencias destas delega~oes em
termos de tempo, uso de espa~o nos escritorios e velculos>jun
to ao MDR (e outros servi90s do governo), sao consideraveis.

+ Os diplomados por universidades portuguesas obtiveram 0
equivalente a urn mestrado em ciencias.
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E muito possivel que 0 GOCV esteja alcan9ando 0 limite de sua

actual capaciclade para programar e utilizar eficientemente a

ajuda estrangeira. Esta limita950 b especialmente evidente

em termos de capacidade administrativa, mas tambbm se mostra

na ,faIta de complementos, veiculos ~ara viagens de crunpo e
espaGo de escritorio. Alem disso, os pedidos por parte dos

doadores estrangeiros (demandas essas que, se tomadas indi
vidualmente, sao perfeitamente justificadas) reduzem tambem
a efic5cia de programas b~sicos para desenvolvimanto agrico
la. as tipos de projectos que se estao a desenvolver sao,
possivelmente, mats dirigidos aos sintomas do que as causas

cdo atraso agrlcola.

Servicos de informacao. Os servi90s de informa9ao no
NDR, como em toda a parte no govcrno, sao extremamente limi
tados. A biblioteca do NDR e muito pequena, com noucas pu
blicaGoes internacionais e muitos volumes relativamcnte anti
quados da primeira parte do seculo. Nao ha servi90s de copia
dor, quer no !'iDR quer em qualquer outro servi90 do governo
central.

b. Potencialidade
a riDR nao esta irrenaravelnente comnrometido a uma linha

de aC9ao ou programa e e, potencialmente, flexivel neste asnec
to. Os altos funcionarios narecem, em geral, abertos e dese
~osos de sugestoes e informa90es novas. 0 ~IDR e, tambem, urn
, - -orgao relativamente pequeno onde as ~lestoes nodem ser resol-
vidas em escala pessoal ou humana, e ha menos nossibilidade
de me interDreta~ao em informa~ao e imnlementa9ao de nrogramas.

Parte da deficiencia em investigaG80 pode ser solucionada
por meio de progranas internacionais, como 0 SAFGRAD e 0 tra
balho do ICRISAT e Cy!·1ItlIT. No entanto, nao h~ substituto na
ra 0 traJalho local.

o PAIGC e 0 ~ra90 administrativo do governo, a Secretaria
de Sstado da AdninistraGao Interna, noderian assessorar e,

talvez: tornarem-se instituiGocs-chave, em c~tensao a~rlcola.

C t~a~alho de e~te~sao Doderia entrosar-se co~ outros nrogra~as

c1e e~:tensao: Dor e~:er:;'!J~o, alfa:)etizacao de e.dultos, educa<;:8.o

Dutricionel: etc.
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B. Analise das principais questoes

Todas as dificuldades que afectam 0 sector agricola de
Cabo Verde podem ser subordinadas a dais problemas principais:

,.
* A seca e suas consequencias

* Produg8.o agricola debilitada e estagnada

A interacg8.o das varias causas e efeitos ~ volta destes dois
problemas e apresentada na Figura VI.l. Na analise, podem
identificar-se varias especies de intervengao, algumas das
quais ja se acham incorporadas nos actuais programas do MDR,
au estao sendo planeadas: conservagao e regeneragao do solo,
emprego rural e 0 desenvolvimento de lagos com programas in
ternacionais de investigagao agricola. Outras terao ainda
de ser empreendidas: planeamento e programagao, desenvolvi
mento de fornecimentos adicionais de agua, suprimento de in
sumos modernos para produgao e melhor educagao do povo rural.

A delimitagao de priaridades, a interdependencia e 0 mo
mento oportuno para as varias intervengoes que se tornam ne
cessarias, suscitam numerosas perguntas: Qual e 0 futuro
da agricultura em Cabo Verde? Quantas pessoas pode a agri
cultura sustentar? Como se pode melhor orientar a mao de
obra e os fundos? Estas perguntas e outras afins podem ser
examinadas dentro do contexto das questoes principais, cuja
analise pode servir como uma ponte entre intervengoes espe
cificas e estrategias de desenvalvimento.

Sao elas:

1. A possibilidade de auto-suficiencia em alimentos

2. A possibilidade de excesso de populagao

3. A natureza singular de arquipelago, de Cabo Verde.
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Pxoblemas principais

Questoes essenciais que afectam a resposta aos problemas

Metas e estrategias para 0 sector
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Produgao agricola defi
nhada ou estagnada

/
Emergencia da seca

~

E pos~ivel a auto-suficiencia alimentar?
Ha populagao em excesso?
A singularidade do pais -- um arquipelago.

!

Figura VI.2. Sequencia da ana~ise de problemas, questoes,
e metas e estrategias por sector.

1. E possivel a auto-suficiencia alimentar?
A pergunta pode tambem ser feita em relagao a agua e.com

bustivel, elementos basicos da vida igualmente importantes, e
~

tambem criticamente escassos.
A auto-suficiencia poderia, provavelmente, ser alcangada

com certas especies de alimentos: frutas frescas e legumes,
~ -, ~

e proteina animal. Nao e provavel que pudesse ser consegui-
da com milho de sequeiro, em base continua e segura, mesmo com
a actual taxa de populagao. 0 consumo no mome·nto -- uma media
de 400 gramas por pessoa por dia -- resulta numa demanda actual
por ano de cerca de 44.000 toneladas. Supondo-se um rendimento
de 4 toneladas por hectare, possivel com tecnologia avanqada,
seriam necessarios assim 11.000 hectares de terra com precipi
tagao certa (ou condigoes de humidade). Em parte alguma de
Cabo Verde existe precipitaqao certa. Somente a irrigaqao po-

~

deria fornecer a certeza necessaria que justificasse formas
avangadas no tratamento das culturas, e os 11.000 hectares
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necessarios sao mais do que 0 quadruplo da superf{cie de ter

ra actualmente irrigada.

Estimativas da potencialidade de desenvolvimento das
aguas sUbterraneas indicam que seria poss{vel aumentar a

superf1cie irrigada para 8.000 hectares; no entanto, uma pre
visao incondicional nao e possivel, dada a complexa natureza
do recurso de agua subterranea e 0 ainda desconhecido reabas

tecimento desse recurso. A resposta vira aos poucos durante
os proximos cinco a dez anos, ~ medida que as aguas subter

raneas forem expandidas e utilizadas. E naturalmente, a cul
tura do milho suplantaria parcialmente a de frutas e legumes,
que poderiam ser produzidos com irrigagao, e que sao igual-

, A

mente importantes a auto-suficiencia nacional de alimentos
e ao equilibrio alimentar, alem do que sairia caro importa-los.

Mesmo a uma taxa de rendimento mais modesta, e mais rea
lista, seriam necessarios 17.600 hectares de terra relativa

mente bern irrigada para obter-se a meta de 2,5 toneladas de

milho por hectare fixada pelo ~IDR. Estes tantos hectares co
incidem, aproximadamente, com a superficie classificada h~
da nas cartas agro-ecologicas compiladas ha 20 anos atras du
rante urn periodo inusitado de chuvas abundantes. Partes des
tas zonas hUmidas situam-se acima da linha de 850 m , onde e
demasiado fresco para o.cultivo do milho, e ademais essas zo
nas produzem hoje apenas feijao-congo esparso, pois que elas

tambem recebem pouca ou nenhuma chuva.
Seria necessario que 0 milho rendesse 1,25 toneladas

por hectare a fim de suprir as necessidades actuais nurn ano
bom, i.e. suficientemente bom para encorajar 0 plantio em to
das as areas comumente cultivadadas com milho e feijao, que
parece se aproximam dos 55.000 hectares. a rendimento medio

de 800 kg por hectare teria de ser aumentado em 50%.
Quanto a questao de auto-suficiencia, ha t~bem a consi

derar-se as diferencas entre as varias ilhas. A superficie
media, por pessoa, que comurnente se planta de milho (em as-
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.Quadr0 VI. 3

MILRO PLANTADO, RENDIMENTO ACTUAL E 0 RENDIMENTO
NECESSARIO, POR PESSOA E POR ILEA

Em conclusao, ha varias respostas a questao de saber se e
possivel a auto-suficiencia em milho:

* Com 0 rendimento actual, e num ano de precipitaQao ra~_

zoavelmente boa, nao e poss{vel. 0 rendimento medio teria de

sociagao com 0 feijao) varia de 0,04 hectare em Brava a um
maximo de 0,4 hectare em Fogo.

Com alguma chuva, tanto Santiago como Fogo poderiam ser
auto-suficientes em milho num ano de precipitaGao razoavel
mente boa, mesmo com 0 rendimento muito baixo -- mas realis
ta -- de uma media de 800 kg por hectare. 0 principal re
quisito e que pelo menos 500 mm de chuva caia, i.e., 0 mi
nimo aproximado para milho, e que a precipitaQao ocorra em
grande parte no comeQo da epoca de crescimento e nao no fim,
como frequentemente parece ocorrer em Cabo Verde.
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3650 kg
2433
1460

858
I' ( 800 kg!.ha

media naciona1
730
730
314

Rendim~nto por ha
necessario para
suprir milho por
ano ~ara uma pes
soa (146 kg)

32
48
80

136
(146 kg/pessoa neces-
sarios anualmente)

160
160
312

.20

.20

.39

.04

.06

.10

.17

ProduQao per capita
Ha.plantado pressupondo rendimento
por pessoa 800 kg/ha

Ilha

Brava
Sao Nicolau
Boa Vista
Santo Antao

Santiago
Maio
Fogo



ser aurnentado de 800 kg por hectare para 1.250 kg por hectare

nos 55.000 hectares'comurnente plantados (alguns dos quais escar
pados demais para cultivo de milho).

* Fogo e Santiago seriam auto-suficientes num ano de pre
cipita98.0 razoavelmente boa, mas outras ilhas sofreriam escas
sez, pressupondo niveis de rendimento de 800 kg por hectare,

devido a maiores densidades de popula98.0 por hectare de sequei
ro cultivado.

* Mesmo com irriga9ao, nao e possivel atingir-se auto-
A N

suficiencia de milho. Com irriga9ao, 0 gasto de insumos mais

altos se justifica e rendimentos de ate cerca de 4 toneladas

por hectare podiam ser obtidos (rendimentos mais elevados

sao tecnicamente viaveis). Os 11.000 hectares necessarios
para a produ98.0 de 4.000 toneladas ultrapassam 0 potencial
futuro de cerca de 8.600 hectares totalmente irrigados, que

calculamos levara 20 anos a ser alcan9ado. Se pressupomos
ainda urn aumento anual de 2% na demanda de milho, seriam ne
cessarios mais de 16.000 hactares irrigados em 20 anos, ou

quase 0 dobro do potencial para desenvolvimento.
A analise do assunto levanta outras perguntas ainda.

Que quantidade e que tipo de apoio deveria 0 MDR fornecer pa
ra a produ98.0 de milho? Qual a percentagem da demanda total
de milho que deveria ou poderia ser cultivado nas ilhas? As.
respostas exigiriam uma analise mais detalhada com base em
dados mais precisos do que os que existem no momento.

A minimizag80 do risco e, definitivamente, uma medida
que requer analise adicional. 0 esfor90 e despesa necessa
rios para alcan9ar rendimentos mais altos de milho -- distri-

N , N

bui9ao de sementes, adubos, combate a praga, comercializagao,
transporte e armazenagem a lange prazo -- teriam de ser cal

culados contra a possibilidade de perda da colheita, e 0 ren
dimento que esforgos semelhantes dariam se dedicados a cultu
ras ou sistemas agr1colas menos vulner2veis a pedroes de pre
cipita9ao incertos. Entre as alternativas acham-se cereais

243



..
resistentes as secas, tais como sorgo e paingo, agricultura
de regadio, e/ou produgao de forragem e pastagens arbustivas.

Todas as alternativas exigiriam desenvolvimento de pro-
~

gramas institucionais com financiamento adequado, com tecni-
cos e cientistas convenientemente treinados; actividades de
investigagao e extensao; auxilio para comercializaqao, trans
porte e armazenamento; e a contribuigao de um certo nivel de
insumos modernos -- e uma pergunta importante e saber como
melhor organizar estes servigos e em que base? Deve ter-se
em mente que tais servigos teriam de ser iniciados e nao,
como acontece na maioria dos paises, melhorados, expandidos
ou reorientados.

2. Ha populagao em excesso?

E obvio que ha, com os actuais niveis de produgao agri
cola mesmo em anos de precipitagao razoavelmente boa. Se nao

,.
fosse pela assistencia internacional, haveria fome severa,
como ja ocorreu no passado. Mas com desenvolvimento, haveria
ainda excesso de populagao? A resposta deve ser procurada
no futuro desenvolvimento da economia total. Como vimos, 0

sector agricola nao pode satisfazer as necessidades presen
tes e futuras de milho, mesmo pressupondo tratamento de cul
turas por meios modernos e de alta tecnologia.

A questao fundamental pode ser talvez mais precisamente
enunciada assim: Que tipo e que quantidade de subsidio pres
tara a comunidade internacional a Cabo Verde para apoio de
seu desenvolvimento economico e bem-estar de sua populagao?
A resposta determinaria quantaspessoas podem ganhar a vida
em Cabo Verde, do mesmo modo que a quantidade de comida ago
ra enviada determina 0 nUmero das pessoas que podem sobre
viver.

Os actuais subsidios, relacionados ao sector agricola,
...

sao, am sua maioria, alimentos, presentes financeiros, equi~
,. ~

pamento e assistencia tecnica. Pequenas quantidade apenas
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de sementes, adubos e pesticidas tem sido ofertadas, embora

estes itens sejam muito importantes. As ofertas de alimen
tos podem sustentar fisicamente a populagao mas nao podem

ser consideradas uma contribuigao ao desenvolvimento. Con

tudo, nao se pode esperar Que a assistencia ao desenvolvi
mento da agricultura torne Cabo Verde auto-suficiente em

alimentos. Mas poderia fechar a brecha entre oferta e pro
cura, ate certo ponto no caso do milho e completamente em
frutas, legumes e proteinas animais. Parte do sUbsidio in
ternacional poderia passar de presentes de alimento e subsi
dios a projectos Que geram empregos, a presentes de adubos,

sementes e outros insumos necessarios ao aumento de rendi

mento.

Se 0 governo taxa os produtores pelos insumos (como 0

faz para os cereais), deve ser com a expectativa de uma pro
cura de mercado para a produgao aumentada. Sem QualQuer es
pecie de manufactura ou outra actividade industrial ligeira

em area~ urbanas, 0 mercado urbano se sustenta, em grande
parte, das folhas de pagamento do governo (como acontece no
momento com 0 mercado rural). As cidades, porem, crescerao

mais rapidamente do Que 0 governo. Tambem, nao ha, na rea
lidade, "valor adicionado" ao dinheiro investido em servigos
governamentais, pelo menos que se compare ao valor adicionado

na actividade industrial.
A questao crucial e: Podem actividades economicas adi

cionais, que geram rendimento, ser fomentadas em areas urba

nas (ou rurais -- pesca, por exemplo) que pudessem suprir a

demanda de mercado para urn sector agricola modernizado e,
idealmente, para produtos exportaveis que pudessem ser permu-

~

tados por alimentos? Partindo do principio de que elas podem
ser criadas e que a comunidade internacional esteja disposta

a financiar essas actividades -- atraves de ajuda financeira
e tecnica, e talvez em forma de urn mercado preferencial
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a mOdernizaQao se tornaria financeiramente viavel em nivel
agrario e as oportunidades de emprego urbano poderiam absor
ver parte do excesso de populaQao rural. No entanto, ate. ..
que a natureza e futura d1mensao de urn mercado urbano para
os produtos agricolas possam ser projectadas, estarao fal
tando os elementos-chave para planear a promogBo de agricul
tura lucrativa.

Em conclusBo, a resposta a pergunta de excesso de popu
lagao tem de ser formulada em termos da possibilidade das
cidades absorverem 0 excesso de populagBo rural em empregos
produtivos, de preferencia industria ligeira, e a consequen-

A •

te possibilidade de assistencia estrangeira nesta area de
desenvolvimento. No momento pode afirmar-se que:

* Ha, com os actuais niveis de produgBo agricola e acti
vidade economica interna, pessoas demais em Cabo Verde. Sem
a ajuda internacional haveria fome severa.

* Mesmo que ocorresse boa precipitagao, ainda haveria
gente demais devido ao rendimento da terra ser baixo e a
terra tao escassa.

* Ha demasiada gente pobre, i.e., populagBo rural ocu
pada em agricultura a nivel de sUbsistencia.

* A expansao de postos de trabalho em outros sectores
e essencia~, nao somente paraaliviar 0 peso do excesso de
populagBo rural, mas tambem para facilitar a mOderniza9ao
do sector agricola.

3. A natureza singular, de arquipelago, de Cabo Verde
Uma qualificagBo basica aos problemas de auto-suficien

cia e excesso de populagao, e praticamente a todos os outros
problemas relacionados ao desenvolvimento em Cabo Verde, e

, ~ ~

a natureza unica da republica -- urn arquipelago. Essa qua-
lificagao pode ser resumida nas seguintes palavras:

* Pequeno tamanho
* Diversidade
* Dispersao
* Isol'amento
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Estas condi90es unicas obrigam a abordagens de desenvolvimen

to diferentes e criam exig~ncias especiais aos servigos do

governo. Tanto a descentraliza9ao como 0 planeamento regio

nal (i.e., por ilhas espec{ficas) sao imperativos ~ nao al
ternativas. Nao ha nenhum outroar~uipelago no mundo, com
caracteristicas e historia semelhantes, ~ue apresente expe
riencias de fomento ~ue poasam servir como orientaqao.

A auto-suficiencia em alimentos perec{veis e altamente

desejavel ilha por ilha, e assim tambem e, em prazo curto,

a lenha como combustivel, ate 0 momenta em ~ue planta90es
em larga escala, ~ue produz&~ carvao de lenha para cOillercio
entre as ilhas, entrem em produ9ao (i.e., em 10 ou 15 anos).
Necessidades especiais de desenvolvimento, ou problemas re
sultantes da diversidade, exigirao solu90es Unicas, devida
mente ade~uadas a magnitude (geralmente pe~uena) e as neces
sidades operacionais ou 10g1sticas decorrentes de urn isola
mento relativo. Dma duplicidade de interven90es ou es~uemas

de desenvolvimento sera, provavelmente, a excep9ao e nao a

regra. Nao se pode confiar em generaliza90es de hipoteses
e suposi90es de desenvolvimento. No entanto, a pe~uenez da
area total e da popula9aO significa ~ue os problemas podem
ser rapidamente identificados, comunicados e tratados.

a. Integraqao economica e pleneamento de desenvolvimento

Integra9ao economica nacional. Actualmente a integra9ao

economica esta sendo alcan9ada, em grande parte, atraves de
progTamas governamentais ~ue empregam 0 povo em obras pUbli
cas e de programas de vendas de alimentos em post os do gover
no. A pe~uena ~uantidade de produ9ao agricola existente pou
co impacto tern na integra9ao da economia nacional. Sal e
~lindelo parecem ser os principais mercados para os produtos

de outras ilhas.
No momento, cada ilha sera melhor servida se for enca

rada como uma unidade separada ~ue deveria alcan9ar urn grau
maximo de auto-suficie~cia alimentar.
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A maioria das ilhas existiu no passado como entidades
relativamente independentes ja para nao dizer soberanas (sen
do Sal a excep9ao notavel). 0 seu grau de dependencia e

integragao num programa nacional de desenvolvimento agricola
# A

sera medido inicialmente pela assistencia efectiva ~ue possa,
ser prestada pelo governo central as ilhas individuais.

Em termos relativos, orgamentos operacionais (receitas
e despesas ordinarias),de proporgao consideravel, deveriam
ser atribuidos aOs servi90s regionais do MDR, incluindo apoio

# .... #

suficiente para a especie de auto-suficiencia necessaria na
H # ....

manuten9ao e conserto de veiculos e e~uipamento, experiencias
para adaptagao a condigoes locais Unicas, e outras activida-

H • •

des ~ue sao essenc~a~s.

Planeamento e administragao de desenvolvimento. Expe-
....

riencia em planeamento descentralizado ou regional indica
que sete e 0 n~ero maximo de regioes que pode ser facilmente
conceptualizado e simultaneamente compreendido em planeamento
e analise. As ilhas de Cabo Verde habitadas sao em nUmero de

#

nove, divididas em dois grupos: barlavento e sotavento. Alem
disso, Sal, Boa Vista e Maio sao casos especiais, sem prati
camente potencial de desenvolvimento agricola e muitos poucos
habitantes.

t evidente a necessidade de pIanos separados para Brava,
Fogo, Santiago, Santo Ant~o e Sao Nicolau. Deveriam ser es
tabelecidas metas de desenvolvimento para cada uma destas
ilhas de acordo com suas potencialidades particulares, tendo
em mente 0 fenomeno de deslocamento de populagao a Mindelo
e, em menor escala, a Praia.

Ilagoes para experimentagao agricola. A dispersao das
ilhas e a diversidade ecologica obrigam a investiga9ao apli
cada por ilhas especificas. A programagao, coordenagao,
analise, interpretagao e publicagao poderiam ser centrali-

H ....

zadas mas 0 planeaoento e realizagao de experiencias devem
ser por ilhas espec1ficas, especialmente no caso de experi-
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mentos com sementes ou variedades que se mostram promissoras

para as condicoes de Cabo Verde. Experimentos em Santiago- ...nao iraQ impressionar ou convencer os agricultores de Santo

Antao, e os resultados poderao nao ser transferiveis.

b. Pequenez, isolamento e sistemas tecnologicos

Atengao a todos os aspectos de sistemas tecnolocicos,
e maxima auto-contencao sao exigidos no caso de novas tec-
nologias. Por exemplo, na Praia nao ha qualquer servigo do

~

governo que tenha uma maquina para copiar documentos, e so

ha maquinas de escrever manuais e nao electricas.
A N

Em consequencia, todas as transacgoes que envolvem in-
forma~ao escrita ou documentos se acham severamente limita
das, e de muitos relatorios importantes nao impressos exis-

~

tern somente quatro ou cinco copias. Devido a que 0 governo
central e relativamente pequeno, e a cidade de Praia nao e
grande fisicamente, uma Mica maquina rnoderna de copiar po
deria possivelmente satisfazer as necessidades rotineiras
da maioria das repartigoes do governo. lsto representaria

urn sistema tecnologico completamente novo que, no entanto,

exigiria praticamente uma situagao de absoluta auto-conten
gao. Assim, urn caboverdeano deveria ser treinado em todos
os aspectos de manutengao de equipamento, ter ~ sua dispo
sigao todos os instrumentos neces~arios e completa gama de

pe~as de reposi~ao, alem de urn sistema de comunicagao pre
estabelecido para consulta directa por radio ou telefone com
o fornecedor do equipamento.

~

c. Logistica . ~

Consertos. Cada ilha deve possuir urn nivel ~inimo de
servigos administrativos e logfsticos, especialmente veicu
los de comunicagao, e servicos de com~~ica9aO e de conserto

A ~ ~

mec~~co para veiculos e maquinas, tais como bombas e equi-
pamento de perfura9ao, e geradores electricos.

Os problemas que nao podem ser solucionados pelo pes

soal local exigiriam Q~ voo es~ecial, seja yara transportar
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A

o equipamento para a Praia, seja para trazer urn mecanico a
ilha. lsto obviamente constitui uma limitagao importante
e dispendiosa que exige solugoes especiais, a saber, trei
namento e metodos especiais de comunicaqao e transporte de
equipamento necessitando manutengao ou conserto.

Para maquinas de campo ou motores que estao em uso ..
constante, como sejam bombas, perfuradoras e geradores, sao
necessarios sistemas completos de apoio em forma de equipa
mento prontamente acessivel bem como capacidade maxima de
conserto e manutengao. 0 treinamento de operadores para
consertos e manutengao deveria constituir urn requisito pre
liminar ao uso de tal equipamento.

Seria de desejar a padronizagao de motores e equipa
mento. 0 MDR tem uma frota de Landrovers para trabalho de
campo, mas possui varios modelos de bomba~ de agua e veicu
los mais pesados, que foram doados ao governo. lsto compli
ca a manutengao e conserto e causa ineficiencias.

Transporte. 0 transporte entre as ilhas representa uma
> , ,

despesa extra para os generos pereciveis, quer por navio quer....
por av~ao. 0 manuseio e 0 tempo adicionais eXigidos para as
viagens entre as ilhas constituirao urn custo extra que, para
Fogo e Brava, tornara provavelmente impossivel a competigao
nos mercados da Praia corn os gBneros produzidos localmente.
A pratica de embarcar p~odutos frescos da Praia ao Sal deve
ria ser analisada.

Os servigos governamentais que nao possam ser justifi
cadamente fornecidos em base continua (cuidados medicos es
pecializados, conserto de equipamento complexo, e~c.) tem
de ser supridos da Praia -- ou do exterior -- por meio de
transporte aereo.

d. llagoes para assistencia internacional
Programas de assistencia internacional, relativamente

auto-suficientes e especificos para as diversas ilhas, sao
prefer{veis a esforgos centralizados na Praia e cujo exito
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depende de forte apoio do MDR a fim de alcanqar objectivos

de campo.

Programas considerados nacionais, mas que exigem forte

apoio local, devem ser planeados de modo que os componentes

locais sejam tao auto-suficientes quanto poss1vel ou neces-
,

sari 0, quer administrativa quer logisticamente. Ao mesmo

tempo, programas que exige~ consideravel supervisao por par

te de pessoal com base em Praia devem pressupor urn or9amento
e horario de viagem realistas, podendo ate ser considerada

a compra ou aluguer a longo pra?o de urn pequeno aviao.

C. Analise da popula9ao mais necessitada

Esta sec9ao analisa as varias caracter1sticas sociais
e demograficas por ilha a fim de identificar aquelas com as

maiores necessidades. Uma vez que a maioria de caboverdea
nos sao habitantes rurais, rendeiros de preferencia a pro-

,
prietarios, e sofrem identicamente com a seca, todos podem
ser considerados igualmente necessitados. Uma importante

distin9ao em termos de capacidade de ganhar a vida seria 0

acesso a agua para irriga9ao. Outrossim, as mulheres che
fes de familia ganham menos do que os homens. Contudo, nao

se encontraram dados que classificassem a popula~ao rural
,

de acordo com estes criterios.
N

Outros factores importantes, mas que nao puderam ser
analisados, sao: fertilidade, mortalidade infantil, rendi
mentos das principais culturas., potencialidade de reservas
de agua sUbterranea, distribui9ao da popula9ao por zona eco
logica ou pluviometrica, regime de ~osse da terra, nutri9ao,
renda (incluindo remessas), e n1veis educacionais. Embora

existam alguns dados para alguns destes itens, conflitos e
'"discrepancias impedem 0 seu uso.

Er.tre as ilhas, foram observadas difereYJsas no bem-estar
e padrao de vida do povo, e existem dados em n1veis signifi-
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cativos que permitem uma analise comparativa objectiva. Um
reconhecimento, de cunho geografico, foi portanto realizado
tendo como base os seguintes indices:

* Serv190s medicos
* Incidencia de doen9as (Morbidez)
* Densidade da popula9ao e taxas de crescimento
* Propor9ao entre popula9ao e solo agricola
* Pecuaria
* Emprego em obras pUblicas

,
1. Analise

~

a. Serviqos medicos
A existencia de servi~os medicos e um indice importante

para a qualidade da vida numa area rural. Sua ausencia im
plica que a popula9ao tern de defender-se sozinha e mesmo pro
blemas simples podem levar a morte ou a prolongados periodos
de convalescen9a. Tres aspectos sao especialmente importantes:
nUmero de medicos, nUmero de leitos de hospital e existencia
de cirurgia. Os factores a serem considerados, ao avaliar a
distribui9aO de medicos, sao: seu nUmero total, seu nUmero
em rela9ao ao total da popula9ao e as distancias que urn me-

, ~

dico tem de percorrer para chegar a popula9ao, ou vice-versa.
M~dicos. 0 grosse dos medicos acha-se concentrado em

duas ilhas, Santiago e Sao Vicente. A maioria destes medicos
nao viaja, sao medicos residentes nos dois hospitais com sede
na Praia e Ilindelo, respectivamente. Ha 21 medicos em Santia
go e 18 em Sao Vicente. A maior parte da populaqao de Sao,
Vicente acha-se concentrada a volta da cidade de !undelo e
tem acesso facil aos servi90s medicos. As estradas e 0 trans
porte sao relativamente bons em Santiago. A popula9aO destas
duas ilhas pode tambem contar com cirurgia de importancia
um servi90 medico inexistente nos outros lugares.

Os problemas medicos
ilhas de Santo Antao, Sao
cos em Fogo e Santo Antao

,
mais serios parecem ocorrer nas
Nicolau e Fogo. 0 nUmero de medi
e de tres, e em Sao Nicolau ha
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Quadro VI.4

ANALISE COMPAlU\TIVA DO BEN-ESTAR RURAL NAS ILHAS AGRfCOLAS
~1AIS POPULOSAS

Santo Sao
Santiago Antao Fogo Nicolau Brava

Populac;ao total 144,000 47,473 29,262 15,237 6,606

Saude
Numero de medicos 21 3 3 1 1

Pessoas por medico 6,857 15,874 9,897 15,237 6,606

Pessoas por leito 459 833 366 1,172 1,101
hospitalar

Cirurgia existente Grande Pequena Pequena Nenhuma Nenhuma
Principais problemas Nalaria Lepra Lepra Ancilos- Ancilosto-

medicosa Ancilos- Ferimen- tom:1ase ~m1ase
Agricultura tom!ase tos

Pessoas por hectare 4.5 4.7 2.1 9.3 11. 6
~agr1cola

Pessoas por hectare 151 59 4,948 525 270
irrigado

Cabras por famlliab 1.2 0.2 3.3 1.5 15.0

Cabras por km2 21 2 38 11 275
c famlliab 1.3 1.1 1.4 1.0 1.0SU1nos por

Emprego em Obras
P~blicas

Numero empregado 17,398 7,598 3,740 1,445 1,500

Percentagem da popu- 27 34 26 19 47
lac;ao da ilha

Demografia
Pessoas por km2 145 61 62 39 98

Crescimento anual (%) 1. 53 0.75 0.0 -0.98 -2.45

Sparasitisrno intestinal e urna doenc;a importante comum a todas as ilhas.

bSegundo 0 recensea~ento de 1971, por ilha individual, re1atado
c
por

Crespo (1971). 0 nurnero total de cabras dec1inou 13% e 0 de SU1nos
46%.
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apenas um. Em rela9ao ~ popula9ao, Santo Antao tem a pior
situa9ao do arquip~lago -- um medico para 15.824 habitantes
em 1977 -- seguindo-se-lhe de perto Sao Nicolau com urn me
dico para 15.237 habitantes. Estas duas ilhas devem ser
encaradas como areas prioritarias quanto ao provimento de
mais medicos. Al~m disso, estas duas ilhas possuem a to
pografia mais difioil e os medicos tern dificuldade em chegar
a muitQs dos doentes.

A situa9ao em Fogo nao e tao seria, mas tambem nao con
ta com nlimero suficiente de servi90s medicos -- urn medico
para 9.887 habitantes. A maior parte das outras ilhas esta
na faixa de 1:4.000 a 1:6.000.

Leitos hospitalares. 0 nlimero de leitos de hospital e
tambem urn indicio da disponibilidade de servi9Qs medicos a
popula9aO. A situa9ao e claramente pior em todas aquelas
areas que nao possuem sequer urn pequeno hospital -- Sal, Boa
Vista, Maio e Brava. Entre elas, contudo, aquela com 0 menor
nUmero de leitos por popula9ao e Sao Nicolau com uma cama por
1.172 pessoas (em compara9ao a 1:689 para 0 arquipelago). E
de notar-se que Sao Nicolau ate ha urn ano atras nao tinha se
quer um medico e que esta lacuna, conquanto esteja sendo re
mediada, ainda persiste hoje.

Cirurgia de maior vulto so existe em Sa~tiago e Sao Vi
cente, ao passo que ci~~gia menor pode ser realizada em San
to Antao e Fogo. Novamente a ilha de Sao Nicolau nao dispoe
deste tipo de cuidados medicos.

Re sumindo , as ilhas que, sob 0 criterio medico, tern maior
carencia sao, por ordem, Sao Nicolau, Santo Antao e Fogo.

b. Morbidez

A incidencia de doen9as serias pode tamb~m servir como,
indice de qualidade da vida e pode criticamente limitar 0
potencial humane de uma popula9aO. Nao se dispoe de dados,
por ilha, sobre este item; no entanto, varias publica90es
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lidas e conversas com medicos durante visitas de campo,

foram 0 suficiente para poder identificar as principais
doenGas. Os problemas mais vis{veis, por ilha, sao mala

ria, ancilostom{ase, lepra e ferimentos.
~ ~

Malaria foi quase totalmente erradicada na decada

de 1960 mas reapareceu na ilha de Santiago. Apesar da ari
dez preponderante, tem side diagnosticados ate 50 casos por
semana. Deve notar-se que ainda recente@ente, nos fins da
decada de 1950, 5~b da populaGao de Santiago estava ataca
da de plasmodio e que no passado epidemias de malaria dizi~

maram a populag8.o -- embora tal nao tivesse ocorrido apos

1915. E necessario melhorar 0 controle sobre as pessoas
que regressam das areas de Africa onde a malaria prevalece,

e e possivelmente de desejar uma volta ~ dedetizagao das

casas.
~ ~

Lepra e urn problema serio somente em duas das ilhas:
Santo Antao e Fogo. Era nestas duas ilhas que os leprosa
rios durante 0 perlodo colonial estavam situados e ate hoje
a doenGa persiste nestas areas. A incidencia e mais alta
na ilha do Fogo (18 por 1.000) mas tambem alta em Santo An

tao (7,04 por 1.000). Notaram-se casos tambem em Brava,
Santiago e Sao Vicente (cerca de 2 por 1.000). Nao foram

observados casos nas outras ilhas. E necessario elevar 0

nivel de instrugao e dispor-se de remedios modernos para
tratamento desta doenga. Dma das dificuldades pode ser 0

relativo isolamento em que vivem os leprosos. A doenga
transmite-se de geragao a gera9ao entre as comunidades afec
tadas.

AnCilo,stomiase e uma doenca parasitica debilitante.
Sua incidencia e mais elevada ne ilha Brava onde se ere que
metade da pO!:lulagao sofre do mal. iIlveis altos foram tam
bem notados em Santiago e Sao Nicolau. A doenca e associada

a condiGoes sanitarias deficientes, po~reza e alta densidade

de populag8.o.

2.s:s



Resumindo, os problemas de morbidez mais serios ocor
rem em Santiago, Fogo, Santo Antao e Brava. Santo Antao
tem tamb~m urn alto indice de ferimentos acidentais em re
sultado de quedas devido a natureza escarpada da ilha. A
incidencia de ancilostomiase em Sao Nicolau indica 0 desam-

~ ~

paro, ja antes mencionado, a que, de urn modo geral, esta
sujeita essa ilha.

c. Densidade de popula9ao e taxas de crescimento
Quase metade da popula9ao do arquipelago vive na ilha

de Santiago, criando a concentrac;ao mais densa de cabover
deanos (145 por km

2). A ilha de Sao Vicente e mais densa
mente populada mas deve notar-se que a maioria da populac;ao
e urbana (i.e., 72,6%). A mais densa concentra~ao de popu
la~ao depois de Santiago e Sao Vicente e encontrada na pe
quena ilha Brava com 98 pessoas por qUilometro quadrado.
Se~em-se-lhe Fogo e Santo Antao com 62,4 e 60,9 pessoas
por quilometro quadrado, respectivamente; Sao Nicolau e Sal

A ~ A

tem metade daquele numero, e Boa Vista e Maio tem baixas den-
sidades.

As taxas de crescimento da populac;ao sao tamb~m indica
dores indirectos de onde se acham as oportunidades de emprego
e onde estas oportunidades seriam quase totalmente inexisten
tes. A taxa de crescimento mais acentuada na popula<;ao nos
ultimos anos tern sido na ilha de Sao Vicente (4,87% por ano).
o porto de Mindelo e as industrias de servi90 urbano ofere
cem oportunidades que faltam nas ilhas estritamente agr1co-

#

las. 0 mesmo podera ser dito para as taxas de crescimento
de Sal; as altas taxas em Boa Vista e Maio sao, por~m, anor
mais. Estas ilhas sao aridas e planas e de pouca densidade
populacional. A grande ilha de Santiago vem crescendo em
1,53% por ano.

Aquelas areas que vem perdendo populac;ao sao do maior
interesse na determinagao da populac;ao mais necessitada. A
maior perda de populac;ao verifica-se em Brava, uma ilha de
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area limitada e ha muito caracterizada por propriedades rurais

muito p~quenas. Fogo tern permanecido estacionario, com a emi

gragao equilibrando a imigragao e novos nascimentos. Sao Ni

colau vem perdendo perto de 1% de sua populagao -- muitos deles
emigrantes para a Rolanda e Italia. A ilha de Santo Antao tern
crescido muito devagar.

Em conclusao, as ilhas mais populosas, a base tanto de
taxas de crescimento baixo ou negativo como tambem altas den
sidades, sao Brava, Santo Antao e Sao Nicolau. Embora mais
densamente povoada, a ilha de Santiago vem experimentando a
taxa de crescimento mais elevada de todas as ilhas a excepgao

de Sao Vicente (4,87% por ano), uma vez que ha nela oportuni
dades de emprego.

d. Disponibilidade de terra agricola
Somente 15% da area das ilhas de Cabo Verde e cultivada.

A distribuigao destas areas entre as ilhas serve para identi-.
ficar quais as areas mais severamente limitadas por falta de

solo agrario, em geral, e por falta de terra irrigavel, em
particular. As maiores areas cultivadas se encontram em San
tiago (32,3%) e Fogo (29,9%). No entanto, a maioria das ter
ras do Fogo sao de sequeiro. Somente 6 hectares foram bene
ficiados pela irrigagao em Fogo, no ano passado. Embora Santo

Antao tenha menos terra cultivada do que Fogo, quase 10% das
#

areas cultivadas foram irrigadas. Os algarismos das diferen-
gas em populagao por unidade de terra irrigada sao mais signi
ficativos. Fogo tem a situagao mais desfavoravel. Felizmente,
esta perto da Brava e Santiago. Estas duas ilhas puderarn en-

~

viar alimentos a Fogo durante periodos de seca a urn custo re-
lativamente baixo. Sao Nicolau precisa tambem de desenvolver
suas aguas sUbterraneas -- actualmente tern 525 pessoas por
hectare de terra irrigada. 0 desenvolvimento de agua subter
ranea no Fogo e em Sao Nicolau tem sido decididanente negli

genciado.
~

e. Pecuaria
Cabecas·de gado por unidade de terra e por familia sao
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um' util indicador de capacidade produtivB e capital produti-
N N' ,.."

vo de que a popula~ao dispoe. As areas das ilhas que nao
podem ser cultivadas podem criar gado, especialmente cabras.

,
o maior impecilho e como controlar os animais a fim de evitar
apascentagao excessiva nas areas aridas e semi-aridas.

o nUmero de cabegas de ruminantes -- gada vacum e ove
Ihum -- declinou drasticamente devido a terem praticamente
desaparecido, com a seca, as pastagens naturais, portanto
este ponto nao e mais indicador de riqueza ou capacidade de
produgao de alimentos. Os produtos animais da alimentagao
sao supridos em grande parte por cabras e porcos. As cabras,
alem de carne, produzem leite e queijo, ao passo que os por
cos fornecem carne e gordura para a tradicional cachupa. Em
1971, a media em todas as ilhas era de pouco mais de um por
co por cada familia, ao passo que as cabras variavam de um
indice surpreendentemente alto de 15 por familia na Brava a
0,2 em Santo Anteo. De urn modo geral, 0 nUmero de porcos de
clinou em 46% e 0 das cabras em 13% entre 1968 e 1977.

, ..
Algumas familias tem uma vaca e um burro, 0 que pode..

indicar a existencia de criangas que podem ir buscar forra@em
a picos distantes, ou renda em dinheiro para comprar milho,
ou ambos; no entanto, somente um completo recenseamento 80-

"', ~ .. ,
cio-economico agricola tornaria possivel esta especie de ana-
lise.

De um modo geral, 0 nUmero de cabegas de gada e demasia
do pequeno em todas as ilhas para suprir os produtos animais
necessarios a uma alimentagao equilibrada. Santo Anteo pa
rece ser especialmente afectada, pois que seu litoral a bar-,
lavento e rochoso, tem poucos portos e geralmente mares bra-
vios, desencorajando assim as actividades de pesca.

f. Emprego
~o emprego pelo sector privado e insignificante e consiste

em sua maioria de colocagoes urbanas em ~lindelo e Praia, e no
aeroporto do Sal. Os pobres rurais sao, porem, directamente
afectados pelas oportunidades de emprego nos projectos de obras

pUblicas empreendid9s nas varias ilhas pelo MDR e 0 MOP. A
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politica do governo de vender os generos doados (por exem

plo 5,00 escudos por litro de milho) exige, ou pelo menos

faz supor, que as familias rurais tem alguma renda. Aque

les que nao recebem remessas tern de ter empregos.

Actualmente as i1has com as mais altas taxas de emprego
em obras pUblicas sao Brava (47,1%) e Santo Antao (34,4%).
Fogo, Maio, Santiago e Boa Vista empregam cerca de 20 a 26%

de suas popula90es. Sao Nicolau tem a taxa mais baixa com
apenas 19% da sua popula9aO encontrando emprego nas obras do

...
governo como socorro a seca.

g. Risco de seca
Algumas ilhas parecem mais susceptiveis a seca do que

outras. Desde 1719, quando se come90u a manter registos,
as ilhas mais sujeitas as secas tern side Santo Antao, Sao
Nicolau e Santiago. 0 resto das ilhas e igualmente suscepti
vel, embora nero todas sofram a seca exactamente nos mesmos
anos, e durante periodos serios de seca todas as ilhas sao
afectadas. Com a actual seca parece que as ilhas que mais

tem sofrido sao as de Sao Nicolau e Santo Antao.

2. Conc1usoes
A base dos criterios usados, Sao Nicolau e Santo Antao

sao as ilhas mais necessitadas. As observagoes de campo co
incidem com os criterios. Conquanto ambasestejam recebendo
assistencia internacional de desenvolvimento, os programas
acham-se apenas no seu infcio, e 0 destino final da assisten
cia a ser dada ainda nao foi determinado.

Fogo e Santiago apresentam taobem uma gama consideravel
de necessidades, e se nao fosse a quantidade substancial de
emprego em obras pUblicas em Santiago, esta ilha seria uma

das mais necessitadas.
Remessas do exterior devem segura~ente suste~tar muitas

familias que de outro modo nao poderiam ter sobrevivido. Jul
gando pela densidade de pessoas e ~~imais, a ilha Brava deve
ria ser excessivamente necessitada; no entanto, dizem que as
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familias dessa ilha recebem consideraveis somas do exterior

em forma de remessas e, no caso de cidadaos norte-americanos
aposentados que ali vivem, cheques de Previdencia Social.

Nao se pode obter qualquer informagao sobre este impor
tante ponto excepto por uma estimativa do administrador lo
cal de Boa Vista, que calculou que a receita mensal na ilha,
na forma de remessas, era da ordem de 1. 000.000 de escudos
ou uma media de cerca de 10 escudos por dia por pessoa. Em
comparagao, a folha de pagamento mensal das obras publicas
em Boa Vista era aproximadamente de 180.000 escudos para 210
empregados, empenhados na fixagao de dunas e na construgao
de diques.

A terra e distribuida de modo irregular, especialmente
em Santiago, Fogo e Santo Antao. Nestas tres ilhas deve fa
zer-se atengao para que os programas de desenvolvimento al-

...
cancem a populagao sem terras, em vez da pequena percenta~

gem que controla os vales irrigados.
Algumas ilhas podem ser ajudadas de maneira especffica

por programas que visem problemas especiais com que se de
frontem: falta de medicos em Santo Antao, lepra em Fogo, ma~

laria em Santiago, falta de terra irrigada em Fogo, falta de
emprego em Sao Nicolau, etc.

Finalmente, parece que de urn modo geral todas as ilhas
se poderiam beneficiar de cuidados ao gado, sobretudo animais
caseiros, dada a importancia de seus produtos para uma boa
alimentagao.
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VII. RECOMENDAQ'OES PARA DESENVOLVIMENTO AGRiCOLA

Recomendagoes para medidas a prazo medio (ate 1985) e
a prazo lange (1995 e 2000) sao apresentadas neste capitulo.
Nao foi feita ainda qualquer declaragao definida de pol{ti
cas correspondentes, ou metas, para estas datas pelo IaDR ou

a Secretaria Tecnica para Cooperagao e Planeamento. (Deveriam
aparecer em breve com a preparagBo do primeiro plano nacional
de desenvolvimento economico). Consequentemente, foram arti
culadas metas gerais para fomento agricola a fim de orientar
medidas e estrategias especificas. Estrategias, no sentido
em que a palavra e aqui usada, sao uma serie de medidas in
terdependentes que se integram para a consecugao de uma meta.

As metas sao geralmente compativeis com 0 proposito do
Programa de Emergencia Nacional e com 0 que a equipe conseguiu

saber sobre 0 proximo Programa de Investimento Nacional. Sao
elas:

* Reabilitagao e conservagao do meio ambiente
* Ma~mo desenvo1vimento e aproveitamento dos recursos

de agua
* Maxima produgao de alimentos
* Maxima produgao de energia proveniente de recursos locais

* Provisao de emprego' alternative
Medidas ou actividades especificas que tornariam possivel

a consecugao de cada meta foram formu1adas para praza medio
(cerca de 1985) e prazo mais lange (cerca de 1995) tendo 0

ano 2000, ou logo apos, como a data fixada para a consecugao
da meta global. Nao dec1arado como ~eta para 0 sector e 0

atingir-se um crescimento regular (ll s teady state") da popu
lagao, 0 mais cedo possivel. lsto, obviamente, deve tornar
se uma questao de interesse de todo 0 governo e de tados os

~

lideres da sociedade de Cabo Verde.
"'As metas, embora declaradas en termos gerais sao, no en-

tanto, interdependentes. Aumento de produgao exige uma uti-
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lizagao mais intensa da terra, 0 que requer unidades de ta
manho economico e uma variedade de insumos modernos, alam de
irrigagao. 0 desenvolvimento da irrigagao gira avolta de
uma bem sucedida conservagao do solo e da agua e de um de
senvolvimento dos recursos de agua, 0 que, por sua vez, de
pende em grande parte dos esforgos presentes e futuros para
restaurar a estabilidade do ambiente, controlar a erosao e
ordenar 0 escoamento das aguas. A lange prazo, a conserva
gao da bacia hidrogrB£ica acarretara uso menos intensivo da
terra, 0 que poderia levar a uma mudan9a para culturas di

ferentes, que nao sejam milho e feijao, e 0 deslocamento da
populagao das areas criticas. Muitas, ou a maioria destas
pessoas, poaeriam ser empregadas em projectos para regenerar

e conservar solos e vegetagao nos proximos 10 anos, aproxi
madamente (mesmo durante anos de boa precipitagao); no entan
to, por volta de 1995, mais ou menos, deveriam estar comple
tas as obras rurais de conservagao que usam mao de obra in
tensiva.

Por volta de 1985, os excedentes rurais terao cada vez
mais de ser absorvidos em outros sectores. Finalmente, a

produgao moderna exigira urn mercado urbano, isto a, consumi
dores urbanos, muitos dos quais, ou a maioria, serao pessoas
"empurradas" para fora de areas rurais superpovoadas. A emi
gragao de parte do povo rural para paises amigos aliviaria a
pressao sobre as cidades mas nao mudaria consideravelmente
o padrao da migragao rural para a urbana.

A. Metas sectoriais recomendadas

As cinco metas recomendadas surgiram de uma analise dos
problemas fundamentais do sector e das questoes medulares
que 0 afectam. As metas nao podem ser alcancadas indepen
dentemente umas das outras, e portanto as estratagias para
alcan9a-las exigem integra9ao.
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1. ReabilitaGao e conserva9ao do ambiente

Esta meta, possivel de ser atingida em 15 ou 20 anos,

exige medidas imediatas de natureza urgente, por exemplo,

continua9ao do trabalho de correc9ao torrencial, reflores

tamento e regenera9ao de pastagens.

2. M~ximo desenvolvimento e ordenamento geral dos recursos..
de agua . ..
A meta para este recurso critico e, por natureza, tambem

a longo prazo, e so possivel de ser alcan9ada a volta do ano

2000, e so 0 sera atraves de urn esforqo sistem~tico e continuo

para catalogar, reconhecer, monitorar e ordenar todos os usos

por unidades hidrologicas significativas (bacias fluviais ou

lengois fre~ticos geologicamente definidos). Sua consecugao
,. ....

depende, em grande parte, do exito paralelo da reabilitagao
e conservagao do ambiente, dado 0 facto de que mais da metade

do recurso de ~gua que se calcula fomentavel provem de escoa

mento superficial. A proxima meta, por sua vez, depende es-
..

trategicamente do desenvolvimento do recurso de agua.

3. Maxima produg8.0 de alimentos, ilha por ilha e nacionalmente
o desenvolvimento, em fases, da agricultura de regadio

sera a chave de uma auto-suficiencia maxima de aliment os; con
tudo, uma estrategia flexivel e ecologicamente adequada para

a Obten9aO'de urn m~ximo de produ9ao das ~reas de sequeiro e

uma maior produ9ao de gada e tambem essencial para atingir
esta meta.

4. Maxima produgao de energia da madeira, vento e sol
o potencial mais imediato e 0 vento, que poderia produzir

,. .. ..
forga mecanica e tambem energia electrica em comunidades rurais.

Plantagoes comunitarias de madeira para combustivel devem ser

plantadas agora a fim de fornecer combustivel para cozinhar

no futuro. Todos os potenciais sao exploraveis em pequena es

cala e as recursos sao praticanente ubiquos e assiD as insta

la90es em nivel conunitario sao ~ossiveis.
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5. Provisao deemprego alternative
# #

Esta meta deveria ser incluida no sector agricola global,
basicamente porque as medidas para reabilitagao do ambiente
exigem mao de obra, e as medidas que mais tarde serao tomadas

para alcangar as metas de conservagao de ambiente e ordenamen
to geral da agua certamente deslocarao algumas pessoas do cam

po,. As al ternativas de emprego com base na cidade sao, natu
ralmente, a meta final, e estas devem ser desenvolvidas em

conjunto com outros sectores da economia.

B. Medidas recomendadas

1. Estrategias para reabilita9ao e conservaqao do ambiente
Um comego significativo ja foi feito pelo ~mR com vistas.

a esta meta. As estrategias iniciais tinham juntado a cor-
recgao torrencial e a correcgao erosional nas partes mais
baixas daquelas bacias hidrograficas com as maiores areas
irrigadas.Tratamento complementar de captagao nas partes mais
altas por meio de estruturas, tais como terragos, ja foi ini
ciado, no entanto muito mais ha a ser feito. E tambem urgen
temente necessario fazer-se a restauragao do coberto vegetal,
especialmente nas areas que sao ingremes e que costumam ser
cultivadas com milho e feijao. Trabalhos preliminares devem
ser feitos tambem para eventualmente ajustar a utilizagao das
terras a. sua capacidade de usa 0 que,em certas areas, exigira
utilizagao menos intensiva do solo.

a. Para 1985
* Estabilizar as areas mais intensamente erosionadas em

terras pUblicas e privadas.
Deve usar-se nao so coberto vegetal como tambem terra e

trabalhos em pedra. Sao necessarios experimentos com varios
tipos de revestimento do solo, como tambem arvores. E pos~

s1vel que se tenha de restringir 0 usc de terras. Reconheci
mentos espec1ficos de bacias, especialmente nas areas mais
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altas das bacias hidrograti cas, serao necessarios para deter
minar as necessidades, projectar obras e planear compensa9ao
ou auxilio ~s pessoas que tem de deixar de usar essas areas
cr{ticas ou transferir-se a outro lugar.

* Ajustar a utiliza98.0 da terra em areas pUblicas ~ sua
capacidade de uso e ~s exigenCias de conserva98.0. (Veja Qua
dro VII.l)

* Desenvolver programas, ilha por ilha, para 0 ordena
mento e cOnserva9aO de solos, florestas e pastagens.

Estas medidas devem basear-se em reconhecimentos de solos,
capacidade da terra e seu uso actual e tambem levantamento do
regime de propriedade.

b. Para 1995
Recomenda-se que, por volta de 1995, medidas para melho

rar a aC98.0 das secas e negligencias anteriores deveriam estar
completadas em sua maioria, especialmente aquelas que exigem
grandes inversoes de mao de obra (terra90s e outras estrutu
ras). As actividades basicas que deveriam estar completas sao:

* Restaura98.0 completa do coberto vegetal e conclusao
das estruturas de cOrreC98.0 torrecial em todas as terras, pu
blicas e privadas, de acordo com os criterios de reabilita9ao..
e conserva9ao.

* A utiliza9ao do solo em todas as terras, pUblicas e
privadas, e ajustada a capacidade da terra e as exigencias
da conserVa98.0. A cOnseCU9aO desta meta reduzira a intensi
dade de cultivo em areas mais 1ngremes ou mais aridas que sao
actualmente habitadas. Deve encontrar-se alternativas para
as pessoas que seriam deslocadas,

* Programas para a conserva98,O e ordenamento de recursos
naturais renovaveis sao organizados a n{vel local apropriado,
e apoiados por toda a popula98.0 rural.

c. Para 0 ano 2000

Por volta do ano 2000 ou apes, deveria ser possivel ja
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ter implementado programas de conservagao.do solo e agua em

todas as ilhas e para todas as terras publicas; outrossim,

programas de ordenamento de florestas e pastagens deveriam
ter side implementados.

2. Estrategias para desenvolvimento e ordenamento dos re
cursos de agua
o desenvolvimento e ordenamento dos recursos de agua exi

girao urn grande e indispensavel esforgo para criar uma ca
pacidade institucional, e uma base de dados hidrolegicos e
meteorologicos. Sugestoes para tal sao apresentadas abaixo
apes revisao das actividades de estrategia a prazo medio.

a. Desenvofvimento dos recursos existentes (para 1985)
i

Isto tern constituido um objectivo prioritario do Progra-
...

rna de Emergencia e deveria ser continuado.
* Aumentar a produgao dos P090S aos niveis maximos de

sua capacidade produtiva (onde houver terra dispon{vel para

o uso da agu.a).
* Controlar a produgao de todos os pogos principais e

organizar dados para uso eventual em estudos de balan90 da

agua e ordenamento dos lengois freaticos. Incluir informa
gao sobre ~ualidade da agua no programa de controle.

* Proteger os recursos de agua potavel da poluigao, por
meio de solugoes ade~uadas de engenharia e ordenamento.

* Desenvolver todas as oportunidades dispon{veis de es
palhamento para recarga artificial da agua sUbterranea, e es

tabelecer um programa monitor para esse fim.
* Criar e implementar urn programa para a utilizagao de

moinhos de vento para extrair agua sUbterranea de pogos
existentes em aluviao.

* Exaninar todas as possibilidades para armazenamento na
superficie e completar estudos de planeamento e viabilidade
para locais ~ue possam ser escolhidos.

b. Desenvolvimento de novos recursos (para 1985)
* Explorar, testar extrac~ao com bomba e, nos sitios mais
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promissores, desenvolver len90is freaticos mais profundos em
~

todas as ilhas, especialmente em areas, ou perto delas, com
solos de achada irrigaveis. Desenvolver tarnbem galerias ho
rizontais.

Este trabalho come90u a ser realizado em Tarrafal, San
tiago (com 0 apoio da AID), Achada Falcao (com 0 apoio do
RPC), Sao Felipe (com 0 apoio do UNOTC), Sao Nicolau (com 0
apoio do FAC) e Fogo (com 0 apoio da RFA). Outras areas pro
missoras forarn identificadas pelo Sr. Fernandopulle, 0 perito
da UNOTC,adido ao ~IDR, especializado em desenvolvimento de
len90is freaticos com base em trabalho seu e 0 reconhecimento
do BURGEAP.

* Identificar, medir e desenvolver pIanos tecnicamente
viaveis e do menor custo para extrair agua de fontes ao nivel
do mar para a irriga9ao de solos ou suprimento de agua ~ comu
nidade. Desenvolver dados para uma compara9ao com agua bom
bada de p090S profundos. (Os custos medios de operagao de
bombar com motores diesel parecem ser de cerca de $0,03 por
10 a 15 metros de extrac9ao por metro cUbico, no momento.)

* Determinar a viabilidade, atraves de estudos ou pro-
jectos-piloto de dessaliniza9ao utilizando energia solar.

c. Desenvolvimento de irriga9ao (para 1985)

* Aumentar a superficie irrigada para 3.800 hectares.
lsto representa 2.300 hectares que erarn irrigados antes

da seca (mas que diminuiram para 1.850 hectares) alem de 1.500

hectares adicionais, sobretudo em Santiago e Santo Antao, em
resultado da termina9ao de trabalhos realizados no momento·em
Santiago e outros ainda aserem iniciados em Santo Antao (por
exemplo, 0 plano apoiado pelos holandeses de bombar agua das
nascentes ao nivel do mar nara os solos das achadas).

* Alcan9ar 0 maximo de conserva9ao de agua nos sistemas
de suprimento e distribui9ao e em aplica9ao.

Para isto sera necessario 0 revestimento e conserto de
todos os canais principais, que no momento nao se acham carto-
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~I:.xilllo dCSCIlVolvilllcnto possfvel da ~lgl'i

c.:1I11,lIl':1 irrigada) rllUII total de ccrC~1 til:
H.llOn hectares.

~1:lxiIllO Jcsenvolvimt.::llto d~l tecllologia de
dl'ss~dini:~~rio com base em l'llcrgia solar
e e6lica, onde 0 felev" e di~polli"i I iJaJc
..Ie tC1TU pCl'lIli t i r, c m(lx i rno arrovci t:lnJcnto

da l'crda Jc calor de llllidades tL'rlllais de
energia, no caso de instalL.lcues urhanas.



Para 1~)85

QlIADRO VfI.2

META5 E ~IEnIllAS fiSTIWnfr.ICAS PARA ()ESENVOLVf~IENTO RlIRAL

Para 1995 Para 0 ano 2000 ou a,,6s

~E~'illa..~:
Alllllcnt,,,, it sllpcrficic pant 3.1100 hectares.

Revest i r tod'ls os callai.s e prolllovcr a aplicacao mais cHeaz
N dia :'\!:t1a nos call1pus,
'-J
o !;cr3.'..!:

C""l'IJcnar os pnlgralllas de dcsenvolvjlllellto rllra] a IIrh:lI1o cia
;igllil p:II'a i.Jlt:jlll~·il" cficicllcia c jlUl'c.~ ..l"ir pollli~:no.

lIescllvolve,' a colL:q:ilo de dados hi,lroJ6gicos e mcteol'016!:i
cos, a rill a ZCllillIllllIl 0 C sistema tic informal).'tlo.

! I! . M:(x i ilia prodlll;:lO de a 1illlen tos

TCIT;IS_~<::".~~~: Terras de rel:adio:

AILall~:al' 0 III:\xiIllO I'cndimcnto. teclIicamentc poss(vcl e
cl:onomit,;,lfIlcutc vii,vel, CUI propicda ..lcs tin estuJo.

IllIplic;,,' 0 I'clldimellto elll tcn"as particula'res.

Hedl1z i I' em ~()~A a area p1all tc::.Ja com cana sLlcari ntl c
dllp I i ca I' os t'clld i mell tos ,

Oq:alli lal' pro,~ralllas de comhatc a prugas pal'a os princi
p:lis vales irrigud'os.

'~,~Ta~~lc s0'l"ci 1'0:

AIIlIICllt;,,' em )()()'t a prodll\,:iio de mi Iho e fcijao 'HIS .Irons
lIIai:. c..:oluRiciIIllCUtt; I'fopicias Ott UlIlllcnta-Ja pcl0 llicnos
ate J ,25 toncJadas pOl' hcct.:JJ'c.

1IlI,'u.lllzi., suq~o, .. I'0ssivclmcntc pai.n~o. em todas as
i 111;IS, como a I illlclltLI~iio 4111 iUlal (: cel~cais de haixo risco.

AI can ~ar os m1\xi mos 'rend i mentos. t6cn i ca e econo
Inicnmente vHveis. em todas as ten"as irrigadas.

Sistcmns 6ptimos de cuI turas desenvolvidos para
I'ropl'i edades do cs tado.

I','ogrmllas de controlc .de pl'agas para todas as
tireas lrrigadas.

Terras de sequeiro:

Sistemas de risco m(nimo e de 1IInior rendimento em
clllturas (Oll sistemas integrados ngr{cola e pecua
rio) introJllzidos nas principais zonas de culturas
de sequeiro.

Assistencia II prodll\-iio integ'rada com 1)1'og1'a1llns de
conscrvacao do solo e ordenalllcnto de bacins hi<lro
grafi cas.

Ifaxima producao a I imen tar.

Sistemas 6ptimos de culturas de
regadio e scqllei 1'0 funcionando.

Utiliza~ao de te1'ras agrfcolas
coordenadn e harmon i zada como pl'og1'amas
pal'a a conserva~i\o e onlenamcnto dos
recursos naturais.
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QUAllRO VI r ,2

~IETAS E ~IElllJ)AS ESTIWfECICAS PAllA ()ESENVOJ.Vr~IENTO IUHlAL

Pa.'a 1995

Pccu:il"ia:

----_._----- ... -_.-.----------- -
Para 0 01110 2111111 (Ill :1I111S

1-0
'-J
I-'

IlIlrodllzir e llxpcl'illlenlal' I'ill,:as Inelllures.

1:.xpl:riuH:lllar e inl"n.:lIIl~llt.al' sistemas Je criac;:"lo cJ~ cahras
e g;lllo V.Il.;UIIl CUIII Itjl:lC em fOl"ragclII colhida c pi.lsciJ~o ~trav6s

de in~;t i ltd ~1'CS dc lIivel' l:tllU1U,i t:irio.

01"):;11) i l.a r p I'IIJ: 1';1I1l;1~; e Ille I as 1':1 .. <1 a t.:r i lJ,,~~IO Jt~ gada em I i v rc

:Ip;':; t:"111 ;lr;\')~

eCI"ill:

Hl'~,l i lui I' 1II:1I,l~ri d (Irg;'11I i c;a ad solo.

III'iLl!:lI" :Icl'vi~:os dc exll:tlSilO l~1lI toJas as jllla:; pur:1 dis
lrihlli.;;\IJ Ill: sc..:IIIl:lIleS C plant:ls 011 :lrvorcs, c.:ontrolc de
p,.;!!::I:, (l::.>pc...:Ciilllllcllte !lOIS I'l'illcip;lis ZUlliiS i,"l'igadas),
:ltlllllU:" :il.:rvi\'o:, vl:le .. ill:irio~j, as:iistcnl:i'l c fHltras

j llIIV:I\'Ot.::; otl ajlld;I:;.

1<t:~.l;,lllt'Cl:" ;1 I'ri;lI):au til: :il'vtu'cs tic f.-urn c IIUZ.t.~S,

PLlIH,,';Il' c t:xperiIlH.'nl;lr si~dc.;lIIa~.. ;lgrlt:ol:ls llu sequci 1'0 llc

I'i~~t'o baixo soh l'tHldi~:()v:~ tlifcrt.:nles,

Si $tl'III:lS de onlellalllllllto d" p<lst<lgells, ecol6~i ca
v sO(;jallllcntc vidv0is. ucsenvolvidos para 5rcas 115.0
ag.,rco!:!s COlli potendnlldndes I'<l1'a pnstagem 011 pas
cigo (ern :lre:ls de vcgcta~:lo regenerndnl,

Niveis d.., !'0pIII,,~ilo e rrodlltividade fixados pelo
p r()Kr~IIl1:t) rea 1i zndos.

Ceral:

MecnnisllIos ou facll idades para ercdi to, cOlllpra.
corne rei a I j za~ilo e ilrllla zenarnell to/p ro.:es S:UlIellto
desllnvolvidos.

Milo Je ohra "gr"! co Ia ..,xccdell te uhsorv i da pOl' ae t i
vidadcs IIho ;)!:rlcolas.

IV. ~1;;xi."~I_J'.:odllyrro dl~ ..,lIergia de 1'eClrrsos locais: ~1:llleira, vento II sol

~I.ldc i 1';1:

l'II;IIIC;11' I,,; pl<llll:ll' :irvon.~~ para IClllaa ,I nfvcl de l:.omllnidadcs
UII ;11 .h..:;l i:; ~IU llhl:I:, a:; i I has,

('Lull;l" ti"von.:s p;aril 11~lIhil t~1tt ll.~rt'''~; ])Iihlica:..i.

11l1('~:I';ll' 0 pn)I:I';III1;1 de pLlIIl.a..,:;iu l:OIll os prugl'HIIIUS de
n"~l'IIt:.. ;p,,:ao da veger;l\=,jlo, rCIHlvll:!Uwllto flurcst;l!

" I'l'lldw.':ill de l';hL'i.t~t1 p;II';1 1:: ..10.

Orden:llllcnto da Ill'odus-lIo haseado na fl:Jrt.i cill<l~iio
da cOIlillnidacle, descnvolvido I'ar:l toJas as planta
~oes de Iftadcira para comhllstrvel. e intcgruJo
COlli os program:ls dll Jlrodll~:lO dll ap<lsccllta~iio

para guJ,). qllando sc al'l i car.

'I'll""S ilS :in'as aproOl'i"das e disponivl~is pilt""

I' (ant<l';:lO de madei 1"a para combllst;vel p lalltad:ls
c I'rodll~.i lido,

:01:1:< i tAn auto-sufi ci ~nci a l'm cHcrgi;1
n:ls ,heas rlll'a is.

Sistemas intcgrados, 'lue scj:ull vi:iveis
soci;j 1 c economi camen tc I, pur:. a
prodliCao e distri hili ~iio de cllcrgi a
011I til'cas rllJ~aj s.
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QlJAORO VI 1.2

~IETAS E ~IEIlIDAS F.STMTEr.rCAS PARA IlESENVO!.Vr~g'NTO rUlllA!.

Pal'a 1995 Para 0 ano ~(I(10 nil i'lU'S

N
-.J
N

Vento:

I:xpurimentill' e anal isal' sistemas de extraceilo de llgua e
anlla:wnillllento e escollll.:r 0 mclho)' s btema para' dissemi
1I.i1t;Ilo em Slt.ios convcnjcntcs.

Experimental' e anulhar sistelllas de produ.;iio de cnergia
elCcldGI COlli hase "III hn.halho-I'iloto. incluinJo distri
di:iol rihllil,.°.ao aos lIsliario~.

I'lallea.', pl'ol:rinllar pl'azo e financiamellto pal"a u.\\
p,",'gnnlla naciolwl pill'a maxima uti I izaeilo dll enerp,ia c6lica.

Sol:

I",IIW,II' " cxpedlllelllilJ' sistulUas 1Iiternativos pm'a extJ'ilc~'ilo

d" ;iglla e gcra~;10 de ele<:tri cidade e prepanll' estudos de
viilili lidade para liS'> gencralizado.

(;eIO" I:

II"SCIIVolvel" cstlldus-pi loto c pIanos para detenllinar grau
6pti,"0. tanto sod aI, e<:01l6mica e tecnicallltlnte. para
sistelllas integrados ou silllples de prodlll:iio de energia. e
pal":! pli.lllcar a cOJ"l"cspnllJcntc posse e ol-denamento.

I'llIpre!:aI' a populu~:to em vilJ"ios I'I'0jectos destinildos a I"eahi
I i I ar e conscrvar 0 alllb ient,; (Vcja I admu). e aumentar PI'O
dll~:lO de milliei ,'a <:omo comhustfvel (IV aei.ma) • .lando prefe
rend a !lll'le Ie:; '1ue seri alii des locados pOl' lIIediJas Je conser
vap/ll '1"e I illli telll a uti J i ,,-a~,ao do ten'as elll 1Irtlas intensa

IUCllll! tlcgl"atl;ld;ts ott illIICil\·ad.I~.

Delenllillar a Cilpiu.,:ldadc tio sector agrtcola p~lra ahscrvcr
1Il:10 de obra ,"" I,,"alll Clll"tll (19!15) e pra?o Jonl;0 (depois
d,) allo !IIIIII).

Ik'I"l'lIIillal' a vi:dli I id:olc de elllpreendimentos Je base I'llr:J1 ou
int.lll:il .. ia:i t:oonlcn"tlas CUIII ilh.Il"~tJ·ia:i scmclhantcs lie hasc
IIIOI)illlil.

Il,',;envolv,,," plallll~ para empn'J:0 rllral na ovclItualidade de.;
:;ecas.

Vento:

Maximo desenvolvi meuto Ja cnergia 061.i Cit para
oxtracci:lo da iigUil. atingido.

Sistemas vi6veis para geraei:lo de electriciJaJe
instalaoos em comuniJaJes-chave ou sltios eTn toJas
as i IIws.

Sol:

Sistemlls vidveis para geraci:lo de elcctricidade
JefiniJos, planeallos C fin:lIlcilidos.

Goral:

Posse e administrao;ilo da producao de. enerl{ia nao
convencional estahlecidas para J.i fel'tllltes fonttls
au sistema.

V. I'."ovjsao de elllprego alternativo

Nfveis de emjlrego estahl Ii zados em programas para
conservacilo do solo e agua. producllo e conscrvacao
de cnergi a.

Maximo desenvolvimento de inddstrias rclacionaJas
com 0 sector rurll I (processamento. ellillacotamento.
et'C. )

Niilllero optimo de trahalhadores rurai s
empregaJos em programs para a conserVit
ello e ordcnamento dos recursos naturais
C 0 m:lxilllo nlllllcl'O possivel ocupaJo em
inJdstrias relaciolladas como 0 sector
rural.
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grafados nem inventoriados, assim como 0 determinar-se quais

as praticas de irrigagao mais eficazes, e a difusao das mesmas.

Nos sitios urbanos, dever-se-ia estudar 0 re-uso de aguas
servidas para irrigagao e desenvolver criterios para a expansao
do suprimento de agua e sistemas de aguas servidas. (Actualmen
te nao existe urn sistema colector convencional para aguas ser
vidas, quer na Praia ou Mindelo, mas a medida que se desenvol
ve 0 crescimento serao necessarios sistemas dessa natureza a
fim de proteger da contaminagao 0 suprimento de agua)como tam
bem para alcangar urn modo mais s&~itario de dispor das aguas
servidas.)

d. Desenvolvimentos gerais (para 1985)
* Realizar estudos de balango hidrologico em formagoes

geologicas representativas (baSicas, intermediarias e recentes).
* Estabelecer uma rede de pluviometros numa area de pelo

menos 10 quilometros quadrados e instalar pluviometros nas en
costas viradas a nordeste e sudoeste a fim de medir precipita
gao de curta dura gao.

* Instalar estagoes de medigao de cursos de agua nas ba
cias hidrogr~icas de importancia viradas para nordeste e
sudoeste de 50 qUiIometros quadrados de area ou menos, e re
presentando captagao de elevagoes mais altas e mais baixas.
(Sugerimos duas capta90es cada em Santiago, Fogo, Sao Nicolau
e Santo Antao. 0 programa experimental holandes de trat~ento

da bacia hidrografica em Santo Antao poderia ser integrado

nesta iniciativa.)
* Coordenar suprioento de agua rural e urbano e estrate-

gias de ordenamento.
* Desenvolver capacidade institucional para planear 0

desenvolvimento e ordenamento dos recursos de agua.
Esta medida exigira assistencia tecnica adicional assim

como urn esforgo import~~te no sentido de treinar ra~idamente

urn quaaro de engenheiros e adrrdnistra60res de projectos. Um

estudo de planeamento das necessidsdes de desenvolvimento
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institucional e necessidades de pessoal relacionado ajudaria
na orienta9ao deste esfor90. Um criterio inicial nos cursos
de treinamento e que os engenheiros de irriga9ao e/ou admi
nistradores de projectos deveriam aprender todos os aspectos
da opera9ao e manuten9so de equipamento como tambem os funda~

mentos basicos de hidrologia e agricultura de regadio.
Sugere-se que, a fim de coordinar 0 desenvolvimento dos

recursos de agua, se estabele9a um orgao planejador e uma po
l1tica inter-ministerial.

e. Metas e actividades a lange prazo (para 1995)
o seguinte poderia ser estabelecido como empreendimentos

posslveis e desejaveis na orienta9ao de programas.
* Aumentar a superf{cie irrigada para 6.000 hectares.
* Desenvolver 0 maximo de eficiencia em dissemina9ao e

aplic~9ao de agua para irriga9so, e em sistemas de agua po
tavel urbana e rural.

* Estabelecer os balan90s hidrologicos dos principais
len90is freaticos ou bacias, e desenvolver programas de orde
namento relacionados a agua.

* Desenvolver instala90es de destila9ao solar onde viavel.

,
f. Para 0 ano 2000 ou apos
A consecu9ao de maximo desenvolvimento e ordenamento dos

recursos de agua acarretara eventualmente os seguintes empre
endimentos espec1ficos:

* Implementa9ao de programas de ordenamento da
- todas as areas de drenagem a superf1cie e bacias de

A ,

terranea e/ou len90is freaticos, em todas as ilhas.
* Atingir 0 maximo desenvolvimento poss{vel e sustentavel

de irriga9ao (possivelmente 8.600 hectares).
* 0 maximo desenvolvimento viavel em tecnologia de dessa

liniza9ao com base em recursos de energia local.

3. Estrategias para aumento de urodu9ao aliment1cia
~ A

As estrategias assumem um desenvolvimento em sequencia
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com base em varias medidas paralelas mas estrategicamente in

terdependentes:
Melhoria genetica do gada

Suprimento e distribuigao aumentada de insumos

lnvestigagao aplicada

Servigos de extensao

Educagao e treinamento em todos os niveis

Criagao ou melhoria de sistemas de credito e mercado

Estudos de planeamento e programagao
Estas medidas poderiam ser planeadas e organizadas no prazb
medio (para 1985) de acordo com 0 formato abaixo apresentado.

a. Produqao de regadio (para 1985)
* Atingir 0 maximo de rendimento, tecnicamente possivel

e economicamente viave 1 , nas propriedades do estado.
As melhorias de produqao deveriam ser mais faceis de conse-

guir em propriedades do governo do que nas particulares. A
competigao de mercado com os produtores particulares poderia
tornar-se urn problema evitavel desviando a produgao das pro
priedades do estado para fabricas de conserva.

* Rendimentos duplos nas terras privadas. Com melhores
sementes e especies, mais quantidades modestas de fertilizan
tes e pesticidas,isto seria possivel de obter.

* Reduzir em 50% a superf{cie plantada com carra sacarina.
lsto poderia ser consegUido sem perda de produgao plant~~do

especies de maior rendimento. E tambem necessario um estudo
a respeito desta cultura a fim de examinar nao so os custos
e beneficios financeiros, economicos e sociais do seu cultivo
e actual uso para a produgao de aguardente, como tambem outros
usos ou culturas.

* Desenvolver programas de ordenamento de combate as
pestes para as principais areas irrigadas. 0 controle as

pestes devia ser coordenado para os principais vales irrigados
em Santiago e Santo Antao. As pos3ibilidad~de urn ordenamento
integrado, com 0 uso de controle biologico, sao altamente re
alcadas pelo isolamento destes vales e das ilhas. Uo servigo
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de quarantina e de inspec9ao tanto entre ilhas' quanto inter-
, ; ,

nacional sera necessario para apoiar 0 controle as pestes.

b. Produ9ao de sequeiro (para 1985)
* Aumentar 0 rendimento de milho e feijao (plantados em

consocia9ao) nas areas ecologicamente mais adequadas em 100%
ou pelo menos a 1,25 toneladas de milho.

Sementes melhores e metodos de cultivo melhorados deve
riam tomar possivel alcan9ar-se esta meta. :E necessario,
a fim de plane jar 0 programa, uma defini98,0 das melhores zonas
para plantio de milho. (De inicio os parametros zonais para
milho parecem ser: altitude abaixo de 850 metros acima do ni
vel do mar (limite termico) e acima de 200 a 400 metros nas
encostas a barlavento (limite de aridez); e culturas somente
em terra arranjada em terra90s ou solos de leve declive. Em
qualquer outro lugar a produ9ao de milho ou e demasiado arris
cada ou demasiado destruidora do SOlD.)

;* Introduzir sorgo, e possivelmente painQo, nas areas
mais secas em todas as ilhas como forragem para gada e cereais
de risco baixo. A produ9ao destes cereais ajudaria a aliviar
o baixo suprimento de forragem e permitiria prender os animais
em currais ate que as pastagens fossem restauradas. Podia ten
tar-se, como uma defesa contra precipita9ao baixa, a planta9ao
intercalada de milho e feijao em zonas mais hUmidas, mas nao
optimamente h~das.

c. Pecuaria (para 1985)

* Introduzir e experimentar melhores ra9as. Os animais
poderiam ser introduzidos em outras ilhas, a partir de Brava
(dizem ser melhor 0 gado de Brava) e tambem do exterior. A
selec9ao e experimenta9ao devem preyer a pequena escala de pro
dU9ao e 0 tipo de cuidado que pode ser prestado a nivel familiar.

* Testar sistemas de alimenta9ao para gada vacum e leiteire
tendo como base forragem cortada, ou silagem, derivada da produ
9ao de sorgo, e incluindo forragem de regadio no case de vacas
lei teiras.
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vao ao exterior tirar cursos superiores deveriam ser encoraja-

dos, mesmo obrigados, a fazer a tese em trabalho de campo em

Cabo Verde.

4. Estrategias para a produyao de energia de recursos locais
Dos tres recursos locais importantes (madeira, vento e sol),

as possibilidades de produqao de madeira foram revistas em maior

detalhe, enquanto as do vento e sol foram.consideradas de urn
modo mais geral.

a. A produyao de madeira para combustivel (para 1985)
* Designar e plantar ~rvores para lenha a nivel de comuni

dade em todas as ilhas(que se espera sejam, em sua maior parte,
nas zonas mais secas).

* Nas terras pUblicas, identificar os locais de plantaqao

e estabelecer planta90es com base nas caracteristicas ecologi-
,

cas dos locais, e onde possivel incorporar usos de pastagens

ou arbustos forrageiros.

* Integrar planos e ordenamento de plantayao com progra

mas para a restaurayao da vegeta9ao e produyao de gada (acti
vidades na categoria de reabilitayao e conserTa9ao do &~biente).

b. Energia do vento (para 19~

* Testar, avaliar e instalar, onde viavel, sistemas de ex
trair e armazenar agua que exp10rem os len90is freaticos mais
profundos (como tambem os mais rasos em a1uviao) ou fontes ao

nivel do mar.

* Testar e avaliar sistemas de produyao e distribuiyao de
energia electrica, a base de trabalho sobre componentes e uma
experimentayao-pi1oto com ~~a comunidade que ir.clua adminis
trayao da energia (pagamento, propriedade, etc.).

* Estabelecer um programa nacional para a maxima utiliza9ao
e desenvo1vimento da energia de vento, com prazo progr~ado e

fundos iniciais obtidos.

c. Energia solar (para 1985)

* Testar e deter~nar a viabilidade de sistemas alterr.ati-.
vos para extrair agua e gerar electricicude.
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Geral (para 1985)d.

* Estabelecer metas, com base em experimenta90es e estu
dos, para a produ980 de proteina animal.

* Restaurar materia organica ao solo.
As quantidades necessarias seriam medidas em v~rias to

neladas por hectare, e sao necess~rias adi90es continuas pa
ra manter os nfveis. Seriam necessarias culturas de adubos
verdes e alqueives. As algas poderiam constituir uma fonte
que tem sido usada em outros lugares. Serao necessari,os ex
perimenta90es e programas subsequentes para grandes areas e. ...
deveriam ser coordenados com esfor90s de conserva9ao de solo
(Meta No.1).

~

* Replantar arvores de fruto e nozes onde estas tenham
sido mortas pela seca. Espacies novas, de caracteristicas po
tencialmente superiores,deveriam ser introduzidas e/ou tenta
das (por exemplo, coconotes anoes da Malasia).

* Organizar e come Gar a treinar e programar um servi90
... ... ..

de extensao em cada ilha, estendendo insumos e inova90es a
popula98o rural, tais como novas sementes, fertilizantes, tac
nicas de controle de pestes, matodos de cultivo e produ980,
melhoria na prepara~ao de comida e armazenamento e outras coi
sas. Para orientar esta iniciativa a necess~rio urn estudo de
planeamento. Deveria ser realizado por pessoas muito entrosa
das com a cuItura p·ortuguesa e a caboverdeana que se jam socio
logos rurais ou agronomos com experiencia em extensao agricola.
Nao ha no momento peritos neste campo no ~~R.

~* Fixar as necessidades de treinamento em varios campos
e desenvolver urn programa de treinamento. E evidente que se
tern de fazer urn esfor90 especial para preencher 0 vacuo de duas
areas de especializa980: hidrologia e engenharia de irrigag80 e
extensao agricola. Uma outra necessidade crucial a 0 treinamen
to pratico em conserto e manuten980 de equipamento. Devem ser esta-I
belecidas as necessidades a lange prazo de pessoas com ti tu
los mais altos e come9ar 0 seu recrutamento. Os estudantes que
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d. Geral (para 1985)

* Com base em estudos e investiga90es adequadas, desenvol

ver linhas de acgao para sistemas de energia que lidem com as

pectos tecnicos de integra9ao com urn sistema global de produgao

de energia electrica, e com 0 ordenamento e posse de unidades

individuais, tendo especial aten9ao de encontrar a melhor esca
la tanto social quanta de engenharia para estes sistemas.

e. Desenvolvimento de toda a energia local (para 1995)

Para as planta90es de madeira para combustivel, 0 ordena
mento vi~vel, tanto social quanto economico, do recurso deve

ter side alcangado, de preferencia com base na lideran9a e par
ticipa9ao da comunidade. Todas as areas adequadas para a plan
ta9ao de madeira para combustivel devem ter sido plantadas por

esta altura.
Os potenciais de energia do vento para a extra9ao de agua

devem ter side desenvolvidos ao maximo e sistemas vi~veis para.. .
a gera9ao de electricidade devem ter sido instalados em varios

si ti os.
As mais adequadas solU90es quanto ~ posse e adrninistra9ao

para distribui9ao e gera9ao de energia nao-convencional deveriam
ter side fixadas e: implementadas por meio de medidas apropriadas.

5. Provisao de emprego alternativo

a. Para 1985
~

As unicas alternativas importantes de emprego que 0 sector

pode oferecer a prazo ~edio sao em trabalho de conserva9ao e
reabi1ita980 do ambiente e no estabelecimento de plantagoes de
madeira para combust{vel. (0 Programa de Emergencia actual em
prega quase 11.000 pessoas em projectos do IiIDH.) A necessida
de de obras de conserva9ao e restaura9ao continuas e de mao de
obra intensiva e consideravel e se prolongara para a18m de 1985.
Os doadores estrangeiros podem desempenhar urn papel importante

ao patrocinarem este trabalho.
Urn certo nUmero de medidas adicionais deveriam ser tomadas

por volta de 1985.
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* Determinar 8 capacidade do sector agricola para absor
ver ma~ de obra em 1995 e no nivel fixado para estabiliz~ao

da popula9ao rural em densidades condizentes com os padroes
de produ9ao e oportunidades de emprego.

* Determinar a viabilidade de ind~strias com base rural
~

que possam ser integradas com as industrias urbanas.
* Desenvolver planos eventuais de emprego para epocas

de seca prolongada.

b. Para 1995

Nesta altura, se as metas para ajustamento e estabiliza
9aO dos usos da terra tiverem sido alcan9adas, 0 nUmero de
pessoas que podem ganhar a vida com a agricultura ter-se-a
tornado claro. Outressim, 0 periodo dos projectos importan
tes de reabilita9ao e conserva9aO, usando mao de obra inten
siva, ja tera passado. Os niveis de emprego para tais obras
teriam sido estabilizados na quantidade necessaria para man
ter as estruturas e 0 equipamento.

Industrias de base rural, se algumas, ja deviam ter sido
estabelecidas nesta altura.

c. Alternativas de base urbana

o aumento de produ9ao e 0 ajustamento dos usos da terra,
de acordo com os criterios de conserva9ao e capacidade da
terra, serao dificultados ou impossibilitados se nao forem
criadas oportunidades nos centros urbanos para absorver 0 ex
cesso de popula9ao. Esta interdependencia e analisada no
Capitulo VI.B.

A situ89ao e, entao, 0 inverso do modele usual de desen
volvimento, a saber, que os excedentes de prOdU9aO agricola
(e os das industrias extrativas) geram 0 capital necessario
para industrializar. 0 consumidor urbano deve ser criado em
Cabo Verde para estimular a moderniza9ao agricola, e urn mer
cado de trabalho urbano deve ser criado para remover 0 exces
so de popula9ao rural para que as fazendas possam funcionar
em tamanhos que sejam economica e ecologicamente adequados.
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Ajuda estrategica ao sector agricola de Cabo Verde seria,
~ ~,

portanto, prestada pela assistencia financeira e tecnica as
industrias locais, especialmente aquelas destinadas a explo
rar ao maximo as fontes de energia local.
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