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INTRODUgAO 

Este relat6rio apresenta os resultados de uma abordagem preliminar a analise da 
situagao do fornecimento de informagao para o sector de agua e saneamento em Angola. 
Atendendo que a Direcgao Nacional das Aguas ( DNA ) como Orgao da Secretaria de Estado 
de Energia e Aguas e a Instituigao principal no sector em Angola, o relatorio concentra-se, 
principalmente, na situagao da DNA. No entanto, algumas outras Instituigoes capazes de 
fornecer informagao sectorial no pais serao tambem tomadas em consideragao. 

O relatorio foi elaborado ap6s uma visita de dez dias a Angola, entre 5 e 14 de 
Outubro de 1992, sendo uma contribuigao do Centro Internacional de Agua e Saneamento ( 
CIR) ao desenvolvimento da capacitagao na area de informagao para o sector da 
abastecimento de agua e saneamento nos Pai'ses Lusofonos em Africa _ PALOPs 

Durante a visita do consultor nao foi possivel realizar as visitas de campo inicialmente 
preconizadas, por motivos de seguranga, o que, adicionado a brevidade da missao, nao 
permitiu que se fizesse uma abordagem mais detalhada dos problemas que afectam o 
fornecimento de informagao no sector. Espera-se contudo, que esta abordagem preliminar de 
algumas sugestoes praticas para ajudar a DNA a melhorar a situagao e ser capaz de fornecer 
informagoes relevantes e utilizaveis aos profissionais no sector de agua e saneamento. 

O CIR gostaria de agradecer a Secretaria de Estado de Energia e Aguas de Angola pela 
oportunidade que lhe foi concedida na execugao deste trabalho e pela assistencia e apoio 
oferecidos pelos chefes de departamento e tecnicos da DNA, especialmente a senhora Maria 
Odcte Trigo que acompanhou o consultor em todas as visitas e reunioes em Luanda. 
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CAPfrULO 1 - O SECTOR DE AGUA E SANEAMENTO EM ANGOLA 

1.1 - Informagoes gerais 

A Republica Popular de Angola esta situada no litoral a sudoeste, entre o Zaire a norte 
e a Namibia a sul, fazendo ainda fronteira com o Congo e Zambia. O pais cobre uma 
superficie de 1 246 700 Km2 e possui uma populagao estimada em dez milhoes de pessoas. 

Aproximadamente 28 por cento da populagao mora nas areas urbanas e 72 por cento 
nas areas rurais. cerca de 45 por cento da populagao tem menos de quinze anos de idade. A 
taxa de crescimento da populagao e de 2.8 por cento por ano. 

O pais esta dividido em dezoito provincias, 163 municipios, 532 comunas e 1 671 
aldeamentos. 

Angola tornou-se independente em 1975, altura em que, o pais era auto-suficiente em 
produgao agrfcola e o quarto produtor de cafe e diamantes no mundo. Era o segundo 
exportador de petr61eo em Africa a seguir a Nigeria. Como resultado de mais de trinta anos de 
guerra, inicialmente contra o colonialismo portugues e mais tarde na guerra civil que ainda se 
mantem, as infraestruturas do pais foram-se degradando em todos os aspectos. O Banco 
Mundial identificou muito recentemente dois factores que estao na base das dificuldades da 
economia de Angola, sendo elas, a falta de recursos humanos e a deficiente gestao das 
infraestruturas. 

A assistencia medica da populagao e considerada como entre as mais baixas a nivel 
mundial. A causa principal de morte e a malaria, que causou 53 por cento da mortalidade em 
1990. Contudo, a diarreia e a causa principal de morte entre as criangas de menos de cinco 
anos de idade. O nivel de mortalidade infantil e de 288 em cada 1 000 entre as criangas de 
menos de cinco anos, e de 169 em cada 1 000 entre as criangas com menos de um ano. A 
expectativa de longevidade da populagao em geral e de somente 44 anos em media. 

Nao existem dados exactos que possam definir claramente o nivel actualde 
anlfabetismo em Angola. A lingua oficial e a Portuguesa, mas varios grupos etnicos falam os 
seus pr6prios dialetcos. 

1.2 - Situagao geral da agua e saneamento 

Muito embora, os recursos hidricos, sejam abundantes em Angola o abastecimento de 
agua as comunidades parece ser no momento uma das necessidades a priorizar. Um inquerito 
realizado pela Development Workshop em 1989, Instituigao nao governamental, permitiu 
identificar que 96 por cento dos inquiridos numa zona periurbana da cidade de Luanda, 
mencionaram a falta de agua como o problema maior da area tendo surgido apenas um caso 
que mencionou o saneamento como um problema. 

Aproximadamente 40 por cento das bacias hidrograficas do pais possuiam estudos 
hidrol6gicos traduzidos em esquemas gerais de aproveitamento como primeira abordagem 
para futuras tomadas de decisoes relacionadas com o seu aproveitamento. 

O nivel actual de cobertura dos servigos de agua e saneamento nao e bem conhecido 
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devido ao dificii acesso a varias regioes do pais. O relat6rio de avaliagao do decenio 
Internacional de agua Potavel e Saneamento (DIAPS ) recomendou para o efeito que seja 
realizado a nivel nacional um inventario de todos os sistemas de agua existentes. 

Considera-se que aproximadamente 75 por cento dos sistemas de agua nao oferecera 
condigoes para a sua utilizagao devido principalmente a falta de manutengao dos mesmos. As 
bombas manuais tem por vezes um tempo de vida util muito limitado por nao ser 
desenvolvido, por vezes, um trabalho de sensibilizagao junto da comunidade para a utilizagao 
dos meios. 

A situagao do saneamento basico tem piorado nos ultimos anos, em parte pela 
degradagao dos sistemas de abastecimento, mas em parte porque a populagao nao pratica as 
normas elementares de higiene, nao s6 pelas condigoes precarias de vida, mas tambem por 
desconhecimento. 

1.3 - Controlo da qualidade da agua 

O controlo da qualidade da agua e insuficiente ou inexistente na maioria das areas 
urbanas e praticamente nulo nas areas rurais. A qualidade da agua nao e uma preocupagao 
maior dos esquemas de abastecimento de agua nas zonas rurais, uma vez que, se pretende 
sensibilizar as populates para a utilizagao das aguas subterraneas que sempre oferecem 
melhores caracteristicas que as aguas superficiais que estao mais expostas a contaminagao. 

O relatorio do decenio recomenda que se organize a nivel nacional uma rede para o 
controlo da qualidade da agua, sugerindo para o efeito, o uso de laborat6rios itinerantes que 
devidamente equipados com kits permitirao efectuar testes simples a nivel local. 
Actualmente, somente Luanda possui um laboratorio devidamente apetrechado e 
funcionando eficientemente. 

A ADPP, Instituigao norueguesa nao govemamental, pretende neste ambito montar a 
nivel da provmcia do Bengo, que dista de Luanda 72 Km, um laboratorio que destinar-se-a 
apenas ao controlo da qualidade da agua na respectiva provincia. 

1.4 - Instituigoes do sector 

Em Angola, tal como noutros paises, o sector de agua e saneamento e caracterizado 
pela multiplicidade de instituigoes actuantes na area, sendo de mencionar as seguintes : 

/ 

* A Secretaria de Estado de Energia e Aguas 

* O Ministerio da Saude 

* Ministerio da Agricultura 

* Ministerio de Geologia e Minas 

* Instituto de Investigagao Agron6mica de Angola 

* Instituto Nacional de Hidrometereologia e Geofi'sica (INAMET) 
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* Empresa Nacional de Aguas Subterraneas (HIDROMINA) 

* Nucleo de Aguas Subterraneas (NAS) 

* Autoridades Provinciais e Municipals 

* Organizagoes internacionais e multilaterais (principalmente o PNUD, o UNICEF, a 
OMS e o Banco Mundial) 

* Organizagoes Nao Governamentais Internacionais e Nacionais 

A inexistencia de estrategias e de um piano de acgao nacional para o sector nao 
permite definir claramente a responsabilidade de cada uma das Ins t i tu tes acima 
discriminadas. A ausencia de uma estrutura institucional coeesiva origina consequentemente 
problemas na formulagao e implementagao de projectos. 

1.4.1 - A Secretaria de Estado de Energia e Aguas 

A Secretaria de Estado de Energia e Aguas foi criada em Fevereiro de 1991, Orgao que 
passou a ser responsavel pela tutela do sector, atraves da Direcgao Nacional das Aguas. Ate a 
criagao desta Direcgao nao existiu um orgao do Governo Central com responsabilidade geral 
para o sector. 

Do Organigrama da DNA consta o Gabinete do Director e tres departamentos, 
nomeadamente, o Departamento de Hidraulica, o departamento de Gestao dos Recursos 
Hidricos e o Departamento de Fomento. Nem todos as funQoes discriminadas no respectivo 
organigrama estao de facto em exercicio, uma vez que, nao possui pessoal qualificado para o 
efeito. 

1.4.2 - O Nucleo de Aguas Subterraneas (NAS) 

O Nucleo de Aguas Subterraneas foi criado pela necessidade que havia de 
implementar projectos para a abertura de pogos a nivel das provincias do Bengo, Malange e 
Cabinda. Estes projectos foram desenvolvidos no ambito do programa do UNICEF para 
Angola. Este Nucleo sobrevive das suas receitas e funciona sob supervisao do Departamento 
de Hidraulica da Direcgao Nacional de Aguas. 

1.4.3 - A Empresa Nacional de Aguas Subterraneas 

A Empresa Nacional de Aguas Subterraneas (HIDROMINA) foi criada em 1979 tendo 
herdado na altura as estruturas do tempo colonial, assim como, se manteve sob tutela do 
Ministerio da Industria. Esta Empresa tem enfrentado serios problemas devido a ma gestao, 
tendo na actualidade passado para a tutela do Ministerio de Geologia e Minas. Tanto a 
HIDROMINA como o NAS sao empresas executoras de sondagem no dominio das aguas 
subterraneas, abrangendo apenas areas diferentes. A Hidromina actua no sul pais, 
nomeadamente nas provincias da Huila, Namibe e Cunene. 

1.4.4 - A Direcgao Nacional de Saude Publica (DNSP) 
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A Direcgao Nacional de Saude Publica tem dentro do sector a fungao de desenvolver 
junto das comunidades actividades como sejam a educagao para uma melhor utilizagao da 
agua, assim como, os metodos a utilizarem para mehorar a qualidade da mesma, 
mobilizagao e protecgao das fontes de agua nas areas rurais. Esta Direcgao possui escritorios a 
nivel das provincias, onde o sector das aguas esta sempre representado. No que diz respeito ao 
saneamento, e muito embora esta area se mantenha sob tutela dos governos provinciais, 
a DNSP fornece directrizes, politicas e treinamento em saneamento que sao implementadas 
pelos seus escrit6rios a mvel provicial. 

1.4.5 - Empresas Provinciais 

Em 1978 surgiu a Empresa Nacional de A g u a e Saneamento (ENAS) com delegagoes 
a nivel de um bom numero de Provincias, que era tutelada pelo Ministerio da Construgao e 
cuja principal tarefa era gerir os sistemas de agua e saneamento a scala ncional. S6 mais 
tarde esta esta empresa e suas delegagoes foram transferidas para o Ministerio de 
Coordenagao Provincial. Em 1988 a responsabilidade de exploragao e gestao dos sistemas de 
abastecimento de agua foi totalmente atribuida aos governos provinciais, com nucleos e ou 
Empresas de agua. 

1.4.6 - Servigos Comunitarios 

Nalguns casos, em que as empresas provinciais nao estao condignamente 
representadas a nivel das provincias, os servigos comunitarios sao a estrutura a que o governo 
local confere competencia por forma a assumirem a responsabilidade de explorar e 
manter os sistemas. 

1.4.7 - Organizagoes Nao Governamentais (ONGs) 

As Organizagoes Nao Governamentais tem vindo a desenvolver trabalhos bastante 
validos para o sector, e o seu numero tem vindo a aumentar consideravelmente com a adopgao 
da lei de liberdade de associagao. 

Das Organizagoes nao governamentais que tem vindo a destacar-se, temos a 
mencionar as seguintes : A Care International, a Development Workshop e a ADPP. Os 
projectos destas Organizagoes dao geralmente forte enfase a participagao comunitaria. 

A Care International, em cooperagao com o UNICEF levara a bom termo um poijecto 
de reabilitagao das infraestruturas de agua e educagao sanitaria na provincia do Cunene. A 
Development Workshop tem vindo a desenvolver varios projectos na area peri-urbana da 
cidade Capital, nomeadamente na construgao de tanques para reserva de agua e fontenarios. A 
ADPP tem levado a cabo diversos projectos a nivel nacional, sendo de mencionar o trabalho 
que tem vindo a realizar na provincia do Bengo, que envolveram 1 500 familias que de forma 
organizada e em grupos de vinte garantem o bom desenvolvimento dos trabalhos. 

1.5 - Legislagao 

Nao existe, actualmente, nenhuma legislagao sobre agua a nivel do pais. O Programa 
de Reorganizagao Institucional da Secretaria de Estado de Energia e Aguas preve a elaboragao 
de um c6digo de aguas e outras leis e regulamentos fundamentals. Esta acgao tambem consta 
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na proposta elaborada pela Missao Interagencial das Nagoes Unidas. 

1.6 - Recursos Humanos 

O Seminario Nacional sobre a Problematica da Agua, realizado em 1988 pela entao 
Secretaria de Estado de Urbanismo, Habitagao e Aguas com asistencia tecnica da OMS, 
permitiu identificar a falta de recursos humanos como o problema de primeira prioridade para 
o sector, e a deficiente gestao como o segundo, motivo pela qual se vem notando diffculdade 
na execugao de ceitos trabalhos e na manutengao dos ja existentes. Varias recomendagoes 
sairam desse seminario,mas nenhuma delas foi implementada. 

A falta de recursos humanos ocorre em quase todos os sectores, a nivel nacional tendo 
o comite para a avaliagao do relat6rio do decenio formulado um piano geral para o 
desenvolvimento de recursos humanos. Contudo, ainda na estao definidas oficialmente 
necessidades e programas, devido a falta de uma estrategia e de um piano de acgao para o 
sector como um todo. 

Alguns esforgos isolados tem vindo a ser desenvolvidos na area de desenvolvimento 
de recursos humanos e treinamento. Nos projectos, em geral, esta incluida a componente para 
o treinamento tecnico basico na operagao e manutengao dos sistemas e equipamentos. A 
Development Workshop tem um centra de treinamento e esta produzindo materials 
instrucionais, estando a enfrentar algumas dificuldades por desconhecer os materials que 
possam ja existir para o efeito a nivel do pais ou dos PALOP em geral. 

O Programa de Reorganizagao Institucional da SEEA identifica a necessidade de um 
projecto voltado para a formagao de quadros, enquanto o PROAER, Programa de Agua e 
Energia Rural seria responsavel pelo desenvolvimento de uma politica de recursos humanos 
para o subsector de abastecimento de agua e saneamento nas areas rurais. Os coordenadores 
provinciais seriam entao responsaveis pela identificagao das necessidades de treinamento e 
pela preparagao de pianos de treinamento . 

Um acordo assinado entre o Brasil e Angola, pela necessidade de cooperagao a nivel 
do sector, ira permitir, certamente, abertura para a participagao, de tecnicos Angolanos, em 
cursos e seminarios no Brasil. A Comissao Coordenadora sera responsavel pela preparagao de 
um piano anual de trabalho, especialmente na area de recursos humanos. 

1.7 - Finangas 

O Seminario Nacional sobre a Problematica da Agua, realizado em 1988, identificou 
de igual modo, a falta de recursos financeiros como mais um dos grandes problemas que 
afectam o desenvolvimento do sector a todos os niveis. 

As contribuigoes extemas ao longo do decenio nao conseguiram cobrir as necessidades 
do Pais. O fornecimento de recursos financeiros e feito de maneira aleat6ria, uma vez que nao 
existem estrategias e um piano de acgao para o sector. O Comite que apresentou o relat6rio de 
avaliagao do decenio recomendou solugoes institucionais por forma a reforgar a capacidade na 
gestao de recursos. 
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Um dos problemas principals nesta area e a falta de uma politica nacional sobre a 
recuperagao de custos. 

1.8 - Coordenagao das actividades no sector 

A necessidade de uma melhor coordenagao das actividades no sector foi identificada 
em muitos estudos e relat6rios, e 6 reconhecida pelo governo. Um Programa Nacional para o 
sector, supervisionado por uma comissao nacional coordenadora e administrado por um 
nucleo central, foi sugerido por varios comentaristas. 

A criagao de uma comissao nacional de aguas esta prevista no estatuto organico da 
Secretaria de Estado de Energia e A g u a s . Os termos de referenda da Missao Interagencial do 
PNUD tambem mencionam a necessidade de uma Comissao Nacional de coordenagao para o 
sector. 

Existem ja alguns orgaos e mecanismos de coordenagao a nivel do sector. E de 
mencionar a existencia da Comissao Nacional de Saude (CNS) constituida por diferentes 
grupos de trabalho, nomeadamente, para o sector das aguas, meio ambiente e habitagao. No 
grupo de trabalho sobre agua e saude participam tambem o UNICEF e a OMS. 

Actualmente a troca de informagao entre Instituigoes nao governamentais, a DNA e 
outros orgaos do sector no dominio dos projectos em execugao pode considerar-se razoavel. 

1.9 Interacgao com outros paises lusofonos 

Tem existido alguns contactos entre Angola e os outros PALOPs. Em 1991, por 
exemplo, uma grupo de tecnicos da DNA visitou Mocambique no ambito da agua rural e suas 
tecnologias e dentro desse contexto o contacto com o Programa Nacional de A g u a Rural 
(PRONAR) naquele Pais. Em 1992, uma equipa composta por dois engenheiros da DNA 
visitaram a Guine Bissau onde participaram num Workshop. 

Existe em Angola uma Escola Regional de Metereologia (Centro de Formagao da 
Mulemba) que e responsavel pelo treinamento de tecnicos dos cinco PALOPs nesta area. 

O UNICEF podera ser uma das Instituigoes a contribuir na troca de experiencia entre 
os PALOPs, estabelecendo determinados mecanismos para o efeito. Devera tragar-se um 
Programa onde ficarao bem definidos os objectivos, quem devera participar, onde, e como 
deverao os resultados ser aplicados. 

Ainda dentro deste contexto, a DNA, mantem acordos com Portugal e Brasil na area 
de recursos hfdricos em geral. Dos acordos com Portugal beneficiou de um curso 
Intemacional de Hidrologia Operativa que se realizou neste mesmo pais por um perfodo de 
dois meses. 

Os acordos assinados entre Angola e o Brasil sao muito mais abrangentes. Do Brasil, 
o protocolo e administrado pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Electrica 
(DNAEE) e em Angola pela Direcgao Nacional de A g u a s (DNA). Sera criada uma Comissao 
Coordenadora permanente que se responsabilizara pela elaboragao de um piano de trabalho 
anual, especialmente dirigido para as necessidades em recursos humanos. Acgoes especificas 
definidas pelo piano de trabalho serao implementadas atraves de suplementos ao acordo que 
especificarao as tarefas, custos envolvidos e agendas executoras. 
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Em relagao a gestao, planeamento e estruturagao institucional, o Brasil assegurara a 
colaboragao dos seus tecnicos e especialistas na assistencia aos sectores de electricidade e 
agua em Angola. Em relagao a pesquisa e desenvolvimento, o Brasil deixara as suas empresas 
e os seus centros de pesquisa disponiveis para visitas, estagios, no desenvolvimento de 
projectos conjuntos ou de novas tecnologias. Em relagao ao desenvolvimento de capacidades 
tecnicas e profissionais, ambos os paises facilitarao o acesso a cursos de treinamento, 
seminarios epalestras. 

Especificamente na area de recursos hidricos, ambos os paises estudarao metodos de 
colaboragao, com especial enfase, no dominio do planeamento, legislagao, implantagao, 
operagao e manutengao de redes hidrometricas, assim como, num sistema nacional de gestao 
de recursos hidricos. 

O piano de trabalho, definido no protocolo, para a area de recursos hidricos, em 1992, 
inclue a deslocagao de quatro especialistas Brasileiros a Angola e dois especialistas 
Angolanos ao Brasil. Tambem inclui treinamento para quatro tecnicos Angolanos atraves de 
seminarios e cursos organizados pelo DNAEE no Brasil. Este treinamento incluira varios 
aspectos de gestao de informagao, tais como o fluxo de dados, informatizagao, tecnicas 
hidrometricas, analise e consistencia de dados e micro-sistemas de informagao hidrologica. 

1.10 - Cooperagao com outros paises 

A Direcgao Nacional de Aguas tem, sempre que lhe e permitido, enviado os seus 
tecnicos para contactos no exterior, muito embora, um numero consideravel dos seus tecnicos 
nao dominem a lingua inglesa. A Development Workshop esta oferecendo cursos aos seus 
colaboradores para superar essa dificuldade. Constituira uma necessidade superar o problema 
da lingua, uma vez que, existem paises vizinhos que utilizam os mesmos recursos hidricos 
com quem Angola tera que definir acordos. 

Na area de abastecimento de agua e saneamento nas areas rurais, propoe-se que seja o 
PROAER o responsavel pela promogao e pelo desenvolvimento de relagoes com outras 
organizagoes, tanto nacionais como internacionais. 

1.11 - Pianos e Politicas para o sector 

No Programa de Reabilitagao Econdmica do Govemo de Angola o desenvolvimento 
do sector de agua e saneamento foi identificado como prioritario nao se tendo definido, ainda, 
objectivos especificos para o sector, por falta de estrategias c de um piano de acgao nacional. 
Por esse facto, os objectivos dos servigos publicos no sector nunca foram definidos, as 
responsabilidades institucionais continuam obscuras, a selecgao de tecnologias apr6priadas, 
assim como, as necessidades em recursos humanos continuam indefinidas. Como resultado 
disso, o fornecimento de recursos para o sector, tanto por parte do Governo como das agendas 
externas, sempre foi feito de forma inadequada. 

Com base nos problemas acima expostos, se explica que a maioria dos projectos no 
sector sao implementados independentemente e nao dentro de um quadro de politica geral ou 
de acordo com estrategias e prioridades nacionais. 

O relat6rio de avaliagao do decenio descreve que, derivado da incapacidade nacional 
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para a implementagao de projectos, existe um desequilibrio entre a promogao de estudos e 
projectos e a implementagao dos mesmos. No entanto, muitos projectos estao sendo 
implementados no sector e variam entre pequenos projectos locais a grandes projectos, tal 
como o projecto financiado pelo Banco Afiicano de Desenvolvimento (BAD), avaliado em 
USD 23 milhoes, para a reabilitagao de redes pluviais em Luanda, ncluindo o fortalecimento 
institucional da DNA. 

Outros grandes projectos estao sendo implementados actualmente, nomeadamente, o 
do Fundo das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento, avaliado em USD 6.4 milhoes para o 
abastecimento de agua e saneamento nas areas rurais, um projecto para Luanda e Benguela 
financiado pelo Banco Mundial, projectos para Luanda e Benguela em carteira da 
Comunidade Econdmica Europeia, projectos do UNICEF e Care International no sul do Pais, 
e outros. 

Varias outras propostas de projectos foram identificadas em documentos da DNA e 
outros orgaos do Govemo, que ate ao momento nao alcangaram a etapa de financiamento 
formal. Nesta fase se encontram os projectos de reabilitagao de 191 estagoes hidrometricas, a 
criagao de trinta novas estagoes e o treinamento de quinze tecnicos, assim como, varios 
projectos a que o Programa da Reorganizagao Institucional da SEEA faz referenda, 
nomeadamente, de reabilitagao das infraestruturas, reabilitagao dos sistemas de abastecimento 
de agua potavel. 

1.11.1 - O Programa Nacional de Agua e Energia Rural (PROAER) 

Existe uma Proposta para a criagao de um programa de abastecimento de agua nas 
areas rurais designado inicialmente por PROGNAR e recentemente PROAER, uma vez que, 
incluira a componente de energia rural. Pretende-se que o referido Programa incorpore o 
Nucleo de Aguas Subterraneas (NAS) que sera dirigido por um coordenador Nacional que 
agira de acordo com orientagoes de uma Unidade tecnica de coordenagao e dos Programas 
Povinciais de Agua Rural. 

Uma das responsabilidades do PROAER sera a de promover a participagao 
comunitaria nos projectos de abastecimento de agua e saneamento nas zonas rurais, assim 
como, estudar um mecanismo para a gestao e aquisigao de apoio financeiro para o subsector. 

O Programa sera composto por uma Unidade Tecnica de Coordenagao, liderada por 
um coordenador Nacional que se responsabilizara pela coordenagao, gestao dos investimentos 
no subsector, promogao de actividades de construgao, reabilitagao e manutengao dos pequenos 
sistemas. 

1.11.2 - A Missao Interagencial das Nagoes Unidas 

Uma actividade que devera ser desenvolvida a curto prazo, pela importancia de que se 
reveste, e referente a uma proposta sobre a politica de desenvolvimento do sector de agua e 
saneamento na Republica Popular de Angola (IAMS). Desde 1990 que o Govemo de Angola 
solicitou ao PNUD assistencia tecnica, para efectuar um diagn6stico do sector de agua e 
saneamento, com o objectivo de criar uma base analitica para formulagao e desenvolvimento 
de uma politica para o sector e, como resultado disso, a elaboragao de um piano de acgao. 
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Tendo em vista, alcangar os objectivos acima discriminados, decidiu-se organizar uma 
missao conjunta de que fariam parte, o PNUD, o UNICEF e a OMS, que levariam a cabo as 
seguintes actividades: 

* Preparar um relatdrio descrevendo a situagao do sector; 

* Formular uma proposta referente a uma estrategia e politica para o 

desenvolvimento do sector; 

* Tragar um piano de acgao para 1990 ; 

* Fazer uma estimativa das necessidades em assistencia tecnica para realizagao da estrategia e politica e elaboragao dos termos de referenda. 

As actividades desenvolvidas pela missao preparat6ria seguir-se-ao os trabalhos de 
uma missao de formulagao, num periodo de seis semanas, composta por nove consultores do 
PNUD, Banco Mundial, UNICEF, OMS e Organizagao das Nagoes Unidas para a 
Alimentagao e Agricultura (FAO). 

Os objectivos da segunda missao incluem, a preparagao de uma resenha geral do 
sector, o desenvolvimento de uma estrategia e de um piano de acgao sectorial (EPAS) para os 
anos de 1990 e a definigao das necessidades futuras em assistencia tecnica para 
implementagao do EPAS. 

Preve-se que a resenha geral fornega informagoes sobre: 

* Os recursos hidricos disponiveis e uma estimativa da cobertura dos 
servigos; 

* O impacto e as consequencias do acesso inadequado a agua potavel e 
ao saneamento; 

* O status da pesquisa dos estudos e do conhecimento das praticas e dos 
comportamentos actuais em relagao a agua e saneamento ; 

* As actuais prioridades, politicas e pianos do Govemo para o sector; 

* O financiamento do sector ; 

* As maiores dificuldades e constrangimentos ; 
O desenvolvimento de uma estrategia fomecera um quadro de politica para todas as 

acgoes e intervengoes no sector, e tentara: 

* Estabelecer indicadores basicos, metas e objectivos ; 
* Definir os niveis de cobertura dos servigos a serem desenvolvidos; 

* Definir a agenda responsavel pela coordenagao ; 

* Estabelecer directrizes sobre os papeis e as responsabilidades das 
Instituigoes envolvidas; 
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* Determinar a escolha de tecnologias; 

* Propor uma politica de precos ; 

* Assegurar a integragao completa do saneamento dentro das estrategias 
e piano de acgao ; 

* Estabelecer um sistema de acompanhamento e avaliagao do piano de 
acgao, tendo em conta as necessidades dos diferentes usuarios de 
informagao a diferentes niveis. 

O Piano de Acgao estabeleceraa metodologias modemas de gestao e planeamento para 
a exploragao e preservagao dos recursos hidricos de Angola. 

A Missao identificou a curto prazo os seguintes objectivos : 

* Estabelecer um Banco de Dados automatizado de recursos hidricos e 
necessidades em agua; 

* Processar e analizar os dados existentes e definir omissoes ; 

* Elaborar o Piano de Acgao e as directrizes ; 

* Definir politicas para permitir a aplicagao de um C6digo de Aguas a ser 
preparado pelo projecto; 

* Criar uma Unidade de Planeamento na DNA; 

* Submeter as directrizes e os documentos preparados pelo projecto as 
agendas de apoio externo. 

1.12 - CONCLUSAO 

O problema mais grave que o pais esta enfrentando, neste momento, e que a guerra 
civil mantem-se, tendo recomegado imediatamente depois da visita do consultor. Ouando a 
guerra acabar finalmente, o Governo, enfrentara problemas enormes de reabilitagao das 
infraestruturas em geral, recrutamento e treinamento de pessoal em todos os sectores, 
incluindo o sector de agua e saneamento. 

Sem duvida, os problemas com que se confrontava o sector, ver-se-ao agravados com 
a guerra, sendo de mencionar os seguintes : 

* A falta de dados e informagoes confiaveis sobre a situagao actual do 
sector; 

* A ausencia de controlo na qualidade da agua e de laborat6rios para o 
efeito; 

* A indefinigao de responsabilidades entre as Instituigoes actuantes no 
sector; 
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* A carencia, ainda mais agravada, de pessoal treinado para os trabalhos 
de mobilizagao social; 

* A falta de legislagao geral para o sector; 

* A dificuldade cada vez mais gritante, para a aquisigao de recursos 
financeiros; 

* Descoordenagao no desenvolvimento de programas e projectos levados 
a cabo por diferentes instituigoes; 

* A ausencia de um piano director, estrategia e objectivos especificos 
para o sector. 

Os trabalhos que deveriam ser desenvolvidos pela Missao Interagencial em Novembro 
de 1992, foram adiados pela inseguranga gerada pela guerra. Uma vez criadas as condigoes de 
estabilidade no pais, que permitam, o desenvolvimento dos trabalhos da Missao, constituira a 
actividade mais importante para o futuro do sector. 

CAPITULO 2 - ASPECTOS GERAIS DO FORNECIMENTO DE INFORMAGAO 

2.1 - Pre-condigoes 

Existem dois factores, de importancia fundamental, no estabelecimento e operagao 
dos sistemas de informagao. Estes factores sao de tal importancia que podem ser considerados 
como pre-condigoes essenciais, na ausencia dos quais, nenhum sistema de informagao pode 
funcionar efectivamente em qualquer sector, instituigao ou comunidadc. Estes factores sao a 
existencia de uma populagao de usuarios, reais ou potenciais, com necessidades de informagao 
que possam ser satisfeitas, pelo menos em parte, por um sistema de informagao, e a existencia 
e disponibilidade de fornecimento de informagao apropriada a essas necessidades. 

2.1.1 - Os Potenciais Usuarios da Informagao 

Os potenciais usuarios da informagao no sector de agua e de saneamento sao, por 
vezes, dificeis de identificar, nao s6 pelo caracter multisectorial, mas por se encontrarem 
muito dispersos. No entanto, e fundamental que se definam exactamente, as pessoas que 
devem ter acesso a informagao, onde localiza-los, e o tipo de informagao a fornecer e se 
sistemas de informagao capazes de responder as suas necessidades poderao ser desenvolvidos. 

Assim sendo, e fundamental, ter um bom conhecimento das caracteristicas, tamanho 
e distribuigao da populagao dos potenciais usuarios da informagao. Em geral, esse grupo, 
para o sector de agua e saneamento e composto por elaboradores de politicas, planeadores, 
gerentes, administradores, engenheiros, tecnicos, pesquisadores, instrutores, cientistas, 



13 

soci61ogos, professores e alunos, lideres comunitarios. 

Em Angola, dentro da perspectiva do sector como um todo, o numero de potenciais 
usuarios da informagao, deve ser muito elevado, devido ao facto de que a maioria da 
populagao nao tem acesso, nem a agua potavel, nem a instalagoes sanitarias adequadas, e 
precisa de ser informado sobre os beneficios da sua utilizagao, para a saude. Atendendo que, 
existe um elevado indice de analfabetismo, estas informagoes deverao ser fornecidas atraves 
de mecanismos de animagao e divulgagao popular. 

O numero, dos potenciais usuarios da informagao, no sector nao e conhecido. O nivel 
academico do quadro de pessoal da pr6pria DNA nao e o mais desejado, e em geral s6 as 
pessoas de mvel academico superior sao capazes de utilizar informagoes em linguas 
estrangeiras. Esta situagao 6 comum a outras instituigoes governamentais. 

Entre as Organizagoes Nao Governamentais a situagao ja e diferente, e podemos 
utilizar como exemplo o caso da ADPP, que possui trinta funcionarios angolanos e 1 500 
familias que participam no projecto da provincia do Bengo. 

2.1.2 - As necessidades de informagao 

As necessidades gerais de informagao no sector tem recebido relativamente pouca 
atengao, embora alguns estudos e propostas de projectos tenham documentado a grande falta 
de dados actualizados sobre os recursos hidricos tem atuado como um factor inibidor no 
desenvolvimento de actividades e projectos no sector. 

Segundo o relatorio de avaliagao hidrologica de Angola elaborado pelo Banco 
Mundial e PNUD, o conhecimento sobre os recursos de agua disponiveis e escasso. Torna-se 
impossivel fazer-se a exploragao racional dos cursos de agua, sem uma base de dados 
adequada. As maiores necessidades em informagao, referem-se a esquemas de energia 
hidroelectrica, de desenvolvimento agricola, e de abastecimento de aguacol. A necessidade de 
colectar dados metereol6gicos e hidrol6gicos pode ser justificada pela necessidade de se criar 
uma base de informagao hist6rica, que permita caracterizar os aquiferos, desenvolver metodos 
para estimar as perdas e desenvolver uma longa serie de informagao hidrometrica para os 
projectos incluidos no relatorio. 

Eventualmente, havera necessidade de se criarem modelos exactos de simulagao 
automatizada dos sistemas aquiferos, para o qual, necessario sera ter informagao detalhada 
sobre as caracteristicas dos mesmos. Os dados exigidos para cobrir essas necessidades deverao 
ser colectados, segundo um programa, devidamente planeado. 

Outros dados, serao tambem necessarios, para apoiar os projectos de industria e 
processamento de alimentos. 

2.1.3 - O fornecimento de informagao 

O atendimento as necessidades de informagao de qualquer grupo de usuarios, so 
tomar-se-a possivel se a informagao requerida existir, estiver disponivel de forma apr6priada 
e na lingua acessivel, ssim como, se for relevante, em termos de actualizagao e dos meios de 
comunicagao, de acordo com as necessidades dos usuarios. 
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O termo " fontes de informagao " pode ser dirigido, quer a Instituigoes ou a individuos 
que produzem e distribuem informagao, quer aos tipos especificos de meios de informagao, 
tais como, os Bancos de Dados, ficheiros, relat6rios, livros, videos etc. 

Em termos gerais, ja existem muitas fontes de informagao sobre agua e saneamento a 
nivel mundial, o problema que se poe para Angola e os outros PALOPs e desconhecerem, 
quais sao as fontes de informagao em lingua portuguesa. Um inquerito realizado pelo CIR, 
mostra no entanto que, ja existem muitas fontes de informagao em portugues a nivel dos 
mesmos. 

2.2 - Categorias de informagao no sector 

Quatro categorias principals de informagao no sector foram identificadas. Sao elas : 

* Informagao sectorial e de projectos 

* Informagao gerencial 

* Informagao tecnica 

* Informagao de comunicagao para sensibilizagao e educagao 

2.2.1 - Informagao sectorial e de projectos 

A informagao sectorial e de projectos consiste de informagoes gerais e de dados 
estatisticos sobre o sector de agua e saneamento como um todo, assim como, engloba 
informagoes sobre projectos concluidos, actuais e propostos no sector a todos os niveis. 

Este tipo de informagao e principalmente utilizado pelos planeadores, elaboradores de 
politicas, tanto de instituigoes nacionais como das agendas externas de apoio, organizagoes 
internacionais e instituigoes de pesquisa em outros paises. 

Para desenvolver um sistema de informagao sectorial e de projectos efectivo a nivel 
nacional, toma-se necessario, antes de tudo, estabelecer sistemas de informagao gerencial a 
todos os niveis, ou seja, nas organizagoes governamentais e nao govemamentais, agendas de 
assistencia tecnica, escrit6rios de projectos, escrit6rios de consultores, contratantes e etc. As 
informagoes que sao produzidas por tais sistemas podem ser processadas por um sistema de 
informagao sectorial e de projectos, onde sao compilados e servem de indicadores a nivel 
nacional. 

Torna-se tambem essencial, reunir documentagao de apoio adequada ao sistema de 
informagao sectorial e de projectos, para os casos em que os usuarios queiram investigar 
assuntos especificos com mais detalhe. 

2.2.2 - Informagao gerencial 

A informagao gerencial consiste principalmente de informagoes e dados gerados 
internamente para serem utilizados no planeamento, administragao, gestao, desempenho e 
avaliagao dos programas e projectos. Cada instituigao possui a sua informagao gerencial para 
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seus pr6prios prop6sitos e a maior parte dessa informagao e gerada na propria instituigao. No 
entanto, podera acontecer que algumas dessas informagoes possam ser geradas por outra 
instituigao, como e o caso, dos projectos financiados pelas agendas externas, consultores ou 
outras entidades do governo central ou local. 

Os sistemas de informagao gerencial comportam geralmente, informagao operational, 
que e a informagao necessaria a gestao do recurso ou da actividade principal pela qual a 
instituigao e responsavel, e informagao administrativa, que e a informagao necessaria a gestao 
da instituigao em si. 

No sector de agua e saneamento, a informagao operacional, necessaria a gestao do 
recurso, envolve toda uma serie de dados, nomeadamente : 

* recursos hidricos (incluidados hidrogeol6gicos, metereol6gicos e 
hidrol6gicos ) ; 

* As necessidades e consumo de agua ( inclui dados sobre a populagao, 
pedidos de servigo de agua, registos de consumo, dados sobre a 
recuperagao de custos, o impacte sobre a saude etc.) 

* O abastecimento de agua (inclui registos de furos e pogos, esquemas de 
construgao, dados sobre operagao e manutengao, dados da qualidade da 
agua). 

A informagao administrativa, necessaria a gestao da instituigao, inclui registos sobre o 
pessoal, equipamentos, stocks, manutengao das infraestruturas e financeiros que incluem por 
sua vez, registos de contabilidade, pianos financeiros, estimativas de custos, orgamento, etc. 

2.2.3 - Informagao tecnica 

A informagao tecnica caracteriza-se pela transferencia de conhecimentos, ou seja, 
dados, experiencias realizadas, onde poderao ser aplicados de acordo com as necessidades 
locais. A informagao tecnica envolve, metodos e tecnicas, resultados de pesquisa e de estudos 
de campo, fontes de equipamentos, pericia e materiais. 

Quase todas as instituigoes no sector de agua e saneamento, a todos os m'veis, 
necessitam de informagao tecnica, ou seja, de beneficiarem da experiencia de outros, para, do 
mesmo modo, gerarem informagao tecnica. 

2.2.4 - Informagao de mobilizagao 

A informagao de mobilizagao, isto e, sensibilizagao, educagao e comunicagao, esta 
numa categoria diferente das anteriormente mencionadas. Esta dirigida mais a populagao em 
geral do que aos profissionais do sector, e tenta desenvolver a consciencia, motivar e mudar o 
comportamento relativo a utilizagao dos meios, do que fornecer informagao a ser utilizada nas 
actividades tecnicas do sector. 

A informagao a ser utilizada nas campanhas de sensibilizagao, educagao e 
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comunicagao pode ser gerada a nivel local, por exemplo, por um comite de saude do povoado, 
ou a nivel central, por exemplo, pelo Ministerio da Saude para uma campanha nacional de 
agua potavel. Muitas vezes, este tipo de informagao e transmitida verbalmente, pelo radio ou 
televisao, ou por extensionistas. 

2.3 - Infraestrutura do fornecimento de informagao 

Uma infraestrutura para fornecimento de informagao devera possuir os seguintes 
requisitos: 

* Recursos humanos 

* Rcursos de informagao existente ou disponivel 

* Instalagoes fisicas 

* Recursos financeiros 

2.3.1 - Recursos humanos 

Entre os varios recursos necessarios ao fornecimento efectivo de informagao aos 
usuarios do sector, o mais decisivo e o que diz respeito aos recursos humanos. 

Nenhum sistema de informagao pode funcionar sem um quadro de pessoal treinado e 
qualificado para o efeito. Assim que, a criagao e manutengao de um quadro de pessoal 
competente, motivado e bem qualificado, e uma das tarefas mais importantes a ser realizada 
no desenvolvimento de um sistema de informagao eficiente e efectivo. 

2.3.2. Recursos de informagao ja existentes 

Os recursos de informagao de um sistema de informagao engloba, tanto os recursos 
internos como, Banco de Dados, ficheiros, registos administrates e acervo de documentos, 
como os recursos externos que englobam outros sistemas e servigos de informagao, aos quais 
o sistema tem acesso atraves de medidas cooperativas, tais como, participagao numa rede de 
informagao. 

2.3.3 - Instalagoes fisicas 

O fornecimento de informagao exige instalagoes fisicas adequadas para permitir, nao 
so a eficiente utilizagao das fontes, dos servigos e produtos de informagao fornecidos aos 
usuarios, mas tambem, o desenvolvimento cabal das actividades do pessoal. 

Assim, e necessario um lugar adequado, tanto para o pessoal como para os usuarios, 
com m6veis e equipamentos apropriados. 

2.3.4 - Recursos financeiros 

O fornecimento de informagao, necessariamente, envolve determinados custos, 
incluindo os salarios do pessoal, a compra de documentos, moveis, equipamentos e materiais 
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de consumo para escrit6rio, a manutengao de equipamentos e a criagao e distribuigao de 
servigos e produtos de informagao. E necessario incluir no orgamento geral da instituigao, um 
orgamento adequado e separadamente identificado para as despesas necessarias. 

2.4 - Operagoes tecnicas 

Com o objectivo de prestar servigos e produtos de informagao aos usuarios duma 
forma eficiente, toma-se necessario desenvolver varias operagoes tecnicas de identificagao, 
colecta, processamento e armazenagem de informagao. 

Um problema basico com respeito a colecta dos dados hidrometricos e outros, e como 
assegurar a confiabilidade dos mesmos. Outro problema diz respeito a metodologia a utilizar 
para transferir os dados de campo ao local onde serao processados e analisados, e como 
organizar o processamento e a analise de forma efectiva. 

Em termos de informagao documental, um dos principais problemas que os paises 
lusofonos enfrentam, e como identificar e adquirir as informagoes e documentos ja existentes 
em lingua portuguesa, inclusive aqueles que sao produzidos no pais, e que, nao sao publicados 
ou divulgados formalmente, mas sao gerados para uso interno ou para uma distribuigao 
limitada, em forma de relatorios tecnicos, actas de reunioes, bases de dados particulares, etc. 

2.5 - Disseminagao de informagao 

A disseminagao de informagao aos usuarios deve ser o objectivo basico de qualquer 
sistema de informagao. os metodos de disseminagao utilizados por um sistema de informagao 
deverao satisfazer as necessidades dos usuarios em termos de : 

* Conhecimento actual das actividades e desenvolvimentos no sector; 

* Identificagao da fonte de dados ou da informagao requisitada pelo 
usuario; 

* omecimento de dados ou informagoes especificas nas formas ou nos 
lugares mais apropriados as necessidades do usua 
rio; 

* Analise ou empacotamento de dados ou informagao em formas 
apropriadas as necessidades do usuario. 

2.6 - CONCLUSAO 

E importante lembrar que as quatro categorias de informagao identificadas nao sao 
reciprocamente exclusivas. A informagao sectorial e de projectos pode ser derivada, em parte, 
das saidas dos sistemas de informagao gerencial, enquanto indicadores de desempenho e 
prognostico de crescimento produzidos por um sistema de informagao sectorial e de projectos 
podem ser utilizados como insumos para os sistemas de informagao gerencial para facilitar o 
planeamento. Da mesma forma, dados derivados de um sistema de informagao gerencial 
podem sr distribuidos para outros atraves de um relat6rio ou artigo de periodico como um 
item de informagao tecnica, o que pode, por sua vez, ser utilizado como base para uma 
transmissao de radio, uma folha de divulgagao ou um cartaz a ser usado num programa pra 
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sensibilizagao, educagao e comunicagao. 

Assim a mesma fonte de informagao pode ser utilizada de varias maneiras e para 
varios prop6sitos, e mesmo que, por exemplo, um centro de documentagao nao estiver 
envolvido na disseminagao de informagao gerencial na sua pr6pria instituigao , pelo menos 
alguns dos produtos do sistema de informagao gerencial da instituigao podem ser armazenados 
no centro e colocados a disposigao dos usuarios. Estas consideragoes enfatizam a importancia 
de adoptar um abordagem integrada a analise dos problemas de informagao nas instituigoes 
sectoriais e a formulagao e implementagao das solugoes apropriadas. 

Mesmo que o numero de usuarios potenciais de informagao, seja bastante reduzido a 
nivel nacional, e importante saber o numero e o tipo existente, quais as suas caracerfsticas 
principals, onde estao localizados e quais as suas necessidades em informagao. 

CAPITULO 3 - INFORMAGAO NO SECTOR DE AGUA E SANEAMENTO 
EM ANGOLA 

3.1 - Introdugao 

Este capltulo tenta descrever a situagao actual em relagao ao fornecimento de dados e 
informagao no sector. Devido ao curto periodo da visita que nao permitiu realizar encontros 
com todas as instituigoes envolvidas, este capltulo baseia-se de forma acentuada nos dados 
hidrometricos e hidrologicos e no relatorio de avaliagao hidrol6gica de Angola realizado pelo 
Banco Mundial e PNUD em 1990. 

Devido as mudangas que vem ocorrendo na estrutura e organizagao do Govemo de 
Angola, e possivel que em alguns casos, a situagao actual seja diferente da descrita no 
relatorio. Contudo, o quadro geral da situagao fomecido por este relat6rio, e provavelmente 
valido. 

Numa area de 1 200 000 Km2 aproximadamente 50 por cento, esta coberta com dados 
hidrometricos que dizem respeito a cerca de 20 anos de colecta. Ha 10 anos que foi 
desactivado o mecanismo de colecta, estando a guerra, e a deterioragao dos meios na base 
disso. 

O mesmo ocorreu com as analises de qualidade da agua que eram realizadas em 
aproximadamente 30 por cento dos cursos de agua. 

Em quase todo o pais, nao existem informagoes relativamente a qualidade da agua dos 
sistemas, e onde existem, nao sao confiaveis devido aos escassos meios utilizados para o 
efeito. 

Nao existe informagao sobre os aquiferos em grande parte do pais. 

Existem ainda, informagoes relacionadas com o desenvolvimento dos projectos, 
faltando contudo, dados cientificos e tecnicos. 
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3.2 - Organizagao no fornecimento de informagao 

Esta responsabilidade cabe as diferentes instituigoes que, a nivel nacional, actuam no 
sector como foram anteriormente mencionadas. 

4# 
3.2.1 - A Direcgao Nacional das Aguas 

A DNA e responsavel pela rede hidrometrica. inclusive pela colecta, analise, 
armazenamento e disseminagao de dados hidrometricos. O sector hidrometrico consiste num 
departamento central e oito escrit6rios regionais que abrangem as dezoito provincias e que, 
sao responsaveis pela colecta de dados e posterior envio a Luanda. 

A rede hidrometrica tem vindo, desde 1975, a ser alvo de repetidas fases de construgao 
e destruigao. Ate meados desse ano, existiam 171 estagoes hidrometricas em todo o pais. Este 
sistema foi praticamente desactivado pelo o exodo massivo de tecnicos, principalmente 
Portugueses e pela destruigao da maior parte da rede hidrometrica, pela guerra que iniciou 
naquele ano. Apesar das dificuldades causadas pela guerra, noventa e duas estagoes foram 
reconstruidas e mais dezoito novas foram construidas entre 1977 e 1982. Contudo, a 
intensificagao da guerra entre 1983 e 1991 paralizou quase na totalidade as actividades 
hidrometricas no pais. Actualmente apenas 8 das 199 estagoes estao funcionando na provincia 
da huila, a sul do pais, mas de forma muito irregular por falta de meios rolantes. 

O Departamento de Gestao de Recursos Hidricos da DNA mantem um banco de dados 
hidrometricos automatizado, utilizando o software chamado HYDATA. Este banco contem, 
dados hidrometricos, das 199 estagoes desde o initio do funcionamento de cada uma delas. 

Algumas estagoes tem registos de aguas superficiais, cobrindo perfodos de mais de 
trinta anos, mas poucas tem registos de mais de 20 anos consecutivos. Lacunas nos registos de 
informagao existem, tambem, devido as interrupgoes dos mesmos. 

Na DNA nao existe informagao interna sistematizada. Os arquivos tanto gerais como 
departamentais nao obedecem a uma estrutura ou regulamento comum. 

Durante a visita do consultor, parte das instalagoes da DNA encontravam-se em fase 
de reconstrugao, nomeadamente, o espaco fisico onde sera instalado o centro de 
documentagao, o que impossibitou o acesso a documentagao existente e os possfveis contactos 
com o pessoal adstrito ao mesmo. 

3.2.2 - A HIDROMINA 

A HIDROMINA, e reponsavel, na sua area de intervengao, pelos dados 
hidrogeologicos, pelo que possui um departamento de base de dados e um departamento de 
documentagao (estatisticas). 

Dados sobre a maioria dos pogos e furos existem nos escrit6rios da Hidromina, no 
Lubango, e parte nos escritorios do UNICEF e NAS em Luanda . A informagao disponivel 
geralmente nao esta completa estando normalmente disponivel, a informagao relativa ao nivel 
estatico da agua. A empresa nao possui um bom sistema de arquivo, assim como, uma base 
de dados de facil acesso. 
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Os dados hidrogeol6gicos nao estao totalmente automatizados, mas tem , o sistema 
fornecido dados basicos para os projectos no sector. Estes dados s6 sao colocados a 
disposigao da DNA apos solicitagao ao Orgao de tutela, a Secretaria de Estado de Geologia e 
Minas. 

Estes registos, colectados antes da independencia, eram arquivados na Direcgao Geral 
de Geologia e Minas em Luanda, que como, ap6s a independencia, essa responsabilidade e 
transferida para a HIDROMINA, foram os mesmos trasladados para o Lubango. 

O Gabinete de Planificagao Regional no Lubango tem uma base de dados preliminar 
de pogos (AGUADB), que foi produzida utilizando os registos de pogos da HIDROMINA, 
utilizando o "software" LOTUS 1-2-3. Esta Base de Dados conta com 297 registos de 13 
campos diferentes. 

As fontes de agua rural foram registadas com o apoio do UNICEF e recuperada a base 
de dados. 

Os resultados de estudos gerais de onze bacias hidrogeologicas estiveram armazenados 
no arquivo da antiga Direcgao Nacional de Obras de Engenharia. 

3.2.3 - OINAMET 

A historia da rede de dados metereologicos que esta sob responsabilidade do 
INAMET, e identica a da rede hidrometrica. Em 1974, a rede era composta por uma rede 
primaria de trinta estagoes e de uma rede secundaria de 250 estagoes. A avaliagao mais recente 
indica que, existem, aproximadamente, dezassete estagoes primarias em funcionamento. 
Desconhece-se, no momento, a real situagao da rede secundaria, em que, apenas oito estagoes 
estao operando. Se outros dados tem sido colectados, nao sao ainda do conhecimento do 
INAMET. 

A rede de dados sobre a precipitagao e composta, nao so, pelas estagoes metereol6gias, 
como por outras criadas a nivel de todo o pais especificamente para o efeito. Em 1974, 282 
estagoes colectavam dados sobre a precipitagao. Em 1988 a rede operacional foi reduzia a 96 
por cento. Alem das 25 estagoes metereologicas (primarias e secundarias) em funcionamento, 
foi considerado que existiam mais 109 estagoes operacionais e que colectavam dados 
regularmente. Estas estagoes Iocais, funcionavam sem qualquer apoio do Governo pelo quee 
pouco provavel que estivessem produzindo informagao confiavel. 

O relat6rio de avaliagao hidrologica apresenta em anexo, um inventario das estagoes 
de medigao de precipitagao que possuim dados. Contudo, a confiabilidade e duvidosa, por 
causa da fraca supervisao das estagoes. Todas as informagoes existem na forma original. 

O INAMET possui um centro de documentagao e informagao, responsavel pelo 
processamento dos dados. 

O Instituto de Investigagao Agronomica de Angola era quem respondia pela rede de 
estagoes agro-metereologicas. Em 1970 existiam aproximadamente dez estagoes em 
funcionamento, contando, no momento com apenas uma, que esta localizada na sede do 
Instituto. 

3.2.4 - A Direcgao Nacional de Saude Publica (DNSP) 
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A Direcgao Nacional de Saude Publica mantem um Sistema Nacional de Vigilancia, 
de tres niveis. 0 referido sistema inclui "sitios sentinela" em varias regioes do pais que 
fomecem informagoes detalhadas sobre determinadas doengas como a c61era, malaria etc. O 
sistema tem alguns problemas por carecer de dados actualizados, mas e mais ou menos 
operational, embora nao seja automatizado. 

O relat6rio sobre a avaliagao do decenio menciona que a falta de resultados do 
inquerito feito pelo Ministerio da Saude no sector comprovou a ineficiencia do sistema de 
transferencia de informagao entre os niveis perif6ricos, intermediaries e centrais e recomendou 
o melhoramento do apoio estatistico a nivel nacional. 

A DNSP possui uma biblioteca que nao oferece boas condigoes de trabalho, estando a 
ser utilizada para outros fins. Possui um arquivo que nao foi possivel visitar. 

3.2.5 - Outros Orgaos do Governo 

Existem a nivel nacional outros orgaos que fomecem dados para o sector, 
nomeadamente, o Ministerio da Agricultura e Desenvolvimento Rural que e responsavel pelos 
dados de irrigagao e projectos de criagao de gado com a componente de aguas subterraneas. 

* O Ministerio dos Petr61eos dispoe de informagao geologica e hidrol6gica sobre 
as bacias sedimentarias. 

* O Ministerio do Piano reune dados sobre projectos de desenvolvimento na 
regiao sul. 

* O Comissariado da Huila pode fomecer dados sobre projectos de irrigagao e 
aguas subterraneas. 

* Outras fontes de informagao importantes sao o Ministerio da Industria e a 
Direcgao Geral de Minas. 

3.2.6 - As Organizagoes Nao Governamentais 

A Development Workshop, o UNICEF e o PNUD entre outras Organizagoes nao 
Governamentais com interesse no sector, tem os seus proprios centros de documentagao, 
geralmente pequenos mas bem organizados. 

3.3 - Recursos Humanos na area de informagao 

Segundo o relatorio de avaliagao hidrologica, o maior problema do sector em Angola e 
a falta de pessoal qualificado a todos os niveis. 

Em 1975 o sector de hidrometria dispunha de dois tecnicos superiores e quarenta e 
cinco hidrometristas. Desde 1976, com o exodo massivo de tecnicos, o sistema passou a 
dispor de apenas 6 hidrometristas. Entretanto, no periodo de 1977 a 1980, foram formados 40 
hidrometristas perfazendo um total de 46, dos quais presentemente s6 8 se encontram a prestar 
servigo. 
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Em 1985, o sector beneficiou de assistencia tecnica do Govemo Italiano, denominado 
projecto CONSULINT que previa o fornecimento de equipamento informatico para a criagao 
de um Banco de Dados e a formagao do respectivo pessoal operador. O projecto teve a 
duragao de tres anos e que por razoes subjectivas nao foi totalmente cumprido. 

O relat6rio de avaliagao do decenio recomenda, com base nas dificuldades apontadas, 
que o sector de hidrometria deve ser urgentemente atendido com provisao de tecnicos para 
operar e processar os dados ja existentes. 

O mesmo ocorre em relagao ao INAMET que possui um numero de metereologistas 
qualificados muito reduzido, sendo a falta de pessoal qualificado um dos maiores problemas 
que o Instituto enfrenta. 

3.4 - Treinamento 

Relativamente a metereologia, devem ser elaborados programas de treinamento em 
que deverao participar os potenciais usuarios da informagao. A Escola Regional de 
Meteorologia (Centro de Formagao da Mulemba), muito em embora seja responsavel pela 
treinamento de tecnicos dos cinco PALOPs, os meteorologistas de primeira classe deverao ser 
treinados noutros paises. O treinamento de observadores da rede climatologica tambem estao 
sob a responsabilidade dos escritorios provinciais do INAMET. Em 1990, um tecnico 
angolano do INAMET mais especificamente do Centro de Documentagao e informagao 
recebeu treinamento em informagao tecnol6gica no Brasil, para assumir a responsabilidade do 
respectivo Centro. 

A Development Workshop tambem tem vindo, dentro das necessidades dos seus 
projectos, a treinar os seus activistas em todas as areas da vida social, e nao somente na area 
da saude. 

No protocolo de intengoes assinado pelo Brasil e Angola, o treinamento dos tecnicos 
Angolanos incidira nas seguintes areas : 

* Hidrologia operacional (incluindo o planeamento de redes hidrologicas; 

* Fluxo de dados e informatizagao (incluindo bacias hidrograficas, 
inventario de estagoes hidrologicas, micro-sistemas de informagao 
hidrologica); 

* Analise e consistencia de dados ; 

* Tecnicas hidrometeorologicas ; 

* Servigos aos usuarios de dados hidrol6gicos. 

3.5 - Equipamentos 

As estagoes hidro!6gicas existentes estao equipadas com aparelhos de registos 
autograficos, que nao sao os melhores, por existirem lacunas nos dados sobre aguas 
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superficiais devido a interrupgao dos registos. 

Para manter um banco de dados hidrol6gicos torna-se necessario ter equipamentos 
apropriados para a colecta, processamneto e armazenamento de dados. A DNA possui para o 
efeito tres computadores Olivetti no contexto do projecto CONSULTING, que nao estando 
sendo operados a 100 por cento, por nao existir informagao a introduzir. 

O Centra de Documentagao e Informagao do INAMET possui quatro computadores 
dentro do contexto do projecto CONSULTING, com o software CLICOM. 

O Gabinete de Planificacao Regional no Lubango possui, tambem quatro 
microcomputadores com operadores angolanos treinados. 

3.6 - Colecta de Dados 

A colecta de dados, tanto hidro!6gicos como metereologicos, foi parcialmente 
interrompida e s6 podera ser restabelecida com o advento da paz em Angola. 

O sector de Hidrometria durante o periodo atras referido desenvolveu algumas acgoes 
pontuais com vista a satisfazer alguns estudos e projectos realizados nesse mesmo periodo. 
Como exemplo podem-se referenciar algumas dessas acgoes : 

* A construcgao de duas estagoes hidrometricas em 1979 no rio M'Bridge na 
Provincia do Zaire para a elaboragao do estudo hidrol6gico das quedas desse 
rio para fins hidroelectricos ; 

* A construgao de duas estagoes Hidrometricas em 1981 nos rios Lucola e 
Bucomazi na provincia de Cabinda para a elaboragao do estudo hidrologico 
dos respectivos rios com a finalidade do abastecimento de agua a cidade de 
Cabinda; 

* A construgao de duas estagoes hidrometricas, em 1983, no rio Coporolo na 
Provincia de Benguela com vista a obtengao de dados para o estudo 
hidrologico desse rio com a finalidade de construgao de uma barragem de 
armazenamento para o aumento do cultivo de cana de agucar na area do 
Dombe Grande. 

O INAMET tem a responsabilidade legal de colectar dados relativos a metereologia, 
geofisica e oceanografia, pelo que mantem as redes nationals de colecta de dados, inclusive 
de informagao sobre o clima e a precipitagao. A colecta de dados e garantida pelo 
Departamento de Climatologia. Essa colecta e regionalizada, uma vez que, cada provincia e 
responsavel pela colecta de dados de uma ou mais estagoes metereologicas, assim como, no 
apoio ao funcionamento de outras estagoes climatol6gicas e de precipitagao da respectiva 
provincia. Os dados, desde 1975, tem vindo a deteriorizar-se tanto em termos de quantidade 
como de qualidade, uma vez que, nem sempre sao registados de maneira especifica e nem 
todos sao transmitidos regularmente a organizagao central. 

Nunca se efectuou no pais uma avaliagao sistematica do transporte de sedimentos nos 
rios de Angola. 
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3.7 - Processamento de dados 

No sector de hidrometria da DNA, os dados para alem de serem arquivados 
manualmente, sao inseridos no computador, aonde sao processados . 

No INAMET, as informagoes diarias da precipitagao atmosferica sao armazenadas no 
Centro da Mulemba sob condigoes insatisfat6rias. Tentativas foram ja feitas para proteger 
estas informagoes sob um projecto de assistencia tecnica , com a criagao de um arquivo 
hist6rico do clima no INAMET. Existe assim um perigo constante de perdas irreversiveis 
desta informagao , pelo que , uma investigagao profunda de todos os dados tomar-se-a 
nessaria para saber a disponibilidade e integridade dos dados, 

O centro de Documentagao e Informagao e neste caso, tecnicamente responsavel pelo 
processamento dos dados, cabendo ao Departamento de Climatologia o processamento dos 
dados relacionados com os principals parametros climatol6gicos, 

Tanto o INAMET como o sector de hidrometria da DNA utilizaram no inicio dos anos 
de 1970 um sistema de perfuragao de cartoes cujo processamento era realizado no centro de 
informatica dos servigos de estatistica de Angola,, 

O INAMET pensa num futuro proximo melhorar as condigoes operacionais de 
processamento dos dados, com a instalagao do software CLICOM sob o projecto FINNIDA. 

3.8 - Disseminagao da informagao 

A DNA tem preparado os dados para publicagao do primeiro anuario hidrologico 
nacional referente ao ano de 1967/68. A sua publicagao, esta dependente de disponibilidade 
financeira para o efeito. 

Recentemente a HIDROMINA comprometeu-se a analisar alguns dados 
hidrogeol6gicos para algumas provincias do sul do pais, sendo neste caso o Instituto Nacional 
de Geologia (INAGEO), responsavel pela preparagao e publicagao de carta geol6gicas e 
hidrogeol6gicas. As cartas topograficas estao sob responsabilidade do Instituto de Geodesia e 
Cartografia de Angola. 

O INAMET, publicou em 1981 dados ate ao ano de 1974, assim como, vem 
publicando um Boletim mensal com dados agro-meteorologicos que incluem dados de 
precipitagao atmosferica. 

Geralmente as organizagoes nao govemamentais utilizam os seus proprios meios para 
produzir materials informativos em linguas nacionais. 

3.9 - Mobilizagao 

Em geral a populagao participa activamente nos programas de mobilizagao social 
desde que, os mesmos utilizem uma abordagem aceitavel e tentiam em conta as reais 
necessidades da populagao. Segundo a Development Workshop, a Lei da Liberdade de 
Associagao abriu as portas para o estabelecimento de iniciativas comunitarias. 
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A importancia da educagao para a saude e reconhecida por todos quantos estao 
envolvidos no planeamento e na implementagao de programas. Desta forma, a revisao dos 
programas revelou a necessidade de se dar mais enfase ao fornecimento de uma forte 
componente para a promogao de educagao por uma melhor saude e higiene, 

Direcgao Nacional de Saude Publica desempenha um papel fundamental na 
mobilizagao social nas areas rurais, pelo que possui mecanismos pr6prios para o fornecimento 
de informagao as comunidades, O Ministerio da Saude atraves do programa nacional de 
educagao para a saude, e responsavel pelo rabalho de educagao junto das comunidades, mas o 
referido programa nao tem recebido a ategao desejada. S6 em 1987, alguns recursos tecnicos 
e materials foram colocados a disposigao do mesmo, devido ao surto de c61era que abalou o 
pais, que em muito contribuiram para aumentar consideravelmente a difusao de informagao, 

Para os programas de agua e saneamento, a componente de mobilizagao social joga 
um papel de relevante importancia no exito dos seus projectos, garantindo a sua continuidade. 
A DNA nao conta, ate ao momento, com especialistas nesta area e que devido a sua 
importancia pretende, especialmente no sul do pais, enquadrar algumas pessoas, que sob 
orientagao do UNICEF e Care International irao receber treinamento para desenvolvimento de 
trabalhos especificamente na regiao, 

Os projectos de agua e saneamento da Care enfatizam a participagao comunitaria em 
todos os aspectos, pelo que, os seus comites de abastecimento de agua tem um papel 
importante na disseminagao de informagao. 
3.10 - Propostas e recomendagoes 

Segundo o relat6rio de avaliagao hidrol6gica, Angola devera ser entre os pafses da 
SADCC, o que mais problemas oferece na recolha, analise, disseminagao dos dados e 
informagao. 

O relatorio faz mengao a varios projectos hidrometricos que estao inseridos dentro do 
quadro de um Programa para o desenvolvimento da Hidrometria na regiao da SADCC, aonde 
estao incluidos seis projectos regionais e cinco nacionais, para Angola. 

Preve-se com o respectivo programa criar agendas nacionais eficazes de colecta de 
dados hidrometricos, com capacidade de serem auto-suficientes em termos de pessoal bem 
treinado e com conhecimentos tecnicos, que fomecerao as informagoes necessarias a 
implementagao dos projectos no sector. Essas agendas terao os seus Bancos de Dados 
hidrometricos operacionais e compativeis em toda a regiao, com o objectivo de facilitar o 
intercambio e a compilagao de dados para as bacias hidrograficas num todo. 

Os projectos para Angola envolvem : 

* A preparagao e publicagao de anuarios de dados hidrologicos e 
metereologicos das principals estagoes, para os ultimos vinte anos ; 

* 0 desenvolvimento de sistemas automatizados de colecta de dados 
actualizados nas areas mais distantes e isoladas"; 

* O melhoramento da qualidade dos equipamentos de registo de medidas 
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hidrometricas; 

* O desenvolvimento de recursos humanos; 

* Investigates sobre as aguas subterraneas do litoral 

Da revisao do Programa de Agua e Saneamento da DNA financiado e sob assistencia 
tecnica do UNICEF, ressaltou a necessidade de se criar um sistema para fornecimento de 
informagao e de acompanhamento do desenvolvimento do referido programa, pelo que foi 
recomendada a utilizagao de um programa computorizado, WASAMS, para o efeito. Ao 
PROAER cabera a responsabilidade pela manutengao dos dados basicos necessarios para os 
estudos e projectos de abastecimento de agua e saneamento nas areas rurais. 

3.10.1 - Colecta de dados 

O relatorio de avaliagao hidrologica enfatizou a necessidade de assegurar o controlo 
da inspecgao e manutengao das estagoes ja existentes e sugeriu que a responsabilidade da 
colecta de dados devera ser atribuida a um s6 Departamento do Estado. Nesse contexto, a 
DNA elaborou uma proposta que devera ser aprovada pelo Governo de Angola aonde 
sublinha a necessidade de dispor de meios que permitam efectuar deslocagoes, de forma a nao 
permitir que os sistema de colecta fiquem totalmente dependentes do pessoal local. 

O Departamento de Gestao de Recursos Hidricos esta a elaborar um programa para 
reabilitagao da rede hidrometrica ja existente e um piano para estende-la a outras areas do 
Pais, de maneira a obter as informagoes necessarias para o uso eficaz dos recursos hidricos do 
Pais. Este piano inclui a reabilitagao de 191estagoes existentes e a abertura de mais trinta 
adicionais. 

3.10.2 - Processamento de dados 

O projecto CONSULINT, neste capitulo, e para a area de hidrometria, incluiu a 
verificagao dos dados colectados nas estagoes hidrometricas desde 1974 e a revisao dos dados 
de 1967 a 1973. 

O relatorio de avaliagao hidrologica recomenda o fortalecimento do INAMET e da 
DNA em termos de arquivo e de processamento dos dados. No caso da HIDROMINA, 
recomenda que se assegurem os registos do arquivo atraves de microfilmagem e transferencia 
para um local mais apropriado. 

3.10.3 - Base de Dados 

O UNICEF tem vindo a recomendar e esta disposta a colaborar com a DNA na criagao 
de uma base de dados para os pontos de agua. Foram mencionadas, dentro dessas 
recomendagoes, as necessidades em "hardware", "software" e especializagao tecnica para o 
efeito. Nesse contexto, sugeriu a mesma Instituigao a contratagao de um hidrogeologista para 
o estabelecimento da base de dados hidrogeologicos. 

O relat6rio de avaliagao hidrol6gica recomenda que a gestao da base de dados do 
Gabinete de Planificagao Regional do Lubango devera ser melhorada. Este Gabinete 
responsabilizar-se-ia pelo processamento dos dados que seriam posteriormente transferidos 
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para o Instituto Nacional de Geologia, uma vez que sao de ambito Nacional. 

3.10.4 - Disseminagao de informagao 

A DNA tem preparado os dados para publicagao do primeiro anuario hidrol6gico 
nacional referente ao ano de 1967/68. A sua publicagao esta dependente de disponibilidade 
financeira para o efeito. 

Recentemente a HIDROMINA comprometeu-se a analisar alguns dados dos dados 
hidrogeol6gicos para algumas provincias do sul do pais, sendo neste caso o Instituto Nacional 
de Geologia (INAGEO), responsavel pela preparagao e publicagao de carta geol6gicas e 
hidrogeoldgicas. As cartas topograficas estao sob responsabilidade do Instituto de Geodesia e 
Cartografia de Angola. 

O INAMET publicou em 1981 dados ate ao ano de 1974, assim como, vem publicando 
um Boletim mensal com dados agro-meteorol6gicos que incluem dados de precipitagao 
atmosferica. 

Geralmente as organizagoes nao governamentais utilizam os seus proprios meios para 
produzir materials informativos em linguas nacionais. 

3.10.5 - Mobilizagao 

No contexto dos trabalhos que se tem vindo a desenvolver na regiao sul, abertura de 
furos, montagem e manutengao de bombas manuais, o UNICEF recomenda que mais atengao 
devera ser dada a mobilizagao comunitaria e educagao para a saude, enquadrando pessoal com 
orgamento independente ao dos projectos de abastecimento de agua. 

Preve-se o recrutamento de um tecnico n "acional como animador e contraparte de um 
especialista estrangeiro. A Comissao de Coordenagao do PROAER devera receber o apoio de 
varios especialistas, incluindo na area de mobilizagao social. Esse apoio sera levado as 
provincias, incidindo as responsabiliades dos coordenadores nacionais na preparagao de 
materials de treinamento. 

3.10.6 - Cooperagao 

O relatorio de avaliagao hidrologica menciona a necessidade de se criar um sistema 
para troca de informagao hidrologica com os paises vizinhos. Ja foram realizadas varias 
discussoes com responsaveis do Botswana, Namibia, e Zambia sobre o possivel 
estabelecimento de uma base regional de dados hidrologicos, nao se tendo contudo chegado a 
nenhum acordo. 

3.10.7 - Pessoal e equipamentos 

O ja acima referido relat6rio recomendou a necessidade de assegurar o treinamento de 
pessoal Angolano a todos os niveis, e a instalagao, modemizagao e manutengao dos 
equipamentos, instrumentos e materiais das estagoes. 

O piano tragado pelo Departamento de Gestao de Recursos Hidricos inclui o 
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treinamento de quinze tecnicos e a compra de equipamento. 

O projecto CONSULINT incluiu tambem o treinamento de pessoal Angolano na 
medigao de sedimentos. 

3 .11- CONCLUSAO 

Segundo o relat6rio de avaliagao hidrol6gica, actualmente, a colecta, analise e 
armazenagem de dados metereol6gicos e hidrol6gicos e feita por orgaos de diferentes 
Ministerios ou Secretarias, o que, gera inconsistencia, duplicagao e talvez conflitos que 
afectam consequentemente a gestao, acompanhamento e planeamento dos recursos hidricos. 

Assim conclui-se que : 

* A assistencia futura ao sector hidrometrico deve ser cuidadosamente 
planeada, para assegurar que a instituigao de tutela possa absorver a 
assistencia com sucesso; 

* Os tecnicos envolvidos no processamento de dados devem receber 
treinamento continuo e adequado; 

* Nao existem dados hidrometricos em 96 por cento das estagoes anivel 
do pais; 

* Nao existem informagoes sobre a maioria dos aquiferos e sobre a 
qualidade da agua; 

* Uma grande parte das redes de colecta de dados hidrometricos, 
metereol6gicos, climatol6gicos ou agro-metereol6gicos encontram-se 
parcialmente desactivadas desde 1975; 

* Alguns esforgos estavam sendo feitos, para recuperagao dessas redes, 
em 1992. 

O reinicio da guerra ira causar, certamente mais danos, desestabilizar e inibir qualquer 
esforgo conscntido, pelo que a resenha da situagao actual, mostra claramente que existe muito 
para ser feito no capltulo da informagao. 

Este relatorio apresenta algumas propostas para o desenvolvimento do fornecimento 
de informagao no sector em geral, seguindo-se um capltulo com propostas mais especificas 
para o desenvolvimento de sistemas e servigos de dados e informagao na Direcgao Nacional 
de Aguas. 

Tendo em conta a situagao actual do Pais, em termos do prolongamento da guerra, e o 
facto de que a actividade mais importante para o desenvolvimento futuro do sector sera a 
proposta Missao Interagencial das Nagoes Unidas, estas sugestoes podem ser consideradas, em 
parte, como insumo as investigagoes da referida Missao. Por outro lado, algumas sugestoes 
sao dirigidas a propria DNA e podem ser implementadas num futuro pr6ximo se a situagao o 
permitir. 
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CAPITULO 4 - 0 DESENVOLVIMENTO DO FORNECIMENTO 
DE INFORMAGAO NO SECTOR EM GERAL 

4.1 - Introdugao 

Fazendo uma analise da situagao actual da organizagao para o fornecimento de 
informagao no sector de agua e de saneamento em Angola, ha uma sobreposigao de 
problemas, anteriormente mencionados, quando falamos do sector como um todo, ou seja: 

* A multiplicidade de Instituigoes com responsabilidades voltadas para a 
colecta, processamento, armazenamento e disseminagao de dados e 
informagao; 

* A existencia de varios projectos e propostas para o desenvolvimento de 
sistemas de colecta, processamento e disseminagao de dados, criagao de 
Banco de Dados e treinamento na area de informagao; 

* A falta de pessoal qualificado ou treinado nas areas de informagao ou 
computagao em quase todas as Instituigoes 

* A carencia de recursos financeiros; 

* A necessidade de criar mecanismos de coordenagao para organizagao no 
fornecimento de informagao a todos os niveis, inclusive a nivel 
nacional; 

* A ausencia de um piano director, de uma estrategia e objectivos 
especificos para o fornecimento de informagao no sector; 

Este capitulo apresenta alguns aspectos da situagao a nivel nacional a serem 
considerados pela Missao Interagencial das Nagoes Unidas ou de outro Organismo a que 
podera interessar esta questao no futuro. Apresenta tambem, algumas sugestoes para acgoes 
especificas relacionadas com o desenvolvimento do fornecimento de informagao na DNA, 
principalmente na area de documentagao, 

4.2 - O Fornecimento de Informagao no Piano Director 

Para o fornecimento de informagao no sector, o principal problema a nivel nacional e 
a falta de um piano director, estrategia e objectivos especificos. Este devera constituir, o 
problema principal, devendo a Missao Interagencial das Nagoes Unidas formular o piano 
director para o sector, aonde deverao ser incluidas propostas para o melhoramento do 
fornecimento de informagao. 

Dentro desse contexto, a Missao Interagencial devera considerar os seguintes aspectos 

* A identificagao dos principals grupos de usuarios de informagao e suas 
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necessidades; 

* A sensibilizagao dos dirigentes e outros potenciais usuarios de 
informagao, sobre a utilidade dos dados no desenvolvimento do sector; 

* A Avaliagao das fontes de dados e informagao ja existentes e a 
identificagao das dificuldades; 

* A implantagao de sistemas modernos de gestao de informagao planeada 
para reforgar e corrigir os defeitos; 

* O recrutamento e treinamento de pessoal competente na area de 
informagao; 

* O fornecimento de instalagoes, equipamentos e materials de consumo 
apropriados e adequados para a gestao de informagao; 

* A disponibilidade de recursos financeiros para a gestao da informagao. 

A gestao efectiva de informagao e um factor chave no sucesso de todos os pianos para 
o desenvolvimento das actividades no sector de agua e saneamento, a qualquer nivel, devendo 
deste modo, ser uma componente integrada no processo de planeamento sectorial em qualquer 
Pais. 

4.3 - A Coordenagao no fornecimento de informagao 

O problema da coordenagao, existe como tal, no sector como um todo e dentro da 
pr6pria DNA. Sera necessario incluir, em qualquer proposta para a criagao de mecanismos 
gerais de coordenagao sectorial, recomendagoes para a criagao de um mecanismo de 
coordenagao para a colecta, processamento, armazenamento e disseminagao da informagao. 

Tais propostas devem incluir tambem, recomendagoes sobre as responsabilidades 
atribuidas, dentro desse mecanismo, as varias instituigoes atuantes no sector, incluindo as 
responsabiliades na troca de informagoes com outras instituigoes e individuos que trabalham 
no sector. 

4 . 4 - CONCLUSAO 

Se a DNA se mantiver a Instituigao maxima, responsavel pelo sector, como um todo, 
caber-lhe-a liderar a organizagao para o fornecimento de informagao no sector, 
especificamente, na criagao e manutengao de mecanismos de coordenagao e de planeamento 
de sistemas e servigos de informagao. 

Actualmente, a DNA nao possui capacidade de organizar os seus proprios recursos de 
informagao para atingir as suas proprias necessidades, e assim, seraaecessario dar-se alta 
prioridade ao fortalecimento da DNA, a fim de estabelecer uma base forte e adoptar o papel de 
agenda coordenadora de informagao no sector. 

O pr6ximo capitulo, apresenta varias propostas para o desenvolvimento no 
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fornecimento de informagao na pr6pria DNA. 

CAPITULO 5 - 0 DESENVOLVIMENTO DO FORNECIMENTO 
DE INFORMAGAO NA DNA 

5.1 - Introdugao 

Este capitulo enfatiza, a interdependencia das quatro principals categorias de 
informagao, sectorial e de projectos, gerencial, tecnica e para sensibilizagao, educagao e 
comunicagao e em consequencia disso, a importancia de se adoptar uma abordagem integrada 
no fornecimento de informagao, nas instituigoes sectoriais. Para adoptar este tipo de 
abordagem necessario sera implantar uma estrutura organica apr6priada. 

5.2 - Estrutura organica 

Em geral, numa instituigao como a DNA, a responsabilidade no fornecimento de 
informagao na instituigao, deveraa ser atribuida ao Chefe da instituigao ou a um 
Departamento, onde as pessoas estao predispostas para utilizar a informagao, para uma 
coordenagao mais efectiva. Por exemplo, numa instituigao com actividades voltadas para a 
pesquisa e operagoes de campo, a responsabilidade devera ser atribuida aos pesquisadores, 
uma vez que sao os que mais utilizam a informagao. 

Actualmente a DNA e composta por tres Departamentos, com responsabilidades no 
fornecimento e na organizagao de informagao na instituigao, pelo que, se propoe como medida 
temporaria, que se nomeie um dos Chefes de Departamento como Gerente de Informagao que 
abarcara todos os aspectos ligados ao fornecimento e organizagao da informagao na 
instituigao. Mais tarde, quando a situagao no Pais for mais estavel, e se para o efeito se 
justificar, o Gerente de Informagao podera tomar-se, responsavel pela unidade de gestao de 
informagao como entidade separada da estrutura organica da DNA. 

5.3 - Responsabilidades de um Gerente de Informagao 

O Gerente de Informagao sera responsavel pelos servigos de informagao na DNA e nos 
organismos subordinados, tal como, o NAS, assim como, pela gestao, a nivel geral, das varias 
unidade de dados, informagao e documentagao na instituigao, tal como, o actual Centro de 
Documentagao. Outras responsabilidades lhe sao atribuidas, nomeadamente : 

* Assegurar a compatibilidade tecnica entre as unidades de dados, 
informagao e documentagao na propria DNA, e entre elas e outros 
sistemas e servigos de informagao, nacionais, regionais e intemacionais 
> 

* Promover treinamento para o quadro de pessoal operador e os usuarios 
de informagao na DNA; 

* Efectuar contactos e intercambio com outros sistemas de informagao e 
outras organizagoes interessadas em informagao sobre agua e 
saneamento. 
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O Gerente de Informagao devera ser sensibilizado na area de informagao, atraves de 
visitas de estudo a outros sistemas e servigos de informagao em Angola e outros paises. 

A nomeagao de um Chefe de Departamento, como Gerente de Informagao, iraa 
assegurar, nao somente a coordenagao mais efectiva, mas tambem, uma contribuigao mais 
eficaz da informagao no desenvolvimento das actividades da Instituigao. O Gerente de 
Informagao devera participar no planeamento e implementagao das actividades da Direcgao, 
uma vez que s6 assim podera prever as futuras necessidades de informagao e assegurar o 
fornecimento pontual das informagoes requeridas. 

5.4 - Desenvolvimento do Centro de Documentagao 

Durante a sua visita, o Director da DNA, manifestou interesse e necessidade de se 
organizar um verdadeiro Centro de Documentagao, para o qual esta disposto a disponibilizar 
uma verba. 

O Consultor nao pdde analisar profundamente a situagao do referido Centro em termos 
de espago, acervo, moveis e equipamentos, operagoes tecnicas e disseminagao de informagao, 
pelo que fornece apenas algumas directrizes gerais sobre o assunto. 

O desenvolvimento do Centro de Documentagao envolve consequentemente o 
fortalecimento da sua infraestrutura, incluindo o recrutamento e formagao de pessoal, 
aquisigao de moveis e equipamentos, melhoramento do acervo, suporte financeiro adequado e 
o melhoramento das operagoes tecnicas e actividades de disseminagao de informagao. 

5.4.1 - Pessoal e treinamento 

Neste contexto, o primeiro passo a ser tornado para melhorar a situagao atual em 
termos de pessoal, sera o de contratar um documentalista, que devera possuir experiencia no 
dominio da documentagao e devera ler portugues, frances e ingles, assim como, devera ter a 
habilidade de se comunicar facilmente com os colegas, usuarios e mostrar verdadeiro interesse 
em trabalhar na area de informagao e documentagao. 

Torna-se necessario oferecer ao documentalista oportunidades de treinamento 
apropriado para manter actualizado o seu conhecimento das tecnicas de documentagao e 
informagao. 

Uma vez desenvolvido um mecanismo de coordenagao das actividades de informagao 
no sector, sera possivel considerar a possibilidade de recrutar um profissional na area de 
informagao, documentagao ou biblioteca para actuar como um especialista de informagao 
itinerante, com responsabilidade de dar apoio e conselhos tecnicos aos centres de 
documentagao do sector, por exemplo, na DNA, DNSP, e varias ONGs. 

5.4.2 - Moveis e equipamentos 

Para determinar as necessidades em termos de moveis e equipamentos, torna-se 
necessario, planear a disposigao dos mesmos na sala onde ira funcionar o Centro. Uma lista 
dos principals tipos de m6veis e equipamentos necessarios esta anexada a este relat6rio, que 
tambem inclui listagem de materials de consumo, apropriados para o Centro. 
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Sera vantajoso para o Centro de Documentagao automatizar as suas operagoes tecnicas 
e seus processos de disseminagao de informagao, utilizando um ou dois microcomputadores 
com os respectivos acessorios e "software" apropriados. Recomenda-se o uso do "software" 
Minimicro CDS/ISIS, desenvolvido pela UNESCO e distribuido gratuitamente para aquela 
organizagao. Este "software" e utilizado em milhares de bibliotecas, centros de documentagao 
e de informagao no mundo inteiro. 

5.4.3 - Melhoramento do acervo 

Para que um Centro de Documentagao seja capaz de responder as necessidades dos 
seus usuarios, sera essential desenvolver um acervo bem actualizado de documentos 
relevantes as suas necessidades reais de informagao. E assim, uma tarefa importante de um 
Centro de Documentagao, o desenvolvimento de um acervo o mais completo possivel, de 
documentos sectorials produzidos em Angola, espetificamente na DNA e outros orgaos da 
SEEA. 

A condigao basica para a melhoria desse acervo e o fornecimento de um orgamento 
adequado para permitir a compra ou a assinatura de um numero razoavel de novos 
documentos, incluindo livros, relat6rios, revistas, jornais, audiovisuais, etc. 

5.4.4 - Operagoes tecnicas 

Existem metodos de aquisigao de documentos, sem contudo, efectuar a sua compra e 
assinatura. O processo de identificagao de fontes de informagao primaria, tais como 
documentos, Banco de Dados cientificos e instituigoes de pesquisa, e facilitado pelo uso de 
fontes de informagao secundarias, tais como, bibliografias, base de dados bibliograficos, 
catalogos de instituigoes, cadastros de pesquisa, folhas e brochuras de divulgagao das editoras, 
etc.. 

Um exemplo, de uma fonte secundaria do tipo que o Centro de Documentagao precisa 
adquirir, e o Catalogo Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental, publicado anualmente 
pela Associagao Brasileira de Engenharia Sanitaria. Este documento inclui, informagoes gerais 
sobre orgaos federais e estaduais, servigos aut6nomos de agua e esgoto e empresas de 
saneamento basico das unidades da Federagao Brasileira, por regiao, um cadastro de 
instituigoes e empresas do sector, fichas tecnicas sobre novos produtos e listagens de reunioes 
e eventos, associagoes, oportunidades de formagao e treinamento, centros de informagao e 
bibliotecas especializadas, publicagoes periodicas e nao periodicas, filmes e audiovisuais e 
actividades actualizadas nas areas de desenvolvimento tecnol6gico e de pesquisa. 

Atraves de tais fontes secundarias, a DNA entrar em contacto com as instituigoes 
sectorials, em Angola e nos outros paises e pedir copias das suas publicagoes ou mais 
informagoes sobre as suas actividades. Muitas vezes, documentos como o acima mencionado, 
e produzido e distribuido gratuitamente as instituigoes do sector, tal como a DNA. Cabe ao 
Documentalista identificar as fontes secundarias apropriadas e utiliza-las para iniciar 
contactos com outras instituigoes relevantes. 

O desenvolvimento do acervo a documentos sectorials produzidos a nivel nacional 
pode ser feito, desde que haja directrizes superiores do orgao de tutela. Segundo tal directriz, 
cada instituigao da tutela da SEEA, por exemplo, que elabore documentos sobre agua e 
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saneamento, devera fornecer mensalmente um numero especifico de cada documento ao 
Centro de Documentagao da DNA, devendo ser especificado para o efeito o tipo de 
documentos a serem incluidos no processo. 

Este processo pode ser aplicado a outros orgaos do Governo, e ainda, as instituigoes 
Nao Governamentais e Internacionais com as Agendas financiadoras, tal como, os consultores 
e contratantes, podem ser obrigados a participar no processo atraves de clausulas nos seus 
acordos e contratos. 

5.4.5 - Disseminagao de informagao 

O Centro de Documentagao necessitara de oferecer servigos e produtos de 
disseminagao de informagao de varios tipos de acordo com as necessidades dos usuarios. Estes 
servigos poderao incluir: 

* Servigos de alerta, que incluam servigos de disseminagao selectiva de 
informagao, ajudando os usuarios a manterem-se actualizados nas 
actividades e desenvolvimento do sector; 

* ' Servigo de busca bibliografica, para identificar documentos especificos 
ou grupos de documentos requisitados pelos usuarios ; 

* Servigos de comutagao bibliografica, para fornecer c6pias dos 
documentos aos usuarios; 

* Servigos de informagao, para responder aos pedidos dos usuarios para 
informagoes acerca de varios assuntos. 

E importante lembrar que, uma vez que o software e o computador estiverem 
disponiveis, eles poderao ser utilizados, nao somente para criar uma base de dados 
bibliograficos de acervo ao Centro, mas tambem para ter acesso a outras bases de dados 
disponiveis em disquete, entre elas, a base de dados do CIR, Rede Sahelien de Documentation 
(RESADOC), Environmemtal Systems Information Centre (ENSIC) e a Rede Panamericana 
de Informagao e Documentagao em Engenharia Sanitaria e Ciencias do Ambiente 
(REPIDISCA). Assim, a implatagao de um sistema automatizado oferece grandes vantagens, 
permitindo nao s6 o facil acesso a informagao, mas a um numero muito grande de 
informagoes relevantes e uteis. 

5.4.6 - Financiamento 

A carencia de recursos financeiros e um dos principals problemas que afecta todas as 
actividades a nivel nacional. A longo prazo, a solugao do mesmo dependera do 
desenvolvimento econbmico do Pais. Contudo, a curto e medio prazo, outras solugoes devem 
ser implementadas, com a finalidade de assegurar, a este nivel e especificamente para a DNA, 
o apoio ao Centro de Documentagao de maneira a poder responder as necessidades mais 
imediatas dos seus usuarios. 

Sera, para o efeito, necessario projectar, dentro do orgamento da DNA, um orgamento 
adequado e identificado separadamente para as despesas diarias e de capital importancia. As 
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despesas necessarias incluem : 

* Os salarios e outras despesas do pessoal; 

* Compra e manutengao de m6veis, equipamentos e materials de 
consumo; 

* A manutengao do local, incluindo electricidade, agua limpeza, reparos 
etc; 

* A compra e assinatura de documentos, incluindo, livros, revistas, 
audiovisuais; 

* A produgao e distribuigao de servigos e produtos de informagao. 
Toma-se necessario incluir no orgamento geral uma componente em moeda 

estrangeira para a aquisigao de documentos estrangeiros. 

Embora a actual situagao financeira da DNA, nao seja a desejavel, a criagao de um 
orgamento separado para o Centro de Documentagao e de suma importancia, o que, por sua 
vez, pode mais tarde fazer parte de um eventual orgamento geral para o fornecimento de 
informagao que podera ficar sob o controlo do Gerente de Informagao. Na actual fase e em 
face das dificuldades apontadas, devera ser, no momento, atribuido pelo menos um montante 
simb61ico para apoio as actividades, conforme o compromisso desta Direcgao. 

5.5 - Assistencia tecnica ao desenvolvimento do Centro de Documentagao 

O CIR e capaz e esta disposto a oferecer assistencia tecnica a DNA para o 
desenvolvimento do Centro de Dcumentagao, muito embora, existam outras fontes, 
nomeadamente o Brasil. Varias instituigoes sectoriais no Brasil estao interessadas em 
colaborar com Angola e com os restantes PALOPs, neste sentido. Como exemplo disso, a 
bibliotecaria da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de Sao Paulo 
(CETESB), ja ofereceu aos PALOPs acesso livre a REPIDISCA, assim como, estao dispostos 
a organizar programas de treinamento para documentalistas dos mesmos paises. 

5.6 - CONCLUSAO 

Muito embora, estas propostas sejam apenas preliminares ao desenvolvimento da 
informagao no sector, esperamos que elas tenham sido uteis a abordagem actual do 
fornecimento de informagao na instituigao, ate que se conhegam os resultados dos trabalhos a 
efectuar pela Missao Interagencial das Nagoes Unidas. 
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