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SUMARIO EXECUTIVO
 

Mogambique 6 considerado o Dais mais Robre do mundo. E um
pals que tem sentido os efeitos dolorosos da seca recente, de
d~fices alimentares 
e de uma guerra civil prolongada.
Actualmente, a Governo de Mogambique (GRM) tem um plano de
reforma institucional para reduzir progressivamente o sistema de
racionamento alimentar (a NSA, a qual estd jA praticamente
extinto) nos dais grandes centros urbanos de Maputo-Matola e
Beira e termind-lo em meados de 1993. 0 GRM solicitou a ajuda
t~cnica do USAID/Maputo para investigar a necessidade, e quais
seriam as resultados financeiros e alimentares, de proramas mais
eficazes, do tipo de rede de seuranga, para familias com mais
inseguranga alimentar que moram nessas cidades 
(com uma populago
de aproximadamente 3 milh6es de habitantes).
 

A equipe Pragma, com especialistas de campos diferentes,
v~rios deles especialistas mogambicanos, dedicou-se por tr~s
semanas ao trabalho de analisar as opg6es mais pr~ticas e sugerir
crit6rios que a Governo de Mogambique poderia usar para escolher
entre elas. A equipe usou um processo de avaliago r~pida, que
abrangeu andlise de documentos, observag6es no canpo e
entrevistas com entidades importantes para obter informag~o e
identificar as vdrias opq6es. Ap6s este processo, as opg6es foram
submetidas a entidades de vulto, administradores de programas,
individuos envolvid3s em actividades comerciais e de mercado,
doadores e 0s pr6prios beneficidrios -- as individuos com
inseguranga alimentar 
 para validar rapidamente a informagd6 e
obter as opini6es deles.
 

A nossa conclus~o 6 que deverA haver Programas do tipo de
rede de secguranga para as cidades maiores, devido ao alto nrunero
de individuos e famllias afectadas par malnutrigao cr6nica,
inseguranga alimentar e pobreza absoluta. Estudos comparados de
unidades domiciliares indicam que as niveis, moderados a severos,
de malnutrigao cr6nica (baixo altura para a idade) da Area
metropolitana de Maputo (30% das criangas com menos de cinco anos
de idade) sdo dos mais altos registrados recentemente nas
capitais africanas, e que a nivel de ialnutrigdo aguda (baixo
peso para a altura) pulou para quase a dobro entre 1988 e 1992
(de 3,5% para 6,5%).
 

Os principais ru os-alvo identificados para as opg6es de
uma rede de seguran9a foram as seguintes:

(1) M&es e criancinhas gravemente malnutridas em unidades


domiciliares com inseguranga alimentar.

(2) Homens e mulheres que ndo se podem empregar
(invdlidos).
 
(3) Pessoas idosas morando s6zinhas.

(4) Homens e mulheres que nao t~m trabalho suficiente.
(5) Rec6m-chegados (as chamados "afectados").
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0 mercado pode ser considerado o primeiro recurso a usar
para garantir seguranga alimentar. Por essa raz~o, um mercado de
competicAo livre que se desenvolve 6 o contexto mais importante
para programas socials da rede de seguranga. Todas as unidades
domiciliares necessitadas lucrariam se os pregos fossem mais
baixos e mais constantes e o abastecimento do g6neros
alimenticios fosse mais certo. Este estudo apoia alterag6es cujo
custo seria baixo e que permitiriam que o mercado se torn~sse uma
rede de seguranga mais eficaz, abaixando os pregos e
estabilizando-os atrav6s de maior oferta de g6neros alimenticios,
de qualidade mais baixa mas igualmente nutritivos. Estas
sugest6es baseiam-se na suposigao que continuarA a haver ajuda
alimentar dos doadores, mas que essa ajuda diminuirl
 
gradualmente.
 

A equipe recomenda que se desenvolva uma variedade de oyc6es
de rede de seuranca, em vez do NSA, e controles de
pregos/distribuiggo. As duas escolhas principais recomendadas
 
para o Governo considerar sdo:
 

(1) Transferdncias de dinheiro, e
(2) 
A criagao de empregos de utilidade priblica.
 

Dos cinco grupos supracitados, de inseguranga alimentar nas Areas
arbanas, os trds primeiros podem ser atingidos por transferancias
de dinheiro e os outros dois por obras de utilidade plablica.
Todos eles tamb6n beneficiariam se houvesse maior oferta de mais
tipos b~sicos de cereais, e tamb6m mais baratos, por meio de
ajuda alimentar comercial, focalizada, atrav6s dos mecanismos de
concorrdncia do mercado.
 

Aplicando crit6rios de selec9do de oito programas as vdrias
opq6es, no exercicio de validagdo mencionado, a equipe chegou a
conclusdo de que o esauema de transferdncias de dinheiro do GAPVU
& o mecanismo com mais possibilidades e mais apropriado para
aumentar o poder aquisitivo dos individuos com a major
inseguranga alimentar nas cidades principais. Contudo, o GAPVU
deve ser aviqorado administrativamente para permitir a fungao de
transferdncia de modo mais efica%. Fazem-se sugest6es especiais
para melhorar os mecanismos de selecc o alimentar, atravds dos
programas em existdncia de safde maternal-infantil, na Area
metropolitana de Maputo onde hS una concentrag o alta de tais
 
programas.
 

No GAPVU, a opgao de um sistema de transferAncia usando
cup6es de dinheiro foi discutida com os individuos principais que
forneceram informagao, resultando em opini6es muito diferentes.
Em outros palses, calcula-se que a maior vantagem que cup6es t~m
sobre dinheiro 6 a tenddncia marginal dos beneficidrios gastarem
os cup6es em comida. Contudo, exprimiram-se ddvidas quanto aos
custos, que poderiam ser mais elevados para o beneficidrio e para
a transferdncia de dinheiro. Devido as muitas dvidas acerca da
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ideia de cup6es, a equipe sugere o uso de um projecto
experimental para avaliar essa opqao.
 

Compararam-se os mtodos de pagamento de trabalho, com
dinheiro ou comida, e outros esquemas para ganhar dinheiro
atrav~s da criagao de pequenas empresas. Infelizmente, nao tem
havido muita experi~ncia na Area metropolitana de Maputo em tais
esquemas. Dinheiro contado ("cash") 
em pagamento de trabalho de
utilidade pdblica 6 a opgao preferida, e a mais prdtica, nesta
categoria, embora o custo administrativo e de gerdncia seja mais
elevado do que o esquema de transferdncia de dinheiro. Os
esquemas melhores de dinheiro "cash" por trabalho sao os
relacionados a trabalhos que requerem muita mo-de-obra, t~m o
objectivo de melhorar a infra-estrutura urbana e sao dirigidos
pelos conselhos municipais existentes.
 

Finalmente, as organiza96es do Governo deverao desenvolver
politicas para, e ser respons&veis por, coordenar a rede urbana
de seguranga de g~neros alimenticios. A Unidade de Politica de
SeQuranca Alimentar, recentemente reorganizada e que faz parte da
Comissao Nacional de Planeamento, tem a fungao principal de
planeamento, e as fung6es principais de implementagao serao
desempenhadas pelo GAPVU, o Minist~rio da Saade e as 
ONGs.
Assist~ncia tdcnica para projectar ou melhorar estes esquemas
serd, em toda a probabilidade, requerida, mas a implementagao

pode vir a ndo requerer auxilio.
 

Em conclusao, deve-se usar a maior diligdncia para que haja
transferdncia de dinheiro de modo mais eficaz e positivo, do que
tem sido o caso com o NSA, para os grupos-alvo, com a maior
inseguranca alimentar, nas Areas urbanas de Mogambique.
 

vi
 



CONSIDERA4;)ES SOBRE UM PROGRAMA, NO SECTOR URBANO DE 
MOCrAMBIQUE, PARA UMA REDE FOCALIZADA DE SEGURANCA ALIMENTAR: 

UMA AVALIAI;XO DE OP4;OES 

I. INTRODU( A 

Mogambique 6 a nago mais pobre do mundo, com um dos mais elevados d6ficesalimentares do mundo e depernde de doag6es de g6ners alimentfcios para aproximadamente80% do total requerido pelo mercado. Um pals de .rea extensa, Mogambique tamb6m temtido o problema de uma longa guerra civil (que esti a terminar) e de dois anos de seca. Deacordo com as estimativas, hd 3 milh~es de habitantes em perigo de morrer de fome (de umtotal de 15 milh~es). As pessoas afectadas por estas condig6es (tanto os "deslocados" comoos "afectados"') escaparam para reas mais seguras e para as cidades. Consequentemente, aArea metrcpolitana da capital, Maputo, teve um aumento de aproximadamente 1.500.000pessoas. Deste ntimero, considera-se que uma minoria importante 6 composta de habitantes 
temporios. 

A Missdo do USAID est, a auxiliar o Govemo de Mogambique (GRM) no seu pianode reforma institucional para reduzir, progressivamente, o Novo Sistema do Abastecimento,
ou NSA, em Maputo e Beira. Esse processo deverA terminar em .unho de 1993.
Solicitou-se assist~ncia t&cnica para ajudar o Govemo de Monambique a identificar e
investigar a necessidade 
-- e os resultados financeiros e alimentares - de programasdiferentes e mais eficazes, do tipo de rede de seguranga, nos dois grandes centros urbanos de
Maputo e Beira. 

0 Piano do Programa Estratgico para o Pals (Country Program Strategic Plan -
CPSP) de 1990-92 da Missdo identifica a seguranga alimentar como o objectivo principal e
inclui dreas focalizadas de rede de seguranga, rurais e urbanas (Figura 1). 0 NSA de auxflio
alimentar nao tem sido eficaz, e a Missdo est, 
 a investigar outras opt6es, inclusive o
programa desenvolvido recentemente, designado GAPVU (Gabinete de Apoio 
 . PopulagoVulnerAvel) para transfer~ncias de dinheiro. Um novo CPSP estA a ser desenvolvidopresentemente, e provavelmente incluirA ajuda para o Tftulo II e Tftulo IlI dos objectivos de 
seguranga alimentar e de nutrigo. 

O objectivo da equipe Pragma foi o de auxfliar o Govemo de Moqamnbique a fazeruma avaliagdo sobre si, e como, se poderA prjectar e implementar um programa de umarede de seguranga alinentar corn transferncia2.4 mais eficazes de dinheiro, "p6s-NSA". Aequipe Pragma foi encarregada da avaliaAo de outras altemativas, tipo rede de seguranga, ede descrever as opg6es e sugerir crit6rios para facilitar a escoha pelo Govemo deMogambique de opg6es ou de combinag6es delas. 0 intuito foi tamb6m explorar a 

IComo, em teoria, a major parto dos rofugiados fnshras 
afectados", nesto estudo usaremos 

iurais slo "deslocados', e as pescoas quo so acham temporariarnente nas cidadeso termo "afcctados" em relagio aos que so acham re drea metropolitama do Maputo o Beira. 
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possibilidade de identificar representantes e aplicar mecanismos de selecqdo para interveng6espor vdrios programas na Area metropolitana de Maputo. Finalmente, o relat6rio deverauxiliar o Govemo de Mogambique a desenvolver 
um plano de acoo preliminar. 

A equipe extema esteve em Mogambique por um pouco mais de tr~s semanas.Escolheu-se um periodo de visita de modo a coincidir com a dpoca em que o Governo devefazer uma decisdo sobre as alternativas, antes do final do ano, e tambdm com o relat6rio doDepartamento da Seguranga Alimentar (DSA)/Comell sobre o NSA e a situagdo relacionadacom seguranga alimentar na 6rea metropolitana de Maputo (Sahn, 1992). Os membros daequipe foram um economista de g6neros alimentfcios como principal consultor de segurangaalimentar; um economista/especialista em nutrigo, como consultor do programa alimentar; eum planezdor de nutrido soci6logo-dem6grafo como chefe da equipe. 0 grupo foi
complementado por um economista de transportes internacionais, estabelecido
Mogambique, 	 em e um economista mnogambicano, para anglise dos sistemas alimentares. A
equipe esteve envolvida nas seguintes actividades:
 

(1) 	 An~dise dos dados disponfveis acerca da seguranga alimentar das unidadesdomiciliares, mecanismos e pre-gos de mercado, a situagao da nutrigdo, e os programas passados e presentes da rede de seguranga alimentar, inclusive o 
NSA e GAPVU. 

(2) 	 Entrevistas com entidades nacionais com o poder de fazer decis6es,
implementadores de programas, pesquisadores, doadores internacionais e 
outras entidades importantes. 

(3) Processos rnpidos de avaliago relacionados com os abastecedores e
consumidores, inclusive observag6es mtlltiplas acerca de pontos de contactoimportantes entre os diversos programas de rede de seguranga. 

(4) 	 Antlise dos dados prim/trios da investigago de 1991-92 DSA/Universidade
Cornell, relativa as despesas de unidades domidiliares, e do estudo sobre
assist~ncia social em Maputo/Matola. 

A equipe beneficiou-se pelo acesso que teve a estudos conduzidos, com auxflio daUSAID, pela Universidade Cornell, e as universidades dos estados de Michigan e Ohio, eentidades do Governo de Mogambique corn fung6es equivalentes, assirn como a estudos feitospelo Banco Mundial, UNICEF, GTZ e ONG e o sistema de vigilincia alimentar do Govemo 
(ver as 	refer~ncias). 
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H. RAZAO FUNDAMENTAL DE UMA REDE DE SEGURANCA URBANA 

A razdo fundamental de uma rede de seguranga, em termos de bem-estar social eecon6mico, pode ser descrita do modo seguinte: Como o resultado final de bem-estarecon6mico do indivfduo depende do consumo individual, e se as necessidades de consumo doindividuo permanecerem constantes, actualmente 6 abaixo dos requisitos alimentares
mfnimos, o seu bem-estar ndo permanecerd constante, como em teoria se supfe -- ele
diminuirA. Isto significa que os limites de bem-estar social se constringem. Quando hA
tarmb6m urn decr6scimo de produtividade humana devido Afalta de alimentaoo (este 6 oargumento para investimento de capital huniano), os limites de bem-estar social contraiem-semais ainda. A eliminago dos declfnios de bem-estar social, que sdo o resultado destes efeitosindividuais de bem-estar e de produtividade, 6 uma condigo indispensdvel para o aumentomdximo de bem-estar s6cio-econ6mico, que se deve alcangar -- se ndo atrav6s de
oportunidades de emprego, entdo por meio de um processo de redistribuigdo ou de
 
transferencias de dinheiro.
 

Uma rede de seguranga alimentar urbana deveria, fundamentalmente, assegurar quetodos os residentes em dreas urbanas tenham "acesso constante a comida suficiente para umavida produtiva e sauddvel" (USAlD/Washington, 1990). Hd dois elementos a considerar
relativos a seguranga alimentar urbana: 

(1) disponibilidade e prego de g6neros alimentfcios no mercado; e 

(2) o nivel de dinheiro da unidade domiciliar, o qual 6 determinado pela
disponibilidade na unidade domieiliar de pessoas que podem trabalhar,capacidade ffsica e nfvel de aptido, acesso a empregos, e acesso da unidade
domiciliar a recursos de produgo, tais como terras. 

Este estudo tern como objectivo deterninar se hd alternativas para substituir o NSA(Novo Sisterna de Abastecimento), o sistema de suprimento alimentar urbano que dever; sereliminado em Junho de 1993. Estudos recentes (inclusive o estudo DNF. de unidadesdomidiliares e o estudo de corte transversal do DSA/ComeUI, entre outros) indicam que oNSA estA a fornecer uma quantia insignificante de comida is unidades dorniciliares (3 a 5%
do consumo total), e que o sistema ndo tern focalizado nos necessitados. Esta situago
significa que a eliminago do sistema do NSA provavelmente n~o terA efeito importante em
relagdo Aseguranga alimentar de unidades domiciliares necessitadas ou nos pregos. 

Contudo, muitos dos estudos sugerem que uma percentagem considerdvel dasunidades domiciliares da Area metropolitana de Maputo sdo necessitadas, seja qual for anorma usada para julgl-las. Estimativas da percentagem total das unidades domiciliares cominseguranga alimentar variam entre 50% e 60% aproximadamente (docurnentos daGTZ/GAPVU, 1991-92; DNE, 1991-92); calcula-se que entre 10% e 15%,aproximadamente, das unidades domiciliares encontram-se completamente desamparadas.acordo corn o estudo recente de unidades domiciliares pelo DNE, em 
De 

todos os casos, excepto 
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na quinta parte das unidades domiciliares com as despesas mais altas, mais de 70% do 
oramento de casa vai para comida, o que sugere limitag~es s6rias para obter g6neros
alimentfcios. Aos nfveis mais baixos de remuneragdo, o qual as mulheres em geral trabalham
(de acordo corn estudos sobre as 6reas periurbanas e o comdrcio de hortaliga), tamb6m hd
indicago de um nfvel alto de necessidade -- tamb6m indicado pelo alto ntimero de criangas
na r ca,om quem alguns grupos de igrejas estdo a trabalhar. 0 estudo que foi completado
recentemente por DSA/Comell indica unea percentagem de participagdo muito alta por parte
da forga de trabalho (tanto o sector regular como o "informal"), de adultos, perto de 90%
dos homens e 70 Yo das muiheres, o que indica haver um problema econ6niico devido a 
sal rios baixos ou paga baixa em traballi sern saldro. 

Contudo, ndo se deve confundir este trabalho com emprego a tempo integral. Apenas
50% estdo assalariados; 20% das mulheres empregadas trabatham menos de 15 dias por ms;
e mais de 50% dos homens desempregados afirmam que "ndo conseguem achar emprego" e 
essa 6 a causa do seu desemprego. Esta razo, sugere uma dimensdo importante par o
melhoramento de seguranra alimentar das unidades domiciliares -- a criaoo de empregos. 

A informago obtida desvte estudo indica que 6,5 % das criangas corn menos de seis 
anos de idade na drea metropolitana de Maputo estdo "wasting" (tem baixo peso para a sua
altura--menos de 2 desvios-padrao (DP) de peso para a altura), o que indica a presenga de
doengas assim como falta de alimentago, e 29,5% sdo "stunted" (muito baixo altura para a
idade), o que 6 em geral uma indicagdo de pobreza cr6nica (ver a tabela 1). Ainda n~o se
obteve informago acerca de adequago alimentar. Padr6es de consumo, medidos por partes
do orgamento, indicam que em aidades domiciliares, no grupo que representa o quinto
inferior das unidades domiciliares com os gastos mais baixos por pessoa, hd consumo
significante de pdo e arroz, que s ic g6neros alimentfcios mais caros do que o milho e a
farinha de milho os quais custam manos. No entanto, isto pode n~o significar que as
unidades domiciliares alcangaram um nfvel de adequagdo alimentar. Tanto arroz como pdo
sdo mais rpidos de preparar do que farinha de milho, e 6 fdcl achd-los h venda na rua, o 
que em geral ndo se d, no caso de farinha de milho. Nfveis relativamente altos de emprego
de homens e mulheres, corn a idade apropriada par trabalhar, parecem indicar que o tempo
que leva a preparar comida 6 uma considerago importante quanto ao tipo de alimentos 
consumidos. A alta percentagem de mulheres a trabahar em pequenos neg6cios tamb6m
indica que elas ndo estdo em casa durante o dia e se alimentam do que estiver Avenda na 
rua.
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Tabela 1 - Percentagem de Criangas de Baixa Altura para a Idade "Stunting"
Crianras -de 0 a 60 Meses de Idade 

e de Baixo Peso para a Altura "Wasting" 
despesa por Sexo Masculino Sexo Feminino Todoscada uma,

quintil 
 Stunted' FmnnWasted' 
 Stnted Wasted 
 Stunted
1 Wasted'
35.4 
 10.3 
 34.2 
 7.8 
 34.8
2 9.0
40.0 
 6.0 
 22.6 
 7.0 
 31.6 
 6.5
3 
 33.3 
 3.92 
 28.2 
 4.9 
 30.7 
 4.4
4 
 23.0 
 5.04 
 18.1 
 4.8 
 20.9
5 4.923.6 
 6.7 
 15.3 
 6.9 
 19.9
All 6.8
32.7 
 6.7 
 26.1 
 6.5 
 29.5 
 6.6
 
Fonte: 
Sahn. e outros, DSA/Estudo CFNPP
 
' Altura para a idade _

b 

-2 z-classificagoPeso para a altura -s-2 z- classificago 



Estudos recentes (Estudo DNE, 1992) acharam nfveis baixfssimos e pouco provdveisde consumo de calorias no caso de unidades domieiliares necessitadas -- uma m&Iia deaproximadamente 1400 calorias por adulto/equival~ncia por dia -- o que indica haver
problemas no modo de obter a informaqgo e de medir calorias. 

Sem ddivida que as unidades domiciliares eim Maputo desenvolveram modosestrat6gicos de sobreviver na sua situago precria e ndo 6 de esperar que muitos dessesmodos sejam relatados em estudos (como alimentos silvestres, roubar e mendigar). Deacordo com a informago obtida, sabe-se que os nfveis de despesas sdo muito superiores aosnfveis 	das receitas divulgadas (Estudo DNE, 1992). Em relago As interveng6es de assistiacia que possam ser usadas, provavelmente seriio preferfveis as que dependem dos pr6priosindivfduos, ou que ndo precisam de aplicaoo, devido Adificuldade de obter dados suficientes
sobre a situa~o econ6mica de determinada unidade domiciliar. 

Eri resumo, hAi cinco boas l'az6es para uma rede de seguranga alimentar focalizada na
Aea metropolitana de Maputo: 

(1) 	 0 nfvel de baixa altura para a idade ("stunting") (entre criangas corn menos decinco anos de idade), o qual tern urma correlago alta com pobreza cr6nica, 6 o
mais alto visto recentemente nas capitais africanas; este nfvel, que era
aproximadamente 30% ao final de 1991 e princfpios de 1992, n~o melhorou 
nos dltimos quatro anos desde que o estudo de 1988 foi feito (MS, 1988). 

(2) 	 0 nfvel de baixo peso para a altura ("wasting") (entre criangas com menos de
cinco anos de idade) aumentou desde 1988, de 3,5% a 6,5% actualmente. No
quinto rmais baixo 6 quase 10%, tdo alto corno o que se achou em algumas
capitals das provfincias e dos distritos em vAfias das zonas mais afectadas pela 
guerra. 

(3) Calcula-se o nimero de afectados na Area metropolitaria de Maputo entre
600.000 e 700.000, ou urna grnde minoria da populacdo inteira. Pode ser que
urne boa parte destes indivrSuos tenham chegado recentemente e enfrentem
mais problemas por ndo estarem ainda integrados nos sistemas de servigossociais. Alguns deles devem ter chegado devido As ondas normais de migrag~o
rural-urbana. Muitos deles provavelmente ndo regressarao as terras donde
vieram, especialmente no caso dos que moram em Maputo hA mais de cinco 
anus e a gerago mais jovern, com menos de 25 anos de idade. 

(4) 	 Calculou-se que o custo de alimentago adequada mifnima para uma famflia de
seis fosse aproxirmadamente cinco vezes e meia o salrio mfnimo (42.000 MT)(MS, 1991). Muitas pessoas empregadas gaiiham muito menos do que essa 
quantia. 
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(5) 	 A alia percentagem dos que ndo term poder aquisitivo calcula-se ser entre 20% 
(de acordo com o estudo de Cornell de 1992) e 50% (de acordo com os 
relat6rios Schubert de 1992). At6 mesmo corn a estimativa mais baixa ae 
necessidade extrema e inseguranga alimentar cr6nica, a percentagem de 
famflias que vivem margem, em situago preciria, 6 alta. Este grupo 6 
extremamente vulnerdvel a flutuag6es rdpidas de pregos de cereais bdsicos, 
como se deu este ano. 

A equipe tamb6m cr6 que Beira deve'ser incluida no programa de desenvolvimento de 
uma rede de seguranga. 0 ilnico estudo relativo Aalimentagdo que foi realizHado na Beira foi 
em Agosto de ano passado no bairro Vaz corn uma amostra de 458 unidades domidiliares
cobrindo ura populago de 8.000 pessoas. 0 estudo achou um predornfnio alarmante de
11,1% de baixo peso para a altura ("wasting"). Este 6 um dos bairros mais pobres da Area 
periurbana de Beira, mas ndo 6 o mais pobre de todos. A seca e a falta de dgua atroz durante 
os dois tiltimos anos agravou a situago de inseguranqa alimentar ainda mais no trecho acima 
de Beira. A preponderfncia 4e peso baixo, Anascenga, que em Beira 6 15%, 6 tamb6m alta e
semelhante aos niveis de Maputo, indicando um alto nfvel de subnutrigo das mulheres 
adultas. 
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Ila. 	 IDENTIFCA(iO DOS GRUPOS-ALVO E AS OP(AES DA REDE DE
 
SEGURANVA
 

0 principal crit6rio para a participago em um programa urbano de rede de seguranga
alimentar 6 o de iobreza: ndo poder ebter comida suficiente. Outro modo de identificar o 
grupo-alvo 6 pelo estado fisiol6gico: grupos vulnerAveis do ponto de vista alimentar, 
inclusive mutheres grdvidas e amamentando, e criancinhas cuja satide futura e capacidade
ffsica (e mental) 6 determinada em parte pelo nivel alimentar actual. 

Presentemente, o Govero faz distingo entre os indivfduos afectados (isto 6,
afectados pela guerra) e os deslocados (isto 6, pessoas deslocadas ou refugiadas). Esta 
distingo 6 arbitriia visto que muitas pessoas deslocadas pela guerra estdo em Maputo hA 
mais de dez anos. Pensa-se, em geral, e as estatatfsticas do departamento de sadde 
confirnam, que os imigrantes que chegaram mais recentemente Acidade sdo os mais 
necessitados porque ndo tiveram tempo suficiente de se adaptar As novas condig6es e de achar 
emprego ou de ser integrados pelos programas de servigos sociais. At6 que a situago
melhore na regido niral -- em termos da seca e da guerra-- ndo faz sentido excluir os 
imigrantes mais recentes do programa da rede de seguranga. Ndo se dA o caso de pessoas se 
mudarem par Maputo gragas aos atractivos dos programas de assistbncia. A verdade 6 que o 
movimento tem sido de pessoas que estdo a escapar a seca e a guerra. At6 que se tome 
razoivel criar incentivos para que essas pessoas voltem s provincias, ser melhor incluir as 
suas necessidades em um programa da rede de seguranga. At6 mesmo porque, 6 provvel que
muitas delas, especialmente as pessoas mais novas que ndo t6m experincia de trabalho no 
campo, prefiram permanecer em Maputo, parte de quaisquer programr.s da rede de 
seguranga. Al6m disso, a exclusdo dos rec6m-chegados criaria mais trabalho administrativo 
para as intervin6es aqui sugeridas. 

Os rec6m-chegados devem ser da responsabilidade do programa de socorro de 
ewerg~ncia, DPCCN, e ndo dos servios municipais. Contudo, o DPCCN ndo estA a 
fpncionar na drea metropolitana de Maputo. Funciona na provfncia de Maputo, de mcdo que 
os rec6m-chegados drea urbana ndo podem obter essc.s servigos de socorro. Seria, na 
realidade, exttinamente dificil concentrar esses servigos de emerg~ncia somente aos 
refugiados em Maputo, visto estarem morando junto de rec6m-chegados e de outras pessoas
residindo no mesmo lugar hA mais tempo. Assim sendo, esta 6 outra razao para criar uma 
variedade de op 6es de rede de seguranga par todas as pessoas necessitadas da cidade. 

Se for o objectivo da rede de seguranga aumentar o poder aquisitivo dos necessitados, 
para que estes possam obter a comida suficiente para sobreviver, a exclusdo de pessoas,
baseada no perfodo de tempo de residencia seria artificial. Para contrabalan -- os atractivos 
de Maputo, em vez de limitar os servigos municipais, seria melhor considerar a criaqo de 
oportunidades de trabalho e de programas de redes de seguranga nas capitais das provfncias e 
tamb6m em outras cidades. 
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A. OPC6ES DE UMA REDE DE SEGUPANCA 

A Tabela 2 indica os grupos-alvo principais, as opcgies de rede de seguranga e os
 
crit6rios de selecgdo do programa. A tabela pressup6e que s6 as unidades dorniciliares
 
desamparadas podem fazer parte dos grupos-alvo.
 

Estamos aqui propondo a identificagdo de um crit6rio geogrd.fico, o qual poderia
simplificar a identificagdo das concentragdes de familias desamparadas. Um "Mapa de 
Pobreza" poderia ser projectado para os postos de saiide/instalag6es, corno sugerido pelo
Departamento de Planeamento do Minist6rio da Safide, com informagdo obtida ndo s6 do 
sector de sailde mas tamb6m de outras instituig5es. 0 mapa poderia prior:zar de acordo com 
o bairro e/ou posto de sadde. Em outrz palavras, um mapa deste tipo poderia indicar em 
que bairros ou quarteir6es se concentram os indivfduos em poreza ex'ema. A definigdo de 
desamparo abrangeria o grupo importante de deslocados urbanos, isto 6, as famflias 
migrantes que moram na drea municipal ou em dreas periurbanas durante um ano ou menos 
tempo. At( certo ponto, estas sdo as definig.es consideradas pelo GAPVU. 

Como a Tabela 2 indica, as opq6es para os primeiros tr~s grupos-alvo sfio 
transferenci&. de dinheiro. Estes grupos sdo seleccionados pelo sector de sadide e/ou GAPVU 
onde existem prograrnas para alcangar os scus grupos-alvo. Deve-se considerar um maior 
avigoramento e expansdo da capacidade operacional para seleccionar os possfveis
beneficirios do programa. As i1timas duas opgoes sao, essencialmente, a criagdo de 
oportunidades de emprego. 

A respeito do mercado liberalizado, 6 6bvio que o suprimento regular de alimentos 
(especialmente de milho que tem um consumo muito alto pelo sector mais pobre) no 
mercado, a pregos competitivos, 6 essencial. HA evidncia de que em merrados onde nio hA 
concorrncia os pregos de alimentos bdsicos Sao altos demais para os pobres. Aldm disso, a 
chegada irregular de ajuda alimentar (a qual fornece uma percentagem alta dos produtos de 
milho e trigo em Maputo) tern criado a flutuagdo de precos durante perfodos relativamente 
curtos de tempo. Estes choques de pregos muito dificultam a capacidade dos necessitados de 
fazer as compras mfnimas, dentro do seu orgamento. 

Os crit6rios de seleccdo na Tabela 2 sdo dados de acordo corn tr~s categorias:
focalizaqgo automAtica, a categoria antropom6trica e a comunit ria - de modo bastante 
semelhante ao feito pelo GAPVU corn o sistema de chefe do quarteirao. 

Finalmente, para migrantes recentes, sugere-se manter os mesmos grupos-alvo,
opq6es e crit6rios de selecgdo at6 que os programas selecrionados para a migragdo de 
regresso sejam oferecidos como opq6es reais. 
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TABELA 2 

IDENTIFICAC(,O DOS GRUPOS-ALVO E 
DAS OPCOES DE REDE DE SEGURANCA 

GRUPOS-ALVO 
(UNIDADES DOMICILIARES 

DE, OU COM:) 

OPOES ORGANIZAI0 
SELECCIONADORO 

Criangas com menos de cinco anos Transfer~ncia de dinheiro Sector de sadde 

Mulheres grividas ou 
amamentando 

InvilidosPessoas idosas Transfer~ncia de dinheiro 
Transfer0mcia de dinheiro 

GAPVU 

GAPVU 

Pessoas que se podem empregar Dinheiro por trabalho/Comida por NGOs, 
trabalho Conselhos executivos 
Micro-empresas 

Migrantes recentes (Afectados) Os mesmos grupos e as mesmas Depende dos progranas 
opges por prazo curto. Focalizar escolhidos 
programas parm migragio de retorno 

B. PONTO DE ENTRADA 0OSISTEMA DE SAODE PARA FOCALIZACAO 
DO GAPVU E OS CRITtARIOS DE SELECCAO ANTROPOMtT CA 

O principal ponto de entrada para o GAPVU 6 o programa de satide matema/ihfantil -SMI, inclusive o programa pr-6-natal e o programa de verificago de crescimento. Em
princfpio, este 6 um ponto de entrada excelente visto abranger uma grande parte da
populagao vulnervel da rea metropolitana de Maputo. Entre 80 e 90 por cento das mulheres
grvidas e beb&s usam actualmente o programa SMI, de acordo com o estudo recente do
DSA/Cornell e outros dados corroborantes do UNFPA e Minist6rio da Satide. 

O GAPVU tem trazido a populagdo do grupo de SMI vagarosarnente para o 
programa, especialmente mulheres grdvidas. Os crit6rios antropom6tricos do GAPVU para
mulheres grdvidas sdo um aumento de peso de menos de 500 gramas por ms (900 gramaspor ros no caso de g6meos) ou hemoglobina de menos de 9 g/dl. Os crit6rios para criangas
sdo o peso para a idade respectiva sob o terceiro percentual (a linha mais baixa do carto 
"caminho da sadde" - "road-for-health" - ou acima do terceiro percentual mas sem aumentode peso nos ditimos tr6s meses. Embora as enfermeiras e assistentes sociais agora recebam
incentivos de 1.000 Mt. por cada r.e ou crianga subnutrida que elas identificam e 6 mais
tarde aceite no programa, esse 6 urn processo ineficaz de selecdo. Por exemplo, de 500
criangas enfraquecidas que foram identificadas em um dos grandes centros de sadde, de 
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Janeiro a Agosto de 1992, somente 38 tamb6m estavam de peso baixo para a altura 
("wasted") e satisfizeram os requerimentos de residencia (pelo menos um ano em Maputo) e 
foram, portanto, pr6-seleccionadas. Destas 38, apenas 11 foram aceites pelo GAPVU (por
interm6dio do Grupo Dinamizador e Chefe do Quarteirdo), ou somente 2% do ndlmero 
potencial. 

HA diversos obst,'culos que desencaminham o programa (Figura 2):
 
Figura 2
 

FALHAS NA SELECCAO ACTUAL DE 
-SUBNUTRIDOS PELO GAPVU 

Falhas Mulheres Criangas 
Grdvidas
 

Participago irregular de criangas + +
 
Crit6rios restritivos de selecgo 
 + + +
 
Crit6rios diferentes para outros programas + +
+ 

Informago adicional de medidas antropom6tricas + + +
 
Falta de tempo, incentivo, etc. das enfermeiras + + + +
 

Requerimento de residencia (1 ano) + + +
 
Falta de permissdo dos maridos +
 
Verificagdo da composigdo da unidade domiciliar +
 
Verificago do rendimento/emprego +
+ 
Permanente/GD e Chefe do Quarteirdo, verificago + 
Transporte ao escrit6rio do GAPVU + +
 
Tempo de esper.I/de ir receber o dinheiro +
 

Nota: 	 Falhas malores. + + + 
Falhas menores: + 

(1) 	 Requerimentos de aumento depeso muito baixo durante a gravidez: Hd muito 
poucas mulheres gr~vidas que t~m um aumento de peso de menos de 500 mg 
por m~s e se mant~m activas. 0 limiar pr6-natal, de alto risco, no programa
SMI, 	6 de 2000 gramas por mrs. Al6m disso, raramente se analisa a 
hemoglobina no sangue de modo que ndo se descobre anemia. Assim, menos 
de urn tergo das benefici;rias do SMI que foram aceites pe!o GAPVU em 
Julho em Maputo eram mulheres gr~vidas. Em Beira, das beneficidrias do 
GAPVU pr6-seleccionadas pelo SMI este ano, apenas 1 em mulheres.10 eram 

(2) 	 _Cobertura muiLtobaixa do grupo da idade (12-35 meses) que tem maior 
preponderncia de peso baixo para a altura ("wasting"). A percentagem de 
criangas participando nos programas de controle de crescimento normal cai 
bruscamente ap6s os nove meses de idade (Figura 3). Em Margo de 1992, 
apenas um tergo das criangas observadas tinham mais de 12 meses, embora as 
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criangas mais gravemente malnutridas tinham dois ou tr~s anos de idade 
(DSAIComelI, Sahn, 1992). A maioria de criangas corn mais de 12 meses (que
jd tem todas as imunizag6es) vdo aos centros de sadde apenas se estdo doentes 
e raramente aparecem duas vezes em urn perfodo de tr~s meses (urn crit6rio 
para identificar crescimento fraco). 

Figura 3 

PARTICIPAIAO NA CONTROLE DE CRESCIMFNTO
 
E MALNUTRIIAO DE ACORDO COM A IDADE
 

% BEB.S
 

90 ' 

80 PAXTICIPACAO EM ,--"- i
 
CONTROLE DE CRESC. ". 7 T.f.
 

70 0 

50 -.. L--, 4-,T"..
 

40~.M .ALNUTRIDOS EXCLUI0 
0.DO PROGRAMA ii
 

CRESCIMENTO 
 j ,

NORMALi'0 17"-- 1L-71  .:.. 

20 :/,. 

5 .,-_MALN-TRIDOS I LUIDOS C
 

4 /. 0., PROGRA• OANO 


0 6 224 26 

IDADE POR MESESo :.,
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(3) Problemas burocr.iJs ap6s pr6-selecgo: no ms de Julho na Area
metropolitana de Maputo, das 264 mulheres grvidas e crianas que foram pr6seleccionadas pelos assistentes do SMI como malnutridas, apenas 118 ou44,7% foram encaminhadas aos escrit6rios do GAPVU para selecgo final.Deste ndmero, aproximadamente 97% foram reconfirmadas pelo pessoal do
GAPVU. Nao se sabe quantas, do ndmero que 6 aceite, aparecem
mensalmente para receber dinheiro. Entrevistas corn o GAPVU, corn o 	sistemade satide e os funcionArios municipais, assim como corn as mdes e diversas
observag6es por outros resultaram nas hip6teses seguintes: 

(a) Os nfveis de dinheiro que ganham ndo podem ser verificados pelo
dinamizador do grupo porque as famflias pobres que trabalham em 
sectores "informais" ndo possuem a documentagdo necessdria. 

(b) Os maridos de algumas mulheres que poderiam ser aceites sentem
relutdncia em permitir que as esposas sejam beneficidrias e que a
influencia delas em casa possa aumentar. 

(c) 	 A transfer~ncia de 13.000 Mt/por pessoa pode ndo ser suficiente paracompensar pela perda de tempo, esforgo e custo 	de transporte de
algumas beneficidrias potenciais. Por exemplo, mulheres gr~vidas e 
corn beb6s foram vistas em Machava numa praga sem protecgo
nenhuma e estiveram Aespera durante o dia inteiro para receber atransferencia de dinheiro. Elas tiveram de esperar at a tarde quando
todos os grupos desamparados de posigo "superior" (centenas dehomens e mulheres idosos e invAlidos) receberam o seu dinheiro, corn 
todo o vagar. 

(d) 	 Mks ser educagdo e corn muitos outros problemas sociais podem n~o 
compreender o procedimento a seguir. 
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IV. MECANISMOS DO MERCADO 

Todas as unidades domiciliares pobres lucrarn com preros mais baixos e mais
 
constantes e com o suprimento de g6neros alimentfcios de confianga no mercado, visto que

todas as famflias dependem do mercado para obter comida. (At6 mesmo as que t~m acesso a
terras produtivas t~m dificuldade em sustentar-se dellas e hl cada vez menos terra disponfvel
na Area metropolitana de Maputo, A&medida que os afectados pela seca se juntam aos 
refugiados da guerra.) 

O mercado 6 o primeiro recurso de seguranga alimentar. Todas as unidades
domiciliares beneficiain-se com a disponibilidade de comida em quantidades suficientes no
mercado livre -- os individuos com poder aquisitivo porque podern comprar comida; e os
indivfdos sem poder aquisitivo porque, quando hi disponibilidade de alimentos no mercado,
hA menos incentivo para desviar os g6neros alimentfcios destinados a emergencias e socorros. 

O esquerna seguinte (Figura 4) indica a estrutura do abastecimento do mercado 
alimentar de Mogambique. 

Figura 4 

ESTRUTURA DO ABASTECLMNOc DE COMIDA EM MOCAMBIQUB 

ABASTECIMENTO] 

PRODUCTION DOMESTICA IMPORTACOES 

IREGULAR 

IMPORTACAO COMERCIAJ 

A ALIMENTAR DE EMERGENCI -J 
 AUAALIMENTAR-

JAJUDA ALIMENTAR COMERCIA 
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Parece haver dois problemas de mercado livre relativos Arede de seguranga alimentar
da Area urbana. 0 primeiro 6 a distorq~o do mercado, inerente no sistema de distribuiggo de
cereais fornecidos por doadores. 0 segundo 6 moagem em grande escala. Investigag6es, arespeito de pregos para grossistas e retalhista, que est~o a ser conduzidas pelo MA/MSU
sugerem que o prego baixissimo de farinha de milho suprida pelo programa de ajuda nfo estA a ser passado ao consumidor. 0 sistema que requer autorizago para comprar o produto
permite, a certo ponto, que os compradores autorizados manipulem o mercado e obtenhamrendas altas. Ndo es, claro como as rendas sdo cobradas, se ao nfvel do consignatArio ou deintermedidrios (comerciantes grossistas, corn licenga). Os motivos existentes para nao se
fomecer a informagdo correcta fazem extremamente dificil descobrir os pregos verdadeiros 
que foram pagos a cada nIvel. Mas os preros pagos por pequenos retalhistas (mulheres quevendem no mercado, sem licenga, e que compraram quaitidades relativamente pequenas pararevender) e por consumidores sdo mais do dobro do prego de venda oficialmente estipulado. 

Mesmo se os alimentos doados fossem vendidos a preqos mais altos com paridade aosimporta,6es, sempre que haja acesso a g6neros alimentfcios sem as restriges actuais, os pregos para o consumidor provavelmente ndo serdo afectados; havendo concorr~ncia

.verdadeira, as rendas devem diminuir em vez de haver um aumento de preqos para os
consumidores. Aldm disso, um prego inicial mais alto teria o efeito de dar mais incentivo A
importagdo comercial. Presentemente, 
o prego baixo dos produtos supridos por doadores adistribuidores abate os pregos do com6rcio. 0 risco de importar comercialmente e de ter de
abaixar os pregos 
-- ao chegar um navio corn g6neros alimentfcios de um doador -- 6 grande
demais. 0 ideal seria que o auxflio de doadores ajudaria a apoiar um mercado competitivo

que mantem estabilidade de pregos e encoraja importagdo comercial e produgo interna.
Desde que a ajuda alimentar seja de alta qualidade para o consumidor, subsfdios ndo sdo
 
aconsel~hveis.
 

Importago comercial tanb6m deveria ter o efeito de estabilizagao do mercado. (0
aumento da capacidade dos armazens, resultante da construgdo actual em Matola, tamb6m
serA vantajoso.) Actualmente, 
os pregos de cereais dependem directamente da chegada de
navios cargueiros dos doadores, os quais causam flutuag6es enormes de pregos. Isto 6 um
grande problema para os consumidores que nunca sabem quanto dinheiro ser necessrio de
dia para dia para comprar comida. A situagao tamb6m ndo 6 ficil para os pequenosretalhistas que correm o grande risco de perder dinheiro ao comprar produtos para vender
logo antes da chegada de um navio cargueiro. Os estudos do MA/MSU sugerern que os 
pequenos comerciantes funcionam com margens de lucro extremamente baixas e todos
aqueles que tinham mercadorias quando o navio da Comunidade Econ6mica Europeia (EEC)
chegou, em Julho de 1992, tiveram grandes perdas. Intermediios sdo pagos
antecipadamente e n5o correm esse risco. 2 

20 prego baixo de oferta tambim, sem ddvida, abate o incentivo do produtorca locais. Contudo, actualnenc, a dnica rogilo corn um excesso
do produgio 6 a do nordosto oxtremo do pals e muito provavelmonte, considerando o Gusto do transporte o os ruscom, noo scria do esporar quo
fosse economieoamente viivel vender cm Maputo os alimentos IAproduzidos. 
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0 segundo problema 6 o de moagem. Actualmente, distribui-se cereal do doador acomerciantes por grossista, moinhos modernos (CIM em Maputo, Mobeira em Beira) eAPROC, unia cooperativa de 135 pequenos moleiros. Isto significa que o cereal doado 6
vendido no mercado (1) em forma de farinha de milho de alta qualidade, preparada por
moinhos comerciais e com 85% de extracgdo de farinha; (2) como cereal integral para sermofdo pelo m6todo preferido; e (3) na forma de farinha, com extrac4do de 99%, pelos
pequenos moleiros. A medida que hd mais fontes comerciais, inclusive de fomecimento de 
arroz e de farinha de trigo al6m de milho, poderia ser aconselhivel que os doadores
encaminh~ssem uma maior parte de milho para o sector pequeno de moagem, o qual produz 
a farinha de qualidade inferior, com 99% de extracgdo. 

Informagdo obtida sobre pregos, atrav6s do projecto do MA/MSU, indica que os pregos de qualidades diferentes de farinha de milho se aproxiriam bastante, embora a farinha
integral seja em geral mais baraia do que milho que ndo foi mofdo ou farinha mais refinada
(Os resultados do estudo DSA/Cornell deverdo fornecer mais informagdo sobre a forma de consumo para tipos diferentes de farinha de milho e cereais). Se a farinha integral 6 de facto 
uma comida inferior, aumentando a oferta seria um modo eficaz de focalizar as pessoas
necessitadas corn uma transferdncia, especialmente se tamb6m houver outros g6neros
alimentfcios mais caros para consumidores corn mais posses3. A16m disso, o avigoramento
do sector de moagem em baixa escala ofereceria oportunidades de com6rcio, em baixa
escala, e empregos. APROC, a cooperativa dos pequenos moleiros, tem fomecido acesso de
cereal doado aos membros; outro grupo focalizado 6 o de mulheres. Toda a intervengo que
possa aumentar concorr~ncia no mercado e que produza empregos (a um custo relativamente
baixo) 6 desejtvel, visto que o custo aos doadores ndo 6 rnais do que se eles fornecessem o 
cereal aos maiores moinhos. 

10s dados do DSA/ComeU indicam quo milho 6 considerado um produto inferior, e quo arroz a trigo lDoconsiderados produtos nonnais(tem Um consumo mais alto nos quinto mais altos). Por eisa razio, milho 6 o cereal melhor para focalizaglo automntica. 
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V. OBRAS DE UTIULIDADE PfJBLICA/OPCOES PARA CRIAR EMPREGOS 

A. PROGRAMAS PARA CRIAR RENDIMENTO 

Ter rendimento adequado e de confiana 6 a chave de segurana alimentar do lar.
Embora as transferencias de dinheiro ou recursos sejam necessrios para manter os que ndo 
t~m capacidade ffsica para trabalhar, a criaoo de empregos 6 preferfvel para todas as pessoas 
que podem trabalhar visto que emprego: 

* evita que se fique dependente; 
* pode aumentar a aptiddo do indivfduo;
* pode ser focalizado automaticamente (no sentido de que os que decidem 

participar sdo os indivfduos que ndo tem melhor uso para o seu tempo
disponfvei). 

Tres modos diferentes para aumentar a capacidade da unidade domiciliar de ganhar

dinheiro sdo:
 

(1) obras de utilidade pdblica pagas a dinheiro de contado;
(2) obras piblicas de utilidade publica pagas com g6neros alimenticios; e 
(3) o desenvolviniento de pequenas empresas. 

Obras de utilidade ptiblica, pagas corn comida em vez de dinheiro, envolvem a
implementagdo de projectos de mo-de-obra intensa e que podern incluir a construgdo e
conserto de estradas, ediffcios, sistemas de abastecimento de Agua, latrinas, e outras obras de
utilidade pdblica. Oferece-se trabalho diariamente, a um salrio que seja suficierntemente 
baixo para ndo competir com empregos do sector privado. 

Tem havido pouca experiencia na Africa relativa a empregos de utilidade ptlblica mastais projectos t~m tido 6xito na india e na Am6rica Latina. A pouca experi6ncia africana que
tern havidc tern sido mais de comida-por-trabalho do que de dinheiro, e tern sido mais rural eagrfcola do que urbana. A atraco de trabalhos de utilidade ptlblica, contudo, 6 grande,
especialmente em Maputo onde tern havido imensa necessidade de construlo da infra
estrutura, tanto para melhorar o acesso dos subtirbios aos mercados e empregos do centro
assim como tamb6m para melhorar os servigos de saneamento ptiblico. Devido ao grandentimero de novos migrantes, 6 necessrio construir mais ediffcios, tais como escolas e centros
de satlde. A grande participagdo de trabalhadores em empregos que pagam muito pouco
(corno em neg6cios pequenos, documentados em estudos periurbanos recentes) indica a
grande necessidade de empregos que paguem o suficiente. 

Em Mogambique, o conceito de pagamento de trabalho corn g6neros alimentfcies ndo
6 novo. Contudo, este mecanismo de remunera§o ndo tem sido em geral adoptado em Areas
urbanas -- foi introduzido para distribuir g6neros alimenticios em greas rurais afectadas, onde 
a economia de dinheiro praticamente desapareceu devido Afalta de produtos de consurno nas 
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lojas das Areas rurais. 

A experi~ncia das Areas rurais tern sido especialmente com ONGs estrangeiras, asquais tem a capacidade de distribuir g6neros alimentfcios s zonas afectadas sem grande
dificuldade. Por6m, o Governo ndo tem usado este mecanismo, visto os problemas de

distribuigo ainda estarem para ser resolvidos.
 

No contexto das Areas rurais, o pagamento de trabalho corn produtos alimentares temsido bastante vantajoso, devido Afalta ou pouco uso de uma economia baseada em dinheiro.Contudo, em Areas urbanas onde 6 fiiil achar qualquer produto, tamb6m se pode considerar 
a ideia de substituir dinheiro por comida. 

Trabalhos de utilidade ptlblica, especialmente no caso de pagamento de trabalho com
comida, podem sobrecarregar as fungies administrativas e gerenciais. t necessArio
identificar, planear e dirigir os projectos. (Tamb6m pode haver necessidade de simplificA-los
se o objective for criar empregos.) Ef essencial obter a cooperagdo do Conselho Executivo dacidade de Maputo para implementar esta ideia, visto o Conse!ho ter de aprovar quaisquerprojectos realizados na cidade. Enquanto os trabalhadores (que Sao os beneficiArios do 
programa do ponto de vista da rede de seguranga alimentar) receberiarn o saldrio mfnimo emtais programas (para haver focalizago automdtica e evitar competigo com o sector privado ver a informaoo a seguir a este respeito), gerentes, tamb6m chamados engenheiros, devem 
ser pagos salrios competitivos e quaisquer artigos necessAios tim de ser comprados no
mercado. Assim, 
o custo, em relago ao valor do beneffcio aos operrios sem treino pode ser 
alto. 

Obras de utilidade pdblica tamb6m requerem, naturalmente, a adigdo constante defundos. Neste respeito, sdo diferentes de pequenos neg6cios, os quais, essencialmente,
 
mantem os beneficiArios.
 

Devido ao tempo necessAflo para fazer pianos e desenvolver o projecto, a
imnplementagdo provavelmente serd lenta a princfpio. Urma vez que o sistema esteja a operar,a expansao de cobertura para outras Areas deverd ser mais iApida. Devido t falta de pessoal
com treino e experidncia, as obras de utilidade piblica deverdo provavelmente serimplementadas por uma combinagdo de ONGs locais e intemacionais, corn forte componente
de treino para o pessoal da localidade. 0 elemento de treino, que 6 parte de uma estratdgia
de desenvolvimento a longo prazo, requer verdadeira dedicago e pode abrandar a marcha do 
processo. 

De acordo com o piano estrutural de logfstica, obras de utilidade piblica podem
consistir de interveng6es corn efeito rApido, em vez de vagaroso, e ser amplas. Foi essa aexperiencia em Bolivia e Honduras corn o FIS (Fundo de Investimentos Sociais) corn o apoiodo Banco Mundial. Por outro lado, conclui-se (em Col6mbia, por exemplo) que dinheiro portrabalho tern um custo mais baixo do que comida per trabalho, ndo s6 em termos absolutos como tamb6in em termos de cobertura por beneficidrio. De modo geral, empregos de obras 
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de utilidade pdblca ndo t~m de ser complexos ou custosos de administrar. 

B. 	 DINHEIRO- E COMIDA-POR-TRABALHO EM CENTROS URBANOS 

0 conceito de fomecer dinheiro/comida-por-trabalho em centros urbanos 6 paraproporcionar oportunidades a todos aqueles que se encontram num estado de necessidade 
cr6nica, e muitas vezes sem emprego, para receberem remuneragdo suficientemente alta paraos seus requerimentos alimentares, em troca do trabalho que fazem. Considerando-se ogrande desemprego em centros urbanos, 6 necessrio pensar bern sobre o melhor modo de
oferecer oportunidades de trabalho e quais os mecanismos que devem 
ser iniciados para
implementar ou dirigir tal sistema. Os problemas seguintes deverio ser considerados:
 

(1) 	 0 tipo de trabalho oferecido deve ser o que requer a mfnima direcgo t&cnica 
ou capacidade de implemeata.do. 

(2) 	 0 trabalho deve complementar esquemas existentes de emprego do govemo.
Em outras palavras, ndo devem competir corn programas governamentais
existentes, tirando o emprego de pessoas presentemente empregadas. 

(3) 	 Dever-se-do implementar mecanismos para financiar tais esquernas. Uma 
possibilidade seria usar fundos de contrapartida derivados da venda de g~neros
alimenticios doados. 

(4) 	 0 esquema deve ser altemado por diversas zonas geogrdficas para assegurar
beneficios mdximos s diversas populag6es. 

Ao considerar estes quatro pontos, sugere-se que os melhores esquemas s~o os querequerem mdo-de obra intensa e que tem o objectivo de melhorar a infra-estrutura urbana e 
que provavelmente podem ser dirigidos atrav6s das organizagies existentes a nfvel de 
conselho municipal. Segue-se uma lista de sugestfes: 

(1) Limpeza das praias em Maputo e em certos subtirbios. 0 uso dirio de mao
de-obra permitiria que os servigos municipais concentrAssem os seus recursos 
em outras dreas. Al6m disso, sabemos que os servigos de recolhimento de lixo 
nos subiirbios sao insuficientes. A maioria das famflias enterram o seu propio 
lixo. 

(2) 	 Plantago de drvores para combater a erosdo ao longo da costa. 

(3) Construgdo de latrinas de poga: um servigo que poderia complementar o 
projecto "Latrinas Melhoradas". 

(4) 	 Estabelecer parques de recreio para criangas usando material que ndo tern
utilidade, como pneus velhos, pedagos de metal e blocos. Os parques poderiam 
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ser situados nos subiirbios, onde hA trabalhadores disponfveis, de modo a 
hayer a maior participaoo comunitria possivel. 

Todas estas sugest6es requerem muita mdo-de-obra e podem complementar serviqos
municipais existentes, envolver a comunidade e requerer investimentos mfnimos para
organizago e direccdo dos projectos. 

Os esquemas de trabalho poderiam ser organizados do seguinte modo: 

(1) 	 Antincios de radio dando informago sobie trabalho para uma "brigada" por 
urn certo ntimero de diaq num dos subdirbios. A16m destes andncios, divulgar
se-ia a informago directamente no subtirbio em questdo. 

(2) 	 Os trabalhadores teriam de se registar todos os dias para trabalhar no projecto.
Como a maioria dos trabalhadores viria da Area onde o trabalho seria feito,
ndo haveria necessidade de transporte. 

(3) 	 A brigada seria destinada h 6rea de trabalho e seria paga ao fim do dia. Todos 
os trabalhadores teriam de se registar de novo no dia seguinte. 

O prograna poderia ser administrado atrav6s do departamento de servigos urbanos do
conselho municipal. Solicitar-se-ia auxflio de ONGs nacionais e estrangeiros, havendo um
 
veiculo Adisposigo para coordenago geral do prograrna.
 

O pagamento de trabalho seria de comida ou dinheiro. A vantagem de comida 6 haver
praticamente certeza de que a comida serd consumida. Contudo, a distribuigdo dina de
comida, diagamos a 200 trabalhadores, 6 uma tarefa bastante dificil do ponto de vista de
logfstica. Por exemplo, qual dever, ser o tipo de comida (milho, 6leo, feijdo, artlcar)
fornecido? Se o trabalhador receber milho por uma semana, talvez queira 6leo ou feijdo a
pr6xima vez. Se o programa procurar distribuir alguns ou todos estes g6neros alimenticios,
haverd dificuldades de controle. 

No contexto de Areas urbanas, e considerando que todos os produtos sdo fAceis deobter no mercado, remunerago com dinheiro 6 provavelmente mais simples e mais fdcil de
controlar. Os pagamentos seriam baseados no sal~do mfmo mensal dividido pelo numero
de dias de trabalho (isto 6, 58.000 MT/22,5 dias = 2.578 MIT). .46m do salhio, poderia
haver uma pequena refeiqo de pdo e chd ao meio dia. 

Este esquema requer muito poucos servigos administrativos adicionais, 6 fAiil de
controlar e pode ser implementado em dois ou trfs subtirbios simultqneamente. 

Para projectar o esquema com o Minist6fio do Com6rcio, Seguranria Alimentar e
Servigos Urbanos, 6 prov~vel que se requeira assistncia tcnica, mas esta ndo deverA ser 
necessAria no processo de implementago. 
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C. DINHEIRO OU COMIDA POR TRABALHO
 

Hd argumentos fortes a favor de empregos pdiblicos pagos a dinheiro contado em vezde comida. Err.primeiro lugar, o manejo fisico de dinheiro 6 mais fdcil e tambdm maisbarato, embora existam motivos 6bvios para desvi-lo. Em segundo lugar, corn dinheiro, asunidades domiciliares tem flexibilidade minxima para comprar o que mais necessitam. Comoas famflias necessitadas gastam mais de 70% do seu orgamento em comida, a probabilidade 6que a maior parte do dinheiro recebido iria, de qualquer modo, ser gasto em comida. 0aumento do poder aquisitivo das famflias necessitadas dar, maior vigor aormerado, ao passoque pagamento corn comida estabelece um sistema paralelo de distribuigo e poderA reduzir 
os incentivos para retalhistas de g6neros alimentfcios. 

Contudo, diversas pessoas em Mogambique, com experiencia de muitos anos,exprimem argumentos a favor de comida por trabaiho. Um argumento 6 que comida por
trabalho constitui focalizago automtica, embora se possa dizer o mesmo a respeito de
 empregos de saldrio mfniimo. Ndo 6 provdvel que se trabalhe para receber g6neros
alimentfcios, se ndo se estiver realmente necessitado, de acordo com a informaqo que nosfoi dada. Al6m disso, pode ndo sr vantajoso dar mais flexibilidade de escolha Aunidade
domiciliar para que esta compre o que quer, visto poder haver interesses contirdos, 
no modode gastar o dinheiro. t natural que os saldrios recebidos em forma de comida tenham maiorprobabilidade de ser consumidos como comida, devido aos custos da transaccgo -- deconverter a comida em dinheiro - e tamb6m porque em geral a comida 6 considerada aresponsabilidade das mulheres enquanto que 6 provdvel que dinheiro seja controlado peloshomens. (Muitos, mas nao todos, dos estudos sobre o modo como se destinam as despesas dolar, sugerem que as muiheres dio uma prioridade mais alta ao consumo de comida do que oshomens, visto elas estarem em geral encarregladas da alimentago das famflias.) 

Outra vantagem possfvel, de pagar om comida, 6 que, no caso das famflias
necessitadas elas sdo focalizadas automatic2mente e, ao mesmo tempo, este esquema permite
um nivel mais alto de beneficfos do que o s1Ario minimo (mas sem atrair outros empregados

que jd estdo a trabalhar). Vdrios eztados indicaram (como, por exemplo, 
o Boletim deNutrigo do MS e os relat6rios de Reginald Green do SDA) que o salrio mfnimo de 42.000
meticais por mes, actualmente, ndo 6 suficiente 
-- nem sequer para a alimentago minima deduas pessoas. Contudo, seria dificil justificar-se o estabelecimento de um programa de obrasde utilidade ptiblica como "rede de seguranga" a um saldrio mais alto dn que recebem ostrabahadores do sector regular. 0 valor real do salio pago corn comida, flea um tantodisfargado (por exemplo, psicologicamente d,-se menos valor a comida por ndo hayer opoder de escolha) e pode ser que se aceite melhor o pago com comida, do ponto de vistapolitico, como modo de proporcionar saldrios, no sector de obras de utilidade piblica, que
permitam nfveis mfnimos de alimentaqo. 

E possfvel que mesmo no caso de fanflias verdadeiramente necessitadas, a oferta depagamento a dinheiro atraird trabalhadores diferentes (por exemplo, as mulheres em comparago corn os homens). Com a informago que temos presentemente, n~o 6 possfvel 
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saber exatamente que m6todo funcionaria melhor. Pode ser possfvel estabelecer e seguirprojectos experimentais baseados em dinheiro-por-trabalho e comida-por-trabalho e avaliar osbeneffcios de ambos. Contudo, havendo apenas uma 
escolha, pode ser preferfvel utilizar osistema de dinheiro-por-trabalho devido ao custo mais baixo de administragfo e facilidade 
logfstica. 

D. OBRAS DE UTILIDADE PfJBLICA EM COMPARACAO COM
DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS 

HA diversas ONGs corn experiencia de comegar uma variedade de pequenas empresas.Isto inclui a provisdo de treino e capital a cr6dito para financiar pequenos neg6cios corn aexpectativa de que mais tarde se poderemrnmanter s6zinhos. Projectos deste tipo incluem acriago de galinhas e porcos, hortas (mais dificil hoje cm dia devido Afalta de terras),carpintaria, preparagdo de comida (pdo, bolos, comida para vender na rua), olarias,fabricagdo de tijolos. A vantagem de desenvolver pequenas empresas 6 que elas podem
chegar ao ponto de se poderem manter e at6 expandir, com a passagem do tempo. Espera-se
que as pessoas que receberem este tipo de assist~ncia serao capazes de se manter, em 
um
nfvel acima de pobreza, com o seu trabalho e sem ajuda exterior continuada. 

O custo de desenvolvimento de pequenas empresas 6 principalmente o custo defornecer instrutores, administradores e materiais. 0 cr6dito de capital recebido deve serrotado, de modo que os beneficidrios iniciais o paguem de volta. 

O desenvolvimento de pequenas empresas 6 uma intervengdo vagarosa, e em pequenaescala, que requer um esforgo intenso organizacional, provavelmente mais ainda do queobras de utilidade ptiblica, devido Anecessidade de muita interaccdo com grupos pequenos.Esta 6 ura intervengo que se poderd manter sem ajuda extema no futuro mas que ndo sepode considerar uma rede de seguranga a curto prazo. Devido h sua natureza, um 9rogramade desenvolvimento de pequenas empresas ser,, forgosamente, pequeno. Contudo, aexperincia em outros pafses indica que a disponibilidade de cr~dito e desenvolvimento depequenas empresas podem chegar a expandir ao ponto de ter um efeito significante sobre 
rendimento. 
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VI. TRANSFERfNCIA DE CUP(ES DE DINHEIRO 

A. 0 PROGRAMA DE TRANSFERtNCIA DE RENDIMENTO DO GAPVU 

Em 1990, o estudo da Universidade Cornell (por Alderman e outros, 1990)recomendou uma reorientago do sistema de racionamento e subsfdio de comida do NSA paraum esquema de Selos de Milho4 . Embora a orientagdo logfstica tenha sido bern concebida
quanto aos principais pontos administradvos, houve, no entanto, 
certos problemas devido aofacto dos selos terem denominaq6es em meticais5 em vez de quilos. Os dois problemas
principais sao: 

(1) A probabilidade de se criar um mercado paralelo para os selos, reduzindo o
beneficio projectado para os beneficilrios; e 

(2) A impossibilidade de conseguir um mecanismo fluido de redengo de selos,
visto o seu valor variar de acordo com a flutuago do prego de urn quilo de 
milho. 

Por estas raz~es, a proposta nunca chegou a ser implementada pelo Governo deMogambiqe. Em vez disso, um programa de transfer~ncia de dinheiro, o Programa deRacionamento de Comida e Sul sfdio do GAPVU foi iniciado ao final de 1990, e comegoupor se dirigir aos mesmos objectivos, da ideia de selos de milho. (Schubert, 1991, 1992.)Actualnente, o GAPVU 6 uma das principals opg6es que este documento toma em
considerao, 
como parte da rede urbana de seguranga para Maputo e Beira. 

C Sistema de Transfer~ncia de Cup6es de Dinheiro tenta combinar as melhores
caracterfsticas de ambos (o GAPVU e a proposta de Selos de Milho) de tal modo que o
resultado 6 urn esquem- de transfer~ncia de dinheiro relacionado a corida. Como outros
estudos jd foram feitos sobre os primeiros anos do GAPVU (Schubert, 1991, 1992), 
a nossaequipe ndo repetirA essas investigag6es. Basta dizer que o GAPVU est, a procurar alcangartantas unidades domiciliares necessitadas quanto possfvel e aumentar o poder aquisitivo delasde modo a ergu6-las acima do nfvel de pobreza extrema. Caicula-se que aproximadamente
70% da transfer~ncia de rendimento 6 gasta em comida e at6 10% em combustfvel e
materiais para preparar e cozinhar comida (Schubert, 1991). 

Em Agosto de 1992, o GAPVU abrangia aproximadamente 14.000 unidadesdomiciliares em cidades de Mozambique e projecta-se um aumento para 24.000 emDezembro de 1992. Um grande problema causado por este crescimento rApido 6 aorganizaqgo administratriva ineficaz do GAPVU. Assistjncia t6cnica C-muito necessdria a 

'Isto 6, o uso de solos parn porocs racionadas do maiho pelo NSA liberando simulineamente o prego e controlos de diatribuigio do todos os meruadox de cereais. 

'0 ob ulo principal I propoata dc selos 6que ocria eliminada a fungio da EACM a do GOAM na distribuiglo fisica da comida. 0 Governode Mogambique promeeu a eliminagio do sistema a partir de Janeiro de 1993, mas a resist~ncia i 'stitucional provavelnente continuarg. 
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este respeito. 

A equipe discutiu em detalhe a possibilidade de que o GAPVU considerasse a 
possibilidade de usar um updo de dinheiro como tem sido feito com xito em outros pafses. 
Um cupdo com valor em meticais poderia ter as vantagens seguintes: 

* alcancar os benefici rios mais rapidarnente; 
* abranger mais pessoas; 
* melhor estrutura logfstica; 
* maior aumento de consumo alimentar; e 
* vantagem polftica, visto comida dar maior aceitabilidade a uma transferencia. 

N.o houve consenso entre os especialistas em Mogambique sobre estas vantagens possfveis. 
Contudo, houve o sentimento de que uma das maiores vantagens de cup6es 6 a de hayer
probabilidade um tanto maior de que os cupfes serdo usados para obter comida. 

O Banco Central tern uma fungo decisiva para a implementagdo do sistema de cup6es
de dinheiro. 0 Banco procura evitar qualquer tipo de pressdo inflaciondria na economia, mas 
o efeito inflacionirio depende da fonte de financiamento usado para o programa. Se se 
procurar monetizar a ajuda comercial de comida, como seria preferivel, hd duas raz6es 
porque o efeito inflacionrio seria insignificante. Em primeiro lugar, os fundos jd se 
encontram no mercado (ndo sdo o resultado de nova emissdo de dinheiro) e, em segundo
lugar, a oferta de comida aumenta em valor igual Aajuda de comida. 

Sugeriu-se uma ideia, a qual foi aceite por virios funciondrios mogambicanos a alto 
nfvel, de experimentar o piano do Sistema de Transfer~ncia de Cup6es de Dinheiro, por meio 
de uma implementago por um perfodo de seis meses a um ano, ap6s a qual seria feita ura 
avaliagdo administrativa e operacional do desempenho deste projecto experimental. 0 Anexo 
I tem que ver com esse projecto proposto, usando os mesmos crit6rios aplicados s outras 
opq6es. 
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VII. 	 CONCLUSC)ES E RECOMENDACOES 

CONCLUS(3ES
 

A equipe Pragma concluiu que os doadores intemacionais devem continuar o seu
apoio do Governo de Morambique relativo Ainsegurana alimentar dos necessitados em Areasurbanas, com polftica e programas de rede de seguranga focalizados. A populagdo da Areametropolitana de Maputo aumentou para mais de 1.500.000 de haitantes recentemente,devido 	Aseca. Aproximadamente metade desse ntimero pode estar em situago deinsegurana alimentar, cr6nica ou transit6ria, enquanto que outros sdo membros de famfliasvivendo Amargem (afectados, migrantes recentes, indivfduos muito pobres, etc.) 

A informago preliminar do estudo DSA/Comel de Maputo-Matola demonstra que amaior parte das famflias das Areas em redor dos sectores urbanos ("Areas peri-urbanas")trabalham em geral longas horas, especialmente no sector "informal" de trabalho. Andtisesmais detalhadas destes dados ser-o dirigidas Aquestdo de adequago cal6rica da alimentagoe dos custos destas longas horas. Contudo, embora essas famflas ndo estejam a morrer defome, a privagdo cr6nica est, a causar a baixa altura para a idade ("stunting") a um nfvelmoderado a severo em 30% das criangas corn menos de seis anos de idade -- pelo que sesabe, a proporgdo mais alta das capitais africanas. A16m disso, a preponderencia de pesobaixo para a altura ("wasting") (subnutrigdo aguda), baseada em estudos comparados erepresentativos de lares, aumentou na Area metropolitana de Maputo de 2,9% em 1988 para6,5% em 1992, e foi para 9% na quinta parte da populago mais pobre. Peso baixo para aaltura ("wasting") pode ser ainda mais severo em Areas rurais com deslocados recentes. Estealto nfvel de pfivago humana 6mau sinai para o desenvolvimento de recursos humanos a
m6dio e longo prazo em Mogambique. 

Os grupos-alvo principals na Area metropolitana de Maputo e nas Areas urbanas eperiurbanas de Beira foram identificados (ver abaixo) e emparelhados com op6es de rede de seguranga e critdrios de escolha (ver a Tabela 3): 

(1) Mdes e criancinhas gravemente malnutridas em unidades domidiliares com 
inseguranqa alimentar; 

(2) Homens e mulheres que n~o podem trabalhar (invAlidos); 

(3) 	 Pessas idosas morando s6zinhas; 

(4) 	 Homens e mulheres que n~o estdo empregados ou cujo emprego n~o 6 
suficiente; 

(5) 	 Afectados e recdm-chegados. 
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Tabela 3
 

IDADE DE CRIANCINHAS CUJO CRESCIMENTO ESTA EM PERiGO
 

CRIAN(CAS COM CARTOES DE CRESCIMENTO*, DA
 
AREA METROPOLITANA DE MAPUTO, 1991-92
 

IDADE (em meses) (N) % 
0-2 12 4,4 
3-5 54 19,7 
6-8 46 16,8 
9-11 63 23,0 
12- 14 51 18,6 
15-17 48 17,5 

TOTAL 274 100,0 

* Aproximadamente 90% do grupo corn menos de 5 anos de idade tem cart6es de 
crescimento. 

Fonte: dados preliminares, Sahn e outros, DSAICorneUl - conjunto de dados, 1991-92 

Dos cinco grupos-alvo, os primeiros tr s podem ser alcanqados corn transfer~nciasmonetrias; o quarto e quinto podem ser alcangados atravds de esquemas para criar empregoem Areas urbanas. Todos cinco tambdm beneficiarao corn a disponibilidade de cereais bsicosmais baratos, fomecidos por meio de ajuda alimentar comercial, auto-focalizada,movimentada pelos mecanismos de competigo do mercado. Os primeiros tr6s grupos jAforam identificados sob o GAPVU e os tiltimos dois atrav6s de escolha pr6pria. 

Sugerimos aqui que a eficAcia de identificago do grupo-alvo, matemal-infantil,poderia ser melhorado, e que DPCCN, coin a assist6ncia de ONGs, como CARE, VisgoMundial (World Vision), Satide de Famflias Intemacional (Family Health International),Fundo de Socorro a Criangas (Save the Children Fund) poderia dirigir-se Apopulagdo adultamais jovem, a qual 6 menos provdvel que volte ao lugar donde veio. 

Identificaram-se os tr s mecanismos de escolha viAvel e estes mecanismos foran
emparelhados corn programas apropriados. 
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(1) Antropomdtrico -- atrav6s do grande alcance do sistema de sailde pr6-natal,
partos, e de verificagdo do crescimento de criancinhas; 

(2) Focalizago Awtomfticz -- principalmente o fomecimento constante de milho
barato e paga baixa de dinheiro-por-trabalho; 

(3) Grupos Comunitrios -- Chefes de Quarteirio, Grupo Dinamizador e 
agrupamentos tradicionais de assistencia (por exemplo, Xitikis). 

PROJECTANDO UM PLANO DE ACCAO 

Ao projectar-se um piano de acto, a primeira etapa 6 a de determinar a ordem dasprioridades, do ponto de vista t6cnico, para as vrias opqcs. A Figura 5 6 um registo deprioridades e selecg6es entre as quatro opg5es de programas de rede de seguranqa: 

(1) Transfer~ncia de rendimento a dinheiro contado (Cash Income Transfer - CIF)(2) Transferencia de cup6es monetrios (Cash Coupon Transfer - CCT)
(3) Dinheiro por trabalho (Cash for Work - CFW)
(4) Actividade que produzem rendimento (Income Generating Activities - IGA) 

Corn a folha de registo, pode-se pr em ordem cada opcdo ou programna, de acordo com oscritdrios de selecoio. Os critdrios de selecgo e os valores dos crit6rios de selecqgo estdo nasprimeiras duas colunas da tabela. As quatro iiltimas colunas representam as quatro escolhasde programa. 0 objectivo deste exercfcio 6 o c,1culo do valor priorit/rio para cada opgdo,multiplicando o valor de cada crit6rio pela classificagdo dada a cada opgao, assim permitindoque as opq6es fiquem em ordem, de acordo corn a prefer6ncia. 

Validaco Destas p no Campo 

Embora a equipe tenha tido um perfodo de tempo limitado, foi posfvel seguir-se urnprocedimento de avaliago e de entrevistas com indivfduos-chave corn o prop6sito de validarrapidamente duas das opg5es no campo. Entrou-se em contacto com decisores importantes,directores de programas, indivfduos envolvidos no com6rcio e no mercado, doadores,funcionrios do govemo e beneficidios para obter as suas opiniies. As opq6es a que foi dadaprefer~ncia, de acordo com a informag~o obtida e interpretada pela equipe multinacional dePragma, foram a transferencia de rendimento, seguida pela criagdo de empregos pagos adinheiro (dinhero-por-trabalho). Pressup6e-se que mecanismos de mercado seriam o contexto
aplicvel Aoperagdo de ambas as opqbes. 
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Figura 5
 
Registo para Selecr~o e Priorizago de Quatro Opoes


de Programa de Rede de Protecdo
 

CRIT1mRIOS DE AVALIACAO VALOR NOTA DE AVALIACAO 

CIT CCT CF IGA 

Facilidade de implementar 10 
Facilidade de administrar/dirigir 10 
Facilidade de projectar 8 

Custo Razodvel/Finangas 8 
Estruturas de selecrfo 8 
Efeito previsto 6 

Relago a outros programas do Govemo de 5 
Mozambique 

TOTAL 

-Classiflecdo 
CIF - Transferencia de rendimento Favor~vel 5 
a dinheiro contado 
CCT - Transferencia de cup6es M&Iia 4 
monetrios 
CFW - Dinheiro por trabalho Incerta 3 
IGA - Actividades que produzem Baixa 2 
rendimento 

Muito Baixa 
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RECOMENDAIOES 

Aconselha-se que o Govemo de Mogambique e as ag~ncias doadoras que estdo
cooperando, considerem 
uma variedade de m6todos de rede de seguranga, em vez decontroles de prero/distribuigo do NSA. Uma entidade central, tal como a Unidade dePolftica de Segurana Alimentar da Comissdo Nacional de Planeamento (CNP) 6, poderiaresponsabilizar-se por escolher as opr6es e realizar quaisquer outros estudos e projectos
experimentais que se possa julgar necessdrios. 

Estas oN6es podem ser classificadas sob duas categorias gerais: (1) A criagdo de
emprego/trabalho de utilidade ptiblica; e (2) Transfer6ncias de rendimento. Estas opg6es sao
baseadas no mercado livre, o qual fornece a garantia de primeiro recurso de scguranqa
alimentar. 

A. Mecanismos de Mercado 

Esta discussdo sugere algumas alterag6es de polftica, as quais melhorariam a fungio
do mercado como "rede de seguranga", abaixando e estabilizando prcos, aumentando a
oferta de comida de qualidade inferior (isto 6, com uma flexibilidade negativa de demanda) e
o possfvel aumento de emprego criado pelo sector "informal" de moinhos e outros servigos
 
que t~m o apoio do mercado.
 

(1) Reduzir tanto quanto possfvel as barreiras que podem obstruir a compra de 
cereais importados, especialmente os fomecidos pela ajuda alimentar.
Certificar-se de que os pequenos comerciantes e moleiros podem comprar o 
cereal. 

(2) Elevar o prego de oferta do cereal doado para se aproximar Aparidade de
importago, e reduzir, ao mesmo tempo, obstdculos ao seu acesso. 

(3) Facilitar o acesso a cereal doado por parte dos pequenos mofnhos que
processam farinha de milho integral. Reduzir os limites ao desenvolvimento do 
sector de pequenos moinhos. 

(4) Facilitar acesso de pequenos grossistas, que estdo em eoncorrncia, ao cereal 
doado, diminuindo o risco de aumento excessivo de pregos. 

Estas recomendag6es podem ser implementadas a baixo custo. 0 aumento do prego deoferta deverA estimular o encaminhamento de fundos de contrapartida, a que o Governo deMogambique tem acesso, para satisfazer as operaq6es actuais e os orqamentos deinvestimento para programas de desenvolvimento e de socorro. A16m disso, a implementaggodeverA ser flcil de realizar. 0 Govemo de Mogambique jd aumentou consideravelmente o 

'Eata nova unidade poderia responsabilizar-se pela pesquisa, planeamento a coordenaglo da polftica do seguranga alimeatar do pafa. 
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nfimero de consignatArios de ajuda alimentar com autorizagdo. Presentemente, com o NSAem declfnio, desapareceu a razo fundamental para limitar a venda pelos consignatdrios aoscompradores com autorizago. Poderd haver alguns problemas administrativos que resultemda reacqdo negativa, de todos que estejam a receber rendas altas, a quaisquer modificaq6esque reduzam esses ganhos. Contudo, como o sistema continuarA a permitir lucros normaLs, eos lucros normais devem ser o suficiente para que o mercado continue a operar, deverd serpossfvel veneer qualquer resist~ncia, pelo menos em Maputo. Assim, a eliminagdo de pregos
fixos torna-se essencial. 

Acesso mais certo a comida a pregos mais constantes dever, ter resultados positivos,de grande alcance, em relago Aiseguranga alimentar de todos os grupos. 

1 diffcil julgar o problema de estabilidade. Qualquer alteragdo do sistema relativa Aentrada de ajuda dos doares pode ser mantida, quando se considera que uma vez que asregras sdo estabelecidas, ndo 6 necessria nenhuma adigo de recursos para que continuemem vigor. Contudo, as nossas sugest6es baseiam-se na suposigo de que a ajuda de comidadoada continuar,. A medida que a necessidade de ajuda alimentar for, como se espera,declinando, tais modificag6es deverdo ter contribuido para o funcionamento mais eficaz dosector do mercado privado de comida, atrav6s do processo de distribuigo de ajuda alimentar,de modo comparAvel ao de distribuigo comercial de comida. Tamb6m terd o efeito dereduzir a falta de incentivo de produgo interna de comida, causada pelo prego baixo decomida fomecida pela ajuda alimentar. 

B. Programas para Criago de Emprego/Rendimento 

1. Programas para criago de empregos: Dinheiro por trabalho comparado 
com comida por trabalho 

Trabalho de utilidade ptiblica, em dinheiro, envolve: a implementago deprojectos de no-de-obra intensa, em pequena escala e de tecnologia simples,os quais podem incluir a construgdo e conserto de estradas, edifcios, sistemasde abastecimento de dgua, limpeza de ruas e praias, latrinas e outros trabalhosde utilidade ptiblca. Oferecem-se empregos didriamente, a um nfvel de pagaque seja suficientemente baixa para ndo competir com empregos do sector 
privado. 

Dependendo do planeamento da estrutura, trabalhos de utilidade ptiblca podemrepresentar uma intervengdo corn urn efeito rApido e de grande alcance. 

Por outro lado, concluiu-se que dinheiro-por-trabalho tem um custo mais baixodo que comida-por-trabalho, nao s6 em termos absolutos como tamb6m no quediz respeito Acobertura ou custo por benefici~do. De facto, vArias ONGsexprimiram interesse em iniciar programas de dinheiro por trabalho nas Areas 
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urbanas, sernelhantes aos que est~o a ser administrados presentemente nas 

Areas rurais. 

2. Programas de Criaoo de Rendimento 

HA vrias ONGs intemacionais em Maputo com experidncia dedesenvolvimento de pequenas empresas de diversos tipos. Isto envolve ofomecimento de treino e de crdlito para obter o capital necessrio paracormear os pequenos neg6cios, os quais se espera a certo ponto estariam aptos 
a se manter por si. 

0 custo de desenvolvimento de pequenas empresas 6 principalmente o custo de
fomecer treino, administradores e materiais. 

Em esquemas bern organizados, o cr~dito deve ser rotado, ou seja, os
beneficiAios da ajuda inicial devem repagar os emprdstimos a um fundo 
rotativo de empr6stimos. 

* 0 desenvolvimento de pequenas empresas 6 lento, em pequena escala,necessitando gestdo intensa, ainda mais do que no caso de trabalho de utilidade
puiblica, devido Anecessidade de interacoo contfnua com grupos pequenos.
Contudo, em outros pafses, experi6neia relacionada indica que esquemas dedesenvolvimento de empresas e de cr6dito podern expandir de modo a ter no
futuro urn efeito importante no rendimento. 

C. Transferencia Focalizada de Dinheiro (GAPVU) 

1. Dinheiro 

A transfer~ncia de dinheiro pelo GAPVU deverd ser avigorada
administrativamente para alcangar mais facilmente indivfduos idosos, invAlidos e outras unidades domiciliares necessitadas e expandir a componente de 
mulheres e criangas. 

Em adigo, poder-se-ia experimentar um projecto envolvendo o sistemade transferencia de cup6es de dinheiro, instituindo mecanismos que
permitiriam o seguinte: 

(a) uma comparag~o do esquema presente do GAPVU com o esquerna de 
cupbes, em termos de logfstica; 

(b) uma comparago entre a efic~cia do custo do GAPVU e do esquema de 
cup6es; e 
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() um comparao do efeito dos dois esquemas no consumo de comida. 
(Recomenda-se um estudo de linha de base.) 

Tamb6m deve haver uma avaliaoo do ponto (c) depois do GAPVU 
adoptar o ramal de distribui,'o do esquema de cup6es. Al6m disso,
deve-se analisar a necessidazL' do uso de crit6rios antropom6tricos de 
selecq~o. 

2. 	 Focalizago Alimentar e Selecgdo 

Opq6es para o aperfeigoamento t~cnico dos crit6rios de escolha e de realizar 
melhores resultados de selecgo burocrtica deverdo incluir: 

(a) 	 0 aumento da proporgo de mulheres gr~vidas mal nutridas 
identificadas eprd-seleccionadas por meio de uma modificagdo dos
crit,6rios: rnarcar o limiar de aumento de peso a menos de 1000 gramas
por ms; escolher um indicador mais relacionado Apobreza do lar 
(fndice do peso corporal - "BMI"); rejeitar os crit6rios de anemia como 
pouco 	pr ticos, administrativamente. 

(b) 	 Seleccionar mulheres e criangas mal nutridas por meio de um tinico 
indicador mais eficaz - peso ao nascimento -- abaixo de 2 quilos
(excepto no caso de beb6s prematuros) como limiar. Em Maputo h 
90% de cobertura de informaqgo relativa a partos em hospitais e 
centros de maternidade. 

(c) Seleccionar criangas de peso baixo para a altura ("wasting") nas 
enfermarias de pediatria dos trds hospitais maiores, onde hd enfermeiras 
especializadas em reabilitagdo alimentar. 

(d) 	 Usar uma combinago de peso baixo para a idade (abaixo de 30 
percentual) e a perda de peso (isto 6, falta de crescimento normal) 
como os crit6rios de pr6-seleccdo, de modo que n~o seja necessrio que 
as enfermeiras tomem medidas, mais diffceis, da altura. 

Um dos assuntos principais em discuss~es corn o MS 6 a capacidade do sector desatide 	de aumentar ou melhorar a SMI para acomodar os procedimentos de focalizago do
GAPVU. I- diversas vantagens para tal, mas o MS teria de receber recursos adicionais e
apoio do GAPVU. Assim, o programa do GAPVU poderia ser avigorado atrav6s de melhor 
apoio e coordenago corn o MS, inclusive: 

(1) 	 A ligago do suplemento de rendimento Aeducagdo de nutrigo e demonstrago
de comidas, fornecida na clfnica semanal de atengdo especial a criangas mal
nutridas. A eficdcia da transfer ncia de rendimento seria melhorada, o que 
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poderia superar muita da resist~ncia dos funciondrios dos servigos de satide do 
Governo a uma transferencia de dinheiro que, eles pensam, poderia ser mal 
gasto. 

(2) 	 A adopgdo de crit6rios de selecc~o, que se concc -.da serem necessrios e 
suficientes para adrnissao pela SMI ao GAPVU f. a simplificago dos 
procedimentos de inscrigo. 

(3) 0 programa do GAFVU deve criar incentivos para mes para levarem os 
filhos pequenos ao programa de verificago de crescimento, depois da idade 
em que sdo imunizados -- isto 6, enquanto a crianga permanece no grupo de 
idade corn o maior risco de subnutrigo. 

Em resumo, as opq6es melhoradas de focalizago e selecqdo atrav6s do sistema de
 
saude SMI sao:
 

(1) 	 Aumentar a especificidade dos niveis de limiar antropomdtrico e simplificar os 
crit6rios administrativos de seleccdo; 

(2) 	 Aumentar a cobertura de mdes no grupo de maior risco atrav6s da inclusdo de 
todas corn urn aumento de menos de 1000 gramas/m~s; de criancinhas 
incluindo os beb6s com peso baixo Anascenga; de criangas gravemente
subnutridas nas enfermarias de pediatria; e as criancinhas de 12 a 35 meses de 
idade; 

(3) 	 Usar o GAPVU como incentivo para continuar a cobertura no grupo de 12 a 
35 meses de idade e de frequentar a classe de nutrigo nas clfnicas de atenqo 
especial. 

Estamos certos de que os mecanismos melhorados de seleecfo para o GAPVU podem
avigorar o programa SMI do MS, nomeadamente, a verificagdo do crescimento e os 
componentes de atengdo especial, os quais ndo atingem muitas das crianas ap6s estas 
alcangarern uin ano de idade, depois de terern completado a s6rie de imunizaq6es. Essa idade
6 justamente quando sc acha a subnutrigo mais grave e cr6nica nas Areas urbanas de
Mogambique. (Ver a Tabela 4 para dados de falta de crescimento normal, relacionados corn 
a idade.) 

0 GAPVU pode servir de incentivo para conservar beb6s no programa de 
nutriqdo MOH por mais urn wiUv, durante o perfodo mais crftico de falta de 
crescimento normal, e pode incluir urn major componer'te educacional sobre o 
melhor modo de investir o suplemento de dinheiro do GAPVU. 

Tamb6m pode avigorar o componente de acoao do MS e GAPVU para
fornecer continuidade a verificao nutricional e seleccgo durante o segundo 
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ano de vida. 

0 0 GAPVU precisa dum melhor sistema de informago 

Coordenaoo Govemamental 

Em conclusdo, as organizagies govemamentais deverdo desenvolver uma politica 
para, e ser repons~veis pela, coordenago da rede de seguranga urbana. Estas organizages
incluem a Unidade de Politica de Seguranqa Alimentar do Conselho Nacional de Planeamento 
(CNP), o Minist6rio do Com~rcio, o Conselho Executivo e o Secretariado de Estado paa
Acgfo Social (SEAS). Os implementadores principals incluem o Minist6rio da Sadde, e as 
ONGs. 
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ANNEX I
 

CASH COUPON TRANSFER SYSTEM DESIGN
 

A. Target Population and Screening Criteria. 

Theoretically, the target population of the Cash coupon Transfer System can bedelimited using three levels of targeting and screening criteria: (1) geographical; (2)biological; -,nd (3) physiological status. 

(1) Geographic Criterion. 

A realistic "poverty map" needs to be constructed as part of the final design of thesystem. It must be divided and classified by urban districts as well as by "bairros" to thepoint that the latter could be ordered in terms of priority according to poverty intensity andconcentration. Then, 	inside the poorest "bairros" %Iiepotential beneficiaries should bedefined according to biolcgic criteria as follows. 

(2) Biologic Criteria. 

Since the Cash Coupon Transfer System is food oriented, is beneficiaries should bethe most vulnerable groups of the population. These are children under five years of age,and pregnant and lactadng women. 

(3) Physiological status or anthropometric criteria. 

The anthropometric criteria should be used depending on the answers to three

questions:
 

(a) 	 How good is the geographic targeting ? (In the sense of how
homogeneous is poverty within the prioritary "bai-ros".); 

(b) How transitory a situation will the inhabitants of such "bairros" face in 
the mid- to long- term? 

(c) 	 How reliable and accurate can the anthropometric measurements be?(Depending on the answer to the former questions, it may not benecessary to use the anthropometric criteria, relying rather on the first
two criteria: the geographic and physiological. 

In the final analysis, the problem with the screening criteria is that there is no foodconsumption indicator. Since it is impossible to predict if (1) stunting or acute malnutritionare transitory or permanent, and, (2) whether structural or cojunctural poverty are transitoryor permanent, the objective and advantage of a well constructed poverty map is that it is a 

7/ 

36
 



proxy 	for the food consumption indicator. The poverty map if feasible, makes it unnecessary
to wait until a child or woman is malnourished in anthropometric terms to become eligible
for a potential subsidy. 

B. Subsidy Size and Subsidy Length. 

To the extent that the mother and child beneficiaries of the GAPVU Food Subsidy
Program must shift to the Cash Coupon Transfer System, it is suggested that the same size
subsidy which GAPVU uses be used in the experimental phase of the project. As the
duration of the pilot project is six months, the beneficiaries, will participate for at least for
six months. But the duration of the subsidy should be of one year for lactating mothers, a year and a half on average for pregnant mothers, and up to two years for children under two 
years of age. (This period could be extended to five years if necessary). 

C. The Logistic Framework. 

Graph 1 shows a simplified scheme for the Cash Coupon Transfer System which canalso be applied to the GAPVU Food Subsidy Program. Both have the same target group andthe same subsidy size. In other words, they share the same objectives. The main differenceis that the GAPVU Program lacks a well designed distribution system. GAPVU is betterequipped as a coordination office rather than an implementing office. The function ofdistributing either money or coupons could more appropriately be delegated to the bankingsystem, under supervision of the Central Bank. This, along with the coupon system, are twoimprovements that GAPVU could incorporate into its logistic scheme. However, theevaluation of the experimental project will provide crucial information for the design of the 
final program. 

Graph 	2 illustrates the framework of the Cash Coupon Transfer System. Its main
elements and functions are the following: 

(1) 	 The Secretariat of State of Social Action as well as the Ministry of Finance are
situated at the top of the system. They have responsibility for budget 
allocation. 

(2) 	 Below the Secretariat is the Coordinating Office, GAPVU-style or GAPVU 
itself. 

(3) 	 The pyramidal structure of the health system is the backbone of the Cash 
Coupon Transfers Scheme. The health system's main functions are: 

(a) 	 to recruit the local beneficiaries and to encourage their registration,
which takes place at the health center or health post level;

(b) there, the auxiliary nurse registers the family beneficiaries who, on a 
monthly basis, receive the assigned number of coupons; 
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GRAPH 2 

FRAMEWORK OF THE CASH COUPON 
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(c) 	 the auxiliary nurse keeps on record the coupons' movement by family
and by health post, and this information is sent to the District Hospital
where the rt;gramming/reprogramming process takes place for the 
annual programmation;

(d) as part of the interpersonal nutritional education carried out by theauxiliary nurse, a set of periodically updated instructions is given to the 
beneficiaries about the functioning of the Cash Coupon Transfers 
System; and 

(e) at the District Hospital level one staff member undertakes the task ofreceiving the coupons from the Stocking Entity. The coupons will be
distributed to the health post by the District Hospital. 

(4) 	 Below the Ministry of Finance is the Issuing Entity. The Central Bank or
other official entity could perform the this function. It could also undertake the
functions of the Stocking Entity. 

(5) 	 The Stocking Entity's function is to distribute the coupons at District Hospital
level as well as to redeem the coupons. Since the Cash Coupon Transfers
System is limited to Maputo and Beira cities, it is not necessary to have a verycomplex stocking network. It could be the banking system or a similar entity. 

(6) 	 At the bottom of the scheme is the target population or the beneficiary mothers 
who receive the coupons at the health post level. 

(7) 	 With their coupons, the mothers buy food in any bazar, mercearia or loja in
the targeted "bairros" where they live. 

(8) 	 The shopkeepers use the coupons to buy food from the wholesalers, producers, 
armazens or intermediaries. 

(9) 	 Finally, the wholesalers, producers, intermediaries or their equivalent redeem 
the coupons at the Stocking Entity level. 

(10) 	 The circuit ends when the Stocking Entity sends the redeemed coupons to the
Issuing Entity or to the Coordinating Office for accounting and controlling 
purposes. 

It is important to emphasize that the beneficiaries could receive their coupons directlyfrom the Distribution System, namely from the banking system (Graph 1) at Communitylevel, as in the GAPVU Program, instead of from the auxiliary nurses of the Health System.This alternative is feasible and deserves careful evaluation. 

D. Criteria for selection. 
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Regarding the seven criteria for selecting among target food safety net options, it ispossible to conclude the following. 

(1) 	 Ease of Design. With adequate technical assistance, designing the Cash
Coupon System is relatively easy. 

(2) 	 Ease of Implementation. It depends on the forms to be filled through theelements of the flowchart scheme. They are part of the design. Also, itdepends on some points that only could be visualized after constructing a goodpoverty map related to the primary health care infrastructure. See points (4)
and (5) below. 

(3) 	 Reasonable Cost/Finances. Compared with other targeted options, e.g., publicworks and cash transfer programs, ceterisparibus, the Cash Coupon TransfersSystem could have the lowest cost per beneficiary and per delivered meticai.It also 	has the largest coverage. With respect to finances, it could be possibleto monetize food aid to finance it. Or it could use GAPVU resources, since itis intended to reach in part, the same target population (mothers and children). 

(4) 	 Simplicity of Administration/Management. Again, 	 this point depends on thedesign of the system. Mozambique is moving towards generating more resources to develop and implement a system like this one. 

(5) 	 Screening structures. A self-targeting mechanism based on geographic andbiologic criteria would be the best in order to ease the screening processes.Nevertheless, urban Mozambique, through its health system, has the structuresthat are necessary to undertake an anthropometric screening mechanism. 

(6) 	 Anticipated impact. The Cash Coupon Transfers System could increase food
consumption and nutrients intake more than any other kind of program within 
the safety net options.

(7) Relation to otherGRM programs. The fact that the health system is the
backbone of the System, reinforces the nutrition and health goals of the 
program, given the synergy between the two. 

F. Costs 

Costs should be divided into two categories: one for the experimental phase and theother for the expansion at the city level. The cost for each phase can then be divided intotwo areas: the subsidy itself and the logistic costs. 

Table 	1 shows the preliminary estimated costs for anexperimental phase of six months and an expansion period of five years. The assumptionsbehind 	Table 1 are: (1) an 	average family size of seven persons, and (2) a coverage per 
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health center of 2,000 beneficiaries and a coverage of 500 beneficiaries per health post. 

TABLE 1 

CASH COUPON TRANSFERS SYSTEM: ESTIMATED COSTS 
(US $000) 

COST ITEM YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 TOTAL 
Subsidy 750 1500 1500 1500 1500 6750 
Logistic 150 225 225 225 225 1050
 
TOTAL 900 1725 1725 1725 1725 7800 

G. Time Schedule.
 

Table 2 shows the time schedule for the design, preparation, implementation and evaluation
of the experimental phase. It is assumed that if the experiment is successfull, the expansionphase will continue after the eleventh month. Each step is linked with the technical
assistance and training needs specified in the next section. 

TABLE 2 

TIME SCHEDULE FOR THE CASH COUPON TRANSFER SYSTEM 

ACTVITY MONTHS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Design 
__XXX_ 

Preparation XXXXXXX= 
Implementation X XXXXX 

Evaluation XXXXX XXXXXX XXV xx0 oooj0 y 
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F. Technical Assistance and Training.
 

Table 3 shows the necessary technical assistance inputs and their estimated duration.
 

TABLE 3
 

TECHNICAL ASSISTANCE INPUTS FOR
 
THE CASH COUPON TRANSFERS SYSTEM
 

INPUTS MONTHS 
1 Expert in design and implementing 6 
I Expert in food marketing processes 2 
1 Expert in administration and management 1 
1 Expert in evaluation 1 

TOTAL 10 
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ANNEX H

IMPACT OF SAFETY NET OPTIONS ON FOOD CONSUMPTION
 

Regarding the economic impact of the safety net options on income, food consumption
and nutrient intake, Graph 3 shows a conventional set of income levels associated with eachoption and their impact on food consumption in such a way that given a fixed subsidy level,
Cash Coupon Transfers are better than cash transfers or open market options. Line NN is ahypothetical level of food consumption which represents "good nutrition" in food security
terms. 

The main points that can be determined from Graphic 1 are the following ones: 

1) - line pp: - initial income level (before any kind of subsidy)
 
- point i: - initial food consumption level
 

2) - line pp': - increased income level due to open market options assuming that food prices
will fall as the market liberalizes, while other prices stay the same.
 

- point a: - increased food consumption level due to open market options
 

3) -line II: - increased income level due to Cash Transfer 
-point b: - increased food consumption level due to: 

- Cash Transfer 
- Cash for Work 

-point c: - increased food consumption level due to Cash Coupon Transfer 

4) -line NN' - Food Consumption level that means optimal nutrition 
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Graph 3FOOD SAFETY NET OPTIONS: THEIR IMPACT ON INCOME
 

AND FOOD CONSUMPTION
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GRAPH 1 
SIMPLIFIED SCHEME FOR THE CASH COUPON TRANSFER 

SYSTEM AND THE GAPVU FOOD SUBSIDY PROGRAM 
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