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RESUMO EXECUTIVO
 

Este documento enfauza a quLstdio da ajuda almentar comercial, a ajuda alimentar de 
emerg~ncia 6 considr-da pelo facto de tamb6m afectar os nercados dos produtos 
alimentares As Frincipais conclusbes do estudo s.o 

As chegadas de ajuda aimeihtar de mdho amarelo a Mogambtque aumentaram 
bruscamente entre 1992 e 1993, totalizando em mats de meio tnilhao de toneladas 
por ano N.o se pode ignorar que desde o seu incio, o programa de ajuda 
ahinentar salvou mtlhares, senio milhoes, de vdas Grandes volumes da ajuda 
alimentar continuarao ainda a ser necessdrios los pr6dmtmos anoq para satisfazer as 
necessidades de Mocainbique Portnl, 6 condtyio iecessiria que o programa da 
ajuda alimentar acompanhe as recentes mudangas socto-econ6tnicas e polfticas 
ocorridas e/ou em curso no pais Unia gestdo apropriada do mesmo poderd dar 
uma nportante contribuiao ao procosso de transigfo para utea ecoitomia baseada 
na produqao e comerchzaltio dommadas pelo sector privado No entanto, se mat 
gerido o programa de aluda altmentar poderA contribuir para o desLarrilamento ou 
afrouxamento do processo de retormas 
Antes dos finats de 1992, as quantoades de ajuda almentar comercial dispontsets, 
em geral, nao satisfizeiam a procura aos preqos muttos bai'os ptattcados cobrados 
aos consignatirios Conseqlentemente, estes tiveram, em 11n]ts casos, a 
oportunidade de realizar lucros considcr.veis Durante este prfodo, a tucerteza e 
variatgo nas dhegadas de ajuda alnnentdi em trmos de fieqitenctas e quantidades 
contribuiram de lorina signiftcattva para a instabilidade ns preos a retalho Os 
pregos cobrados aos consignatartos durante este perfodo tiverain pouco, se algum, 
efetto sobre os pregos retallistas Pordm, a partir dos finats de 1992, o aumento 
do fluxo de ajuda alumentar de emerg.ncia para os ne cados, associado a chegada 
de grandes volumes de ajuda comercIl forqaram a redulqo drAsttca nos pregos ao 
nfvel do retalho Como tesultado, Mtntos conslgnatArtos, desde essa altura, 
sofreram tortes prpjtfzos tInancetros No caso do mllho amarelo de emergincia, 
estd-se ainda por esclarecer se efectivalente os des,,os dos iesmos para o 
mercado estio jdi sob Lontrole 
Continua a haver evtdcnctas de que a ,enda de grandes volumes de aluda 
alimentar a preqos baixos crtari destucentivos a produ 'o c cotnerctalizacao do 
grao de mtiho branco de produtjo nactonal No entanto devtdo a actual situagdto 
de oferta ewcessiva de mlho amarelo, cr&se que umn aumento repenttno no prego 
aos coilsgnattaros, podera promaehmente, causar utna redutiio drastlca na procura 
por parte desse grupo de cotnerci, ites 0 prego retalluta a&tual 6 de 
aproxamadamente metade do Prego de Paridade de hnportaqao (PPI), mas sitnilai, 
em termos reats, aoc preqos de mercado em meados de 1991 e 1992 Contudo, os 
PPI en Motambtoue seriam tnutto mats baixos que os preos lniixlnos oraticados 
nos mercados durante pertodos de escassez Os preqos na Sw.zllavidia ndo 
constituem barrelras Aadopgdo do PPI de maiho amarelo para Moqatnbique 
Devido Ainstabtltdade na taxa de cambtos, manter os preos em tungqo do valor 
de d6ares resultarta numa tragil estabihtza ao nos preqos em mettcats Apesar 

vi 



disso, um PPI em nieticals teria sido mais estAvel do que os pregos de mercado 
observados em Maputo desde 1990 
No sul do pafs, os mercados poderdo garantir urna fung.o cabal na distribui :o de 
ajuda aimentar de urea forina bastante abrangente, dependendo no entanto da 
procura efectiva existente No caso dos inercados de norte aLredtta se que 
assumirfio progressivamente a capacidade de desempenhar o inesmo papel 
Conv6m no entanto realgar que a djstribui ,o da ajuda alimentar atrav6s do 
sistema do mercado nao 6 o inco mecanismo No norte, a tragilidade da rede 
comercial, na presente conjuntura, constitui inaior constrangimento ao aumento 
da produgao nacional do milho branco local, do que a quest~o da distribuigao da 
ajuda aimentar Contudo, espera-se que, i medida que o sisterna do mercado se 
evoluir, a ajuda alinientar venha a transformar-se nuin importante 
constrangimento, caso nfo seja devidamente genida No sul e parttcularmente na 
regl~o centio do pafs a ajuda aimentar representa um factor li itante devido ao 
excesso de oferta Se os pregos cobrados aos consignatArtos permanecerem oalxos, 
e se a procura dos consignatirios for satisfeita a esses niveis de pre .os, haverd 
como consequ6ncia um desincentivo drdstico para us produtores de intiho bianco 
nessa regido 
Informag6es sobre as quantidades e frequ~ncias de chegadas de ajuda almentar 
comercial e de ernerg ncia torna-se crucial para a inelhora do prograrna de ajuda 
aimentar Estas informna6es devern ser amplamente disponiveis e difundidas de 
uma manetra atempada t necessrio haver ura maior cootdenagao entre o 
Governo de Mogamblque, os doadores, as ONG's e os comerciantes privados, 
caso se pretenda uma reforma efectiva no prograina de ajuda alimentar. 

As principais recomendaq6es, corno ponto de partida para dtscussfto, saio 

Os doadores e o Governo devem coinegar a mover-se em direcg~o ao PPI do 
milho E aconselh'iel as partes ,eumiem-se o mats breve possivel corn os 
consignatArlos intervenientes da 6tittma remessa da ajuda alimentar comercial e 
discutir corn eles o contetido da nova estrat6gia e os mecanismos para o sucesso da 
mesma. 
0 processo deve inictar-se corn a chegada do p16xtmo navio corn milho da ajuda 
alimentar comercial, o PPI deve sen completamente alcanqado em Margo, ou por 
alturas da chegada do prinmero navo depots de Margo 
Os doadores e o Governo devem desenvolver um sistema para determinar a 
procurm por parte dos consignatArios Urn sistema envolvendo cerca de 10 a 20 
consignatdrios para cada navlo (para Mapito e Beira) 6 prov.velmente sufictente 
para garantir urn aribtente competitvo Para mats detalhes ver Secq~o IIC do 
Capitulo Cinco Questfes chaves que devem ser cuidadosamente resolvidas 
incluem cit6nios de selecqdo dos 10 a 20 consignatAios a serem inquiridos, 
mecanismos pata garantir incenttvos para respostas acuradas bern como garanttas 
de que cada um levantard a quanttdade de midho que tenha indicado na segunda 
ronda de tnqu6rtto sobre as quantidades desejadas 
Urna abordagem "preqo escalonado" (step price) deve ser usada para determnar o 
pre~o do grdo, baseado numa m6dia m6vel de 60 meses los pregos antertores 0 
ano comercial deve ser de Margo a Fevereiro Para mais detalhes, ver Secqao 
III.B.2 do capitulo Clnco Ura quest~o chave por resolver 6 que tipo de 
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incentivo expl[cito, se algum, deve ser oferecido aos armazenistas para 
participarem como consignatArios 
Recomendamos que se inantenha entre 10 000 a 15 000 toneladas de milho 
amarelo em Maputo, para regular uma eventual tendncia de subidas de prego 
acitna do PPI 0 preco de compra desle stock deve ser entre 15% a 20% acima 
do prego aos consignat,.rios '--ta questdo pode ser discutida corn os 
consignatrios Qualquer intervenente que pretenda comprar pelo menos uma ou 
duas toneladas de uma vez dever, ter -cesso a esta existencia, mas compras 
individuals durante urn dado mds devern ser limitadas a 100 ou 200 toneladas. 
Recomenda-se que se considere que todos os pagarnentos sejarn fetos a pronto ou 
corn checue visado Para rnais detalhes, ver Secqao IIIC do Capitulo Cmnco 
Os fluxos de nilho de ernerg6ncia para os mercados devern ser contidos o mais 
urgente possivel Se isso nfio t6r coiSegiudo, a rnudanga em direccao ao PPI ser, 
extrernarnente diffcil 
Uma vez controlado o prograrna de ernergncia, o Governo e os doadores devem 
iiciar de forna agressiva o desenvolvimento de projectos de "dinheiro por 
trabalho" (cashfor work) cono substituto partial para a distribuiqao gratulta e a 
"comida por trabalho" (foodfor work) en curqo A questfio de como financlar os 
projectos de cashfor work 6 de suna inipor'Ancia Para mais detalhes, ver Secq.o 
IV B do Capitulo Cinco 
O Governo e os doadores devcm tomar a dianteira na formaqao de ulna cornlssa-o, 
composta por doadores, funcionirios do Mmist6rio do Con6rcio, ONG's, e os 
comerciantes interessados, que se responsaowite en planear volumes, recoller 
informaq6es acerca das condiq es de mercado, e tornar estas mformag6es 
anplamente disponiveis ao p(iblico 
A conissdo necessitaria de urn secretariado t6cnico, co-' urn ou dois economistas 
e conselheiros t6cnicos versados em planeamento logistico, armazenagem de gr~o, 
e outras questoes Para mais detalies, ver SecqAo IIC do Capftulo Cinco 
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GLOSSARIO
 

AGRICOM 	 Empresa Nacmonal de Comercializado de Produtos Agricolas 
CIF 	 Cost, Insurance, and Freight 
CIM 	 Companhia Industrial da Matola 
COGROPA 	Companhia Grossista de Produtos Ahmentares. E E. 
DPCCN 	 Departamento de Prevenqao e Combate Is Calamidades Naturals 
EACM 	 Empresa de Abastecimento da Cidade de Maputo 
EACB 	 Empresa de Abastecimento da Cidade da Beira 
CE Comunidade Europeia 
PRE Programa de Reabilhtagdo Econ6mica 
PPE Preqo de Paridade de Exporta~a-o 
GM 	 Governo de Mogambique 
IMBEC 	 Importadora de Bens de Consumo, E E 
PPI 	 Prego de Paridade de Importagdo 
Metical 	 Mocda Mogambicana (abreviatuia "MT", "Meticais" plural) 

MOBEIRA 	 Moagem da Beira 
ONG 	 (Organizagdo Ndo-Governamental 
NSA 	 Novo Sstema de Abastecimento 
SIMA 	 Sistema de Informaqdo e AnAhse de Mercados Agricolas, localizado no 

Minist~rio da 1gricultura sob do Projecto de Seguranga Ahmentar da 

USAID, assist~ncia t6cncca da Michigan State University, Departamento de 

Economia AgrAria 
UNOHAC Coordenaqo da Assist~ncia HumanitAria das Naq6es Unidas 

PMA Programa Mundial de Allienaqo 

ix
 



CAPITULO UM 

INTRODUCAO
 

Cerca de urna d6cada de guerra civil e de politicas econ6nicas altamente centralizadas, 
trm combmnaqo com a recente seca de 1991/92 na Atrica Austral, tizeram de 
Moambique urn dos pafses nai, dependentes da ajuda alimentar no mundo Grande 
parte da ajuda allmentar 6 na torma de milho amarelo em grgo, sendo os Estados Unidos 
da Ain6rica iim~scutivelmente o maior doador deste produto A partir de Janeiro de 1992 
at6 Junho de 1993, aproimadainente 800 000 toneladas in6tricas de ajuda aliinentar de 
milho chegou ao pals, perta-,endo 50 quilograrnas por pessoa durante aquele perfodo 
(Tabela 1) Os Estados Jnidos enviou perto de 670 000 TM, ou 83% do total ' A 
quantidade total ue milho amarelo tern Lrescido irregularmente inas rapiddmente de.de 
1987 

Historicamente, a ajuda alimentar para venda ("ajuda alimentar coinercial") tern sido ura 
significante porgdo do total A partir de 1987 at6 Junho de 1993, aproximadamente 43% 
de toda a ajuda alimentar de milho era desLInada a rede de distribuqao cormercial Nos 
anos anteriores a seca de 1992, a ajuda alirnei'tar conercial constituta grande parte do 
total Oticialmente, toda a ajuda alimentar comercial era comercializada atraves do Novo 
Sisterna de Abastecimento (NSA), urn sisterna de lojas de racionamento estabelcLidas cm 
Maputo, a capital do pals, e Beira, a principal cidade coinercial Cr!ado em 1981 em 
Maputo e em 1986 na Beira (Alderman, et al , 1991), o NSA pretendia estabelecer uma 
oferta, digna de confianga, de urn minirno racionamento de subsistncia de produtos 
bsicos a residentes registados das duas cidades Inicialmente, ura grande proporqho de 
residcntes urbanos e pert-urbanos nas duas cidades obtinham inuitos dos seus alimentos a 
partir do NSA Corn a crescente itnigra ao de residentes rurais para as cidades nos 
princfpios de anos 80, a capacidade do sistein t comeqa a ser desmedido Em ineados dos 
anos 80, corn o qurgimento dos primeiros inercados informais de alimentos, o papel do 
NSA tinha se reduzido ainda neais Nos iltinmos anos, o sisterna qaise se desintegrou 
completaiente Apartir de Outubro de 1991 at. Malo de 1992, menos que 8% do milho 
amar!lo em grao, e somente 3 % da farinha de milho amarelo consumido por residentes 
de Maputo foi comprado do NSA (Sahn and Desai, 1993) Em 1993, ndo houve vendas 
de nenhum produto, atravds deste sisteina 

O declfneo progressivo do NSA tern coincidido corn um torte cresciincnto de actividades 
privadas de cornercializa Ao de alimertos em Moambique desde que as primeiras 
medidas econ6micas de liberalizaqdo torain instituidas em 1985 Nesse ano, os inercados 
de horticulas toram liberalizados, c mercados informa,s rapidamente emergiram Em 
1987, o ambito da liberalizagio foi drainatcarnente alargado corn o inicio do Piograma de 
Reabilitaqfo Econ6mica kPRE) Desde entao, a libeializag-o piogressiva tern conduzido a 

Ficheiro FAMERG SYS da MSU Veja o Anexo A para documenta 5o 0 cilkulo do 

carregament) per capta assunie urea popula ao resdente de 16 milhtes Os nimeros da ajuda 
ahmentar Incluem tanto o gr]o comercLal comO o de emerg~ncia de todos os doadores Grande parte 
era grao amrlo, mas uma pequena p,-do era branco 



'labela 1 	 ChLgadas de Ajuda Ahimentar ComerLial e de EmergmnLwa de Mitlho (Amarelo 

e BranLo) a Mot,aminqlIe, 1987 - 1993 

Ano 	 Comercial Hnerg-ntLa e Total 

Projeo tos 

----------- tonel idas mnt ai-...... 

62 393 134,2811987 	 71,888 

382,3831988 	 201,444 180,939 

120,3' 1 261,287140,9711989 
226,6571999 	 79,323 147 0,4 

379,0 15
1991 	 171,690 207, 25 


525 371
1992 	 244,892 ?8,,A79 


91,852 390,786 482,638
1993 


26,852 248,698 275,>50
Jan-June' 
2 	 65,000 142,088 207,088


July-Dec

'"hegadas etectivas 

- Chegadas previstas 

1) 1987 1989 MICOM, DepartamL-Ito de Seguranya Aimentar, coltornIe Litdo 
b' LcId eII dado', do

Fontes 
em Louis Bcrgt.r (1991), 2) 1990-1993 base de dado' de MSU 

, World Food ProgramMICOM "Food Aid PH dges and Shipments", Relatrio ,vais 

INTERAIS database an I UNILOG dispatctbles database, dados nmo publhcados da USAID, 
\er Anexo A para mis detalhce dados nfio publicados da CE 

zona sul de Nioambquc " Lim 1989, 

nao ,rienos de 25%, e at 80% do midho 
uma troca flourescente de alimentos na 

observadores informados estimaram que 

destinado A distribuigao em Maputo atravds do NSA estava de facto sendo vendld3 nos 
e

mercados informais (USAID/Nhputo, 1990) Em 1991/92, 82% da farmiha de milho, 

do milho em grao consumido pelos coiluimidores de Maputo foi comprado
perto de 60% 

nestes mercados intormalis (Sahn and Desai, 1993)
 

de actividades 	inlornais de coinercializai,5o de almentos eiiA expansfo drami .ca 
vista como uma resposta positiva A significativaMogambique desde 1985 6 geralmente 

Muitos doadores e anaistas de 
politica de hiberahizagio que foi insttufda naquela altura 

o desenvolviiento contfnuo do sector privado de coinercializayao
polftica concordain que 
d alimentos 6 urea das chaves para o rejuenescineito da produqZo domistica alinentar 

de Mogambique e para a safda do pals da ext,.nia dependencia da ajuda alimentar Corn 

as petspectivas para o creswmento a assinatura do acordo de paz nos finais de 1992, 

2 Paid urea 	analise mais detalhada do sector intormal de comerciahza .o .limentar, veja 

MOA/MSU Equipa ue Pesquisa, 1993 
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r~pido da produg.o doninstica alimentar, e para a distribui;o privada efecuva dessa 

produgdo, sao mais pronissoras do que foran em qualquer momento nas (titmnas duas 
decadas
 

0 cumprimento desta proitessa deperiderd de urn vasto Lonjunto de factores, que mcluem 

politicas inacroeco 16micas, a reforma do sisterna legal do pais e o nIIcl de 1iNestirnentos 

p6blicos e pri'ados en mnfra-estruturas e enpreendirnentos produtivos Contudo, 	a 
como aextrema depend~ncma do pals em relag~o ajudi alirnentar, ignifica que a fornia 

ajuda cornercial e de emergncia seri gerida, nos pr6ximos anos tern urn papel a jogar na 

transig.o para urna economra mains pr6spera Utilizada correLtamnte, esta ajuda pode 

cobrir o que se espera que seja urna brecha entre as necessidades de consuno e a 

capacidade do pais en Tespoider aquela,, necessidades (atrav6s tanto da produqdo 

domrstlca ro'o das 1n1portad6Ls comerLI ,d) 1o CSn11o temnpO qime porncove o surgirnento 

de urn csector dimlIrnIlo dc produ ,,.ad e.oie1i.,.dlizalIo A utlmza ,-au madequada da ajuda 

alimentar, porem, pode criar bareira,, signiticativas a esta tradsnigio e poderia deixar o 

pals desn.cessarianente dependente dIemnmpoI ,jonaist,tqcLS LOflCt ainda por muto tempo 

Fr& dimensbes chaves de gestao dcterminardo se a ajuda amentar facmdlta ou impede esta 

transigao Tais dmmensOes sao a) a programay.aIo das quantidades de ajuJ, alimentar tanto 

de ernerg:ncia corno as comnerciams, b) a politica de pregos da ajuda alirnentar comercial, 

e c) a concep .o de sisternas para a distribu do da ajuda alimentar cornercial e de 

Cada umna destas dimenstes deve ser pensada .uidadosarnente nurn contextoemergencia 
da paz e do desenvolvimento orientado para o mercado 

Este relat6rio tewr quatro objectivos gerais 

I Claifficar as questOes conceptuals envolvidas na dc,erminagao dos efeitos da ajuda 

alimentar comercial c de emergencia nos produtores, cornerciantes e consumidores 

mogarnbicanos, 

2. Analhsar as condig6es especfficas emn Mogambique que mnediardo estes efeitos, 

3. Avaliar os efeitos nos produtores, cornerciantes e consurnidores nogambicanos de 

metodologmas alter nat, as de prograrnagao de quantidades, poli ica de preqos e 

distrrbutqo da ajud, alirnentar, ,nclunido uma metodologia de atribuiqdo de pregos 

de paridade de mporta~ao da ajuda alrmIntar cornerc(ial de milho amarelo, e 

4 Propor urn sistema d,- progranagao, atribuirdo de prego., e dstribu lao da ajuda 

almentar em Mozambique 

O presente documento concentrar-se-a principlrnente na ajuda alimentar onmercial No 

obstante, a necessidade conmtua de ajuda de emerg~ncma para Moqarnbmque, para alguns 

anos no futuro, e os efeitos que esta ajuda contmnuard tendo sobre os mercados requer que 

a ela tambrn seja dada urna certa atcvigo Assin, as quest6es da ajuda alimentar de 

medi~a en que atectarn os mercados ea produgdo dosemergencia serao tratadas na 
agricultores 
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unho dc 1993, por 
num trabaiho intensivo levado a cabo desde 

O relat6rio 6 baseado 
e pessoal do proiecto de Seguranqa Alimentar MOA/MSU sobre questoes de 

professoresajuda ahmentar. bern como na informacao colhida pelo project,) nos 6 timos trfs anos. 

Nos prmncipoS de Junho, uma Assistente de investigagdo de MSU viajou para 

ao sobre quest6eS de ajuda 

Moambique por dois ;oeses para intensiticar a investiga 
Ela e o pessoal moqambtcano
 

ahmentar em colaboracao corn o pessoal nacional 
(,omerciantes informais,


e numerosos 
corn 15 ccnsignatdirios locals 

conduziram entrevstas Devido importAncie di, com6rcio 

e oficias envolvidos no programa de ajuda alhmentar 
e Africa do Sul 

de milho branco dentro da regiao, ela tambem viajou para a SwazilAndia 

Enquanto 
para consultar comerciantes e oticlals governametlirs daqueles pa oses l
 

melhor da nfluoncl das politcas daqueles
 
estava, o projecto desenvolveu uma percepq~a 

muito importante naEsta 6 ura questao que scr ao para o mdhopaises no comercio do milhc branco o por paridade de importatentatva de valora,avahaiao de qualquei 
lot feita urna tentativa 

as intensas entrevistas, 
amarelo em Moqambique Adicionalmente a partir de todas as fontes 

de colheita de dados sobre as chegadas de ajuda ahmentar, 

e de criar uma base de dados o mais prcclsa possivel sobre aquelas chegadas 

possiveis, 

0 Capitulo Dois fala dos cbjectivos da aluda 
como se scgale

O relat6rlo eszA organizado 
as implicag6es do tim da guerla para aqueles 

ahmentar em Mogambque, incluindo 0 Capitulo Tr6s rev6 a 
corn os quais eles podern ser alcancados 

e os meios 
a awuda alimentar, registando a desintegragaoobjectivos corn 0experi6ncia de Mogambique, at6 Adata, 

e a situaqdo at6 meados de 1993 
a emergfncia de m.rcados ,nformals, 

e empirica dos efeitos da ajuda alimentar
do NSA, 

visdo conceptual
Capftulu Quatro apresenta uma como o 

Tanto a teoria econ61ifca abstracta 
nos pregos ao retalhitsta e produtor Moambique s~io utdlizados para 

mercaco em 
conhecimento detalhado das condiges de pre~os a cada nivel 

tirar concluses acerca de como a ajada alimentar poderd atectir os 

o Capitulo Cinco apresenta ura discussao detalhada de 

Corn base, em parte nesta anlise, os, c distribuigdo da ajuda
politica de pre 

metodologias alternativas para a programaqao, as conclusOes e 
0 Capitulo Sets apresenta 

e de emergenclaajimentar, comercial 

recomendag6es 



CAPITULO DOIS 

OS OBJECTIVOS DA AJUDA ALIMENTAR EM MO(CAMBIQUE 

A transig;o de Moqambique para ura econornia num ambiente de paz, que comegol' corn 
a assmatura do acordo de paz entre os lderes da FRELIMO e da RENAMO a 4 de 
Outubro de 1992 tern implicag6es importantes paia os objectivos e a gestdo da ajuda 
alimentar E importante qae a natureza destas implicaqbes seja entendida se se pretende 
que a ajuda venha a facilitar o piocesso de transigao de urn ambiente de guerra para ura 
economi mais dinimica corn etectvo luncionamento dos mercados das mstituiOes 
econ6micas Paralelamente a isso, 6 tamb~m necessdio comprender a natureza dos 
interesses por vezes compentivos entre os doadores e os recipientes da ajuda ilitnentai. 

I. A Transi i5o para a Paz 

Os doadores e 0 GOMr -n termos gerais estverarn sempre de acoruo no que concerne aos 
principats objec ivos da ajuoa alimentar em Moambique, antes de Outubro tie 1)92 Urn 
desses objectvos era o de cobrur o d6ficit das necessidades almentaies face ao nivel de 
piodugo dom6stica Como corolrio desses objectivcs pretendeu-se garantir ura 
seguranga alimentar lfquida para os consumidores urb tnos (i e , oterta de certos produtos 
alimentares bisicos a urn baixo custo), ajudar a aliviar a situagdo da populario rural 
empobrecida, principalmente os deslocados, ser produyAo suficiente ou capacidade de 
satisfazer o minimo das necessidades bitswcas em calorias Um outro objectivo nao menos 
importante prende-se corn a estrat6gia de obten;do de poupanga em noedas externas para 
que possam ser usadas no financiamento de aciv,dades de desenvolvarento 

Os objectvos acima reteridos nfio diferem niutt do. esrabelec,dos nos outros pafses 
recipientes de grandes volumes de ajuda ai, entaiu, e os mesmos sao provavelemente 
adequados tendo ern conti as condi es precdrias que Mocambque viveu do longo da 
d6cada de 1930 ALpioduo domotica corn excepgac do sector tamiliar de subsistancia 
esteve a beira de, um colapso, de tal modo que 1988, as citras de importag0es totais de 
gr.os (ambas comercial e ajuda alimentar) representaram 85-90% da quantidade 
comercializada (Kyle 1991) Jd em 1989, o valor das exportaqaes cobria apenas 13% Jas 
lrnportagdes (e estas ndo incluiam o valor imputado da ajuda alimentar), e ostentando um 
d~ficlt da conta corrente para o referido ano num valor que era actma de 750 milhSes de 
d'lares ame, icanos (Kyle 1991), Nas zonas rurais, mesmo no norte onde o potencial 
agricola 6 maior, ura grande percentagem das populag es no sector registavam nfveis 
extremamente baixos de rendimento e consurno de calorias (MOA/MSU 1992b). Ndo hA 
diiwdas que o pro--arpa de ajuda alimentar alhviou a fome de milhares, sendo mlhdes, de 
pessoas. 

Apesar disso, dois aspectos devern ser levantados quando se aborda a quest5o dos 
objectivos e sucessos ou nao da ajuda alimentar em Mogah'bique Prinioro, o successo 
foi apenas parcial A seguranga ahrmentar lIquida foi michalmente garantida atrav6s da 
venda da ajuda alimentar comercial pelo NSA a pregos muito abaixo dos niveis CIF 0 
eventual fracasso deste sistema foi jfi discutido No caso da ajuda de emerg6ncia ela foi 
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canalizada As tamfltas rurais empobrecidas atravs de dive',os canais nomeadamente 
empresas do governo (inicalmente DPCCN - Depaitatnento de Prevenao e Combate ts 

Calamidades Naturais), organtzagOes doadoras bilaterais e niultilaterats e organizagoes 

privadas ndo-governamnentais (ONGs) Este sistema de distributio padeceu de problemas 

s6rios, apesar de como tfo mencionado antertormente, ter sem divida sako Inuttas vidas 
refere-se aos desvioq masivos da ajuda de eernrg~nztaUm dos principats problemas 

(principalmente o grdo .fe milho aniarelo) para os mercados intoraiais oin consequencias 

negativas para a comercaltiaao da piodugdo local (veja abaixo) 

O aumento das poupangas em divisas externas como resul'ado do programa de ajuda 

alimentar era naturalmente esperado, e os doadores forain substanchalrntnte flexfveis 

abolindo a tipica coiidgq.o de "adiconalidade" ligado ,5ajuda almteritar Efectivamente, 
esta condtigo, por exinplo no caso do; E U A retere-se a legislao',o que exige clue a 

pats rclIptnte laL,ajuda seja urn compleinento as ttnpoI taes Lolneri-ais normats quo o 

e nanca permitir que essas ajudas venlau a sub~titutr as tats inportabes (Ruttan 1993) 

Esae requisito ptende-se ao facto do go\erno dos Estades Unidos pretender, atravds do 

programa de ajuda alinentar colocar o scu excedente da produgao e aumentar o total das 

exportaqbes, concessionartas e conerctal' Puatr, seria injusto nao dizer que, a 
progratna da ajuda alimentar deve serlcgisla-ao dos E U A tarnb~m defende que o 

o no pais reciptenteimplementado sern causar nenhum d.sinientivo A produq 
complemento as inportagoesParadoxalmente ao permit,-se que a ajuda altmentar seja urn 

normats, implica um acr~scinio na oferta total no pafs rectmente, que pocera 

eventuahnente, na matorta das circunstincias, reduzir os pregos a urn nivel mais baixo do 

que poderta ter sido caso nfo tivesse navido a talajuda almentar Por conseguinte, face 

a ess, facto os produtores nactonats estarao controntados corn 	urna potenctal condi{ao 
na legislagfbpara o destncentivo AtprodugAo Os dois objectivos subscritos 

"adtc.onalhdade" e "evitar os deswtcentivos a.produsfio" no pais recipiente - estao 

claramcnte ern confito As dificuldades etn recoicili-los 6 o dilema ou objecto de 

disputas na matria de ajuda alimentar em todo o mundo 

Se por urn lado tern havido poupapa de dtivsas cotro resultado do programa da ajuda 
em termos da reciolagem e finacianiento dosalimentar o mesmo ndo se pode dizer 

fundos para os projectos de desenvolvtmento NAo hi dtivtdas de que fundos 
o Banco Mundial num estudo sobrestgniftcattvos foram obtidos Ndo obstante a isso, 

Seguranga Alimentar reahizado em 1989 concium que montantes deposttados nas contas 

para a recuperat;5o de contravalores da venda da ajuda alimentar comercial alca'4aram 

somente 13% do valor CIF das mercadorias doaclas em 1988 (citado em USAID, 1990)' 

O reduztdo valor deve-se i combta o da fixagao dos pro-os de venoa pel& governo 

abaixo da paridade de itportaqao e ,isdtficuldades na recuperago dos fundos 
o grande volume de desv'osequivalentes a todos os produtos entregues, a,,sectados coin 

para os mercados informats A receita percida conio consequncia da situa.ao acrma 
o ano emabordada totalizou cerca de 10% da recetta total 	esperaJa dos tmpostos duiante 

da patte d,)GOM e doadores nos ilmnoscausa(1988) Contudo, dada a crescente aten~ao 
anos, tem-se veriticado constderivis melhortas sobre essa mat~rta 

Veja tgualmente Riley (1992) para ura (ltsLssao 	 mais recente da coleta dos tundos de 

contrapartida 
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Urn segundo aspecto, nao menos relevante 6 que, devido aos efeitos da gueira, certos 
factores ligados Aproblermitica da ajuda ahmentar forain ininmlizados ou nAo tratados 
corn a devida prioridade Uin deles 6 a questdo do efeito da ajuda ahinentar na produgdo 
domrstica ao qual nfo foi dado importancia prioritria durante o periodo da guerra 0 
outro, associa-se ao facto de nao se ter considerado, pelo menos inciamlnte, a promoqdo 
do sector privado de coinerciahizagdo de ahmentos como parceiro essencial no programna 
de ajuda alimentar cornercial, apesar de existir idicos de mnudan~as de atitudes nos dois 
iltimos anos A reduzida entdse dada a estes dois aspectos 6 comprenivel nuif cendrio de 
guerra. Os riscos de comerciahizagao rural e as dificuldades na aquisl:do de alimentos e 
outros bens de consumo nos mercado- rurais forqou jA muitos pequenos produtores a ulna 
marcada depend~ncia quase que exclusiva da sua pr6pria produqdo pa-, garantir 
sobrevivdncia das farnlias (MOA/MSU 1992b) As prespectivas para uma resposta 
vigorosa da comercializaqdo num panoramu de guerra ndo poderiam ser consideiadas 
adequadas
 

Com o fim da guerra Mo arnbique tern apostro o seu futuro econ61nico em ,ssegurar 
uma transigao bern sucedida para uma economia de mercado corn um sector privado de 
produgdo e comerchalizao muito amplo Corno tal, o5 objectivos do prcgrama de ajuda 
alimentar e os meos para o seu alcance devern ser repensados no contexto desta 
transigao Ulna questdo chave a ser debauda 6 se a ajuda aimentar cornercial deve ser 
usada para criar ulna nova segurana ahmentar liquida urbana sabstituindo o NSA, ou se 
ela deve ser apenas usada para coinatar o desiquilibrio enti. a olerta e procura de 
mercado (a partir da produgdo dom6stica e as importag6es) aos preqos de mercado Corn 
relago Aajuda alimentar de eincrg~ncia, um desatio importante ser, o desenho de um 
sistema que satisfara as necessidades dos residentes rurais einpobrecidos, rctigiados 
iegressando do Malawi e outros paises vILinhos, e tbopas desmobilizadas (1a FREJIMO e 
da RENAMO sem impedir a transiqao para o mncrenento da produfdo don6stica e a 
comercializagdo 

II. A Compatibilidade dos Objectivos Moainbicanos e dos Doadores 

0 critlcismo mais forte e persistente que tern sido tormulado contra a ajuda alimentar em 
geral, nao s6 em Mogambique, 6 que ela cria um disincentivo Aproduq~o dom6stica, 
contribuindo deste modo para ulna depend~nca prolongada 4 Este criticismo 6 baseado 
na ideia de que os paises industrializados us~an a ajuda abmentar corno urn instrumento 
para se desembaragarem-se dos seus excedentes de produqo 0 argumento em Lausa 
sustenta que as necessidades em produto (ajudas) manifestadas pelo pars recipiente sdo 
relegadas a segundo piano relativamente aos desejos do pafs doador que 6 de a) reduzir os 
custos da! suas pr6prias poltIcas agrfcolas atras6s da redu iIo de stocks, e b) abrlr novos 
mercados, aumentando a procura comercial para a produqio do doador conseuqenternente 
reduzindo a necessidade do governo doador acurnular futuros stocks Os requisitos da 
"adicionalhdade" na legislaqio de ajuda alimentar dos E U A iohabita corn os intentos 
dos doadores acima abordados Mesmo assun, conforme toi inencionado anteriormente, a 
legislagAo dos E U A tamb6mn tenta salvaguardar a quesio de desincentivo Aprodu(,o, 

Veja Isenman e Singer (1977,) para ura dai primeiras andises desta questdo Veja igualmente 

Von Braun e Huddleston (1988), Jones (1989) e Shaw (1991) 
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de modo que a idcia de que os doadores detendem exclusivarnente os seus interesses seja 
simplista e carente de verade 

Ahis, se se quizer discutur a quetfio de desiocentuvo deve-se primeiramente dar resposta 
a seguinte pergunta "desmcenuvo comparada corn quV'9 Se partirmo-nos de urn 

pressuposto de urna econoinia fechada cujo pr( o de equilfbrio de mercado estd. acirna do 

prego de importa.av, entao qualquer importagao, seja cia conercial ou concessmnal, farAi 

decrescer es preqos do mercado dom~stco Isto sin criara urn "desincentio" produg.o 

local comparada coin a situagao inicial do functonamento da economia prior importaao 

Por conseguinte, claro esta que ha ura necessidade de se obter urn padrd.o de referfncia 

que servrd corno base para ur,i anil.llse se ou njocomparativa perinitindo saber-st houve 
corno ponto dedesincentivo Em fuiiyo do exposto propbe-se o uso do prco nundial 

referncia Assin parte-se do pres,,upStto L qUL quiisqutr politicas que resultemCm 

preqos Le mercado doinestico ahat\o do preo tiep1 iridade de eportado (PPE) causarao 
_Cquanto qu. sendo 0 coitraro, isto e toclais as urn deslncentilo a produqao local, 

politicas que resultem nurn auneinto dos prqos doniesticOs acima do PPI deve~jo ser 

visto como potencial mecanismo para inccnti\o artificial ,produ,a(o ' Na mesma l6gica, 

os preoao de equilibrio de inercado entre a pridade de exportadao e importago passaro 

a ser considerados neutrais 

muitos pafses indic, a ideaEvid~nc.ia empirica ocomdos em Cue o crilicisio ostentando 
ltuddleston, 1988) Provaxelmente ado desincentio tern sido ecagerado (Von Braun and 

liQuo mais inportante que pode ser etrafda de nmts estudos sobre Aajuda alimentar e 

que politicas de pregos e de inportaqdo do gove:n.o em geral, e a pr6prla polftica com 

relagdo Aajuda alimentar em particular, sao os determinantes principais dos eteitos da 

ajuda alhmentar na produqao domi.stca Citando Timmer, et al (1983) 

Parses que dependerato do tornecimento da ,juda altinertar para manter os 

preqos b~Ia5o. (relativatente aos preqos internacionais) criairamr sros 

desincentivus aos seus agricultores Em paises onde a ajuda substitliu as 

importag6es, na hoeu\ distorqOes de preqos aos produtores, e cmxstiu un 
o nivel de recursos cisponfveisfluxo suticientenwi.tC grande para atectar 

para o desenvolvimento, e o impacto da mesma loimteiramente mediado 

pela estrat.gia de desenvolviinento (do pats) Quando isto era positivo 

a ajuda ajudou Quando nr.d tot nAo ajudou (p 289, parenteses 

acr~scidos) 

A Tabela 2 faz o sum.rio de mecanismos para conciliar os obectivos do doador e do pals 

recipiente usando politicas alternativas de gesto da ajuda ;bmnentar Cada coluna 

Os .onceitos Lie preyom de pardide Je importaao e de exp mraco serdo importantes ao longo 

deste documento 0 PPI 6urna medida do Lustoi de opotudnidade da produ 3o don.6stica para uin pals 

que importa o produco, ou cluee la a st.a politica o permitsse E o pre.u que o pa, pagara se 

importasse, e 6 alculado como opreo internatcinal ,justado a, custos de traisporte para os pontos 

internos de consumo 0 PPE e urea medida do LustO de oportunidade para um pais que exporta, ou 

o faria se apolhtica o permtisse E oprc.qo que o pak reteberia para exportar para os mer.ados 

mundiais e 6 uptucamente coiLmderado corno sendo gual ao preqo FOB no ponto relevante do mercado 

mundial (por exemplo, golfo dos E U ) 
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Tabela 2 	 Relago Entre as Caracteristcas da Ajuda Alhmentar e os Objectivos dos 
Doadores e Paises Recipients 

0 objectao e Atingido quando a Ajda Ahmentar 6 

Nao Adicional as Adicional as Adacional e 
Importa 6es Importag6es Distribuido 
Normais, e Normals e Gratuitamente a 
vendado a Pregos vendida a Prcos Grupos 
de Mercado 9 de Mer,'ado 9 VulneraveisO 

OBJECTIVOS DO 
RECIPIENTE 

Evitar Dislncentivo Sim Nio Provavelmente 
n5o 

Poupar Divisas Sim N~o Sim 

Aumentar o Consumao N.o Sim Sim 

Aumentar Recursos para Sim Sim NAo 
Desen 

OBJECTIVOS DO DOADOR 

Reduzir Stocks Ndo Sim Sim 

Abnr Mercados Possivelmente Provavelmente Possivelmente 
(longo prazo) 

Nora Adaptado de Von Braun and Huddleston (1988) 

representa diferentes estratgias de gesto ou politacas ae ajuda almentar, e o L.onte6do do 
texto ndaca se cada um dos objectavos apresentado 6 ou nio atangido mediante Lada uma 
dessas estrat6gias Estd claro que nein todos os objectivos sio alcanaveas sob uma dada 
politica Se se pretende que desancentavos ,cprodug-o local sejam evitados, a ajuda 
almentar comeicial nao deve ser adicional as importa CLe,normais Assam, os objectivos 
do pafs recapiente de aumentar o consumo e expandir os cecursos para o desenvolvmento 
assumem uma prioradade menor, d semelhany,t dos objectivos do doador Se os 
objectivos do doador ou os de consumo do pais iecipiente s,o lorternente priortirios, 6 
provdvel que haverd desincentivos i pioduqo, e que nio haverd poupanqa em noeda 
externa 

Representantes locais dos doadores podem desempenhar um papel timportante no 
equtlhbrio dos mteresses dos governos dos paises recipientes e doadores .om os nteresses 
dos cidad~os dos paises recIptentes, tanto consumdores como produtores A 
Mogambque sao apresentados trts desafios chave 

a) 	 desenvolver um sistema para teduzar as remessas de ajuda almentar 
comercial de forma ordeira e em funqao da demanda do mnercado para o 
maiho amarelo em Mocanibique, 
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b) reduzir as remessas de ajuda de emergencia ajustando-as Aredug.o real das 
necessidades, e, 

c) 	 reformular o sistema de distribuigao da ajuda de emergncia para minimizar 
os impactos negativos na produgo local e no desenvolvimento de mercados 
locais 

serDois aspectos do desenvolvitmento do mercado local sdo relevantes, e cada um pode 

negativamente afectado pela deficiente gest,5o da ajuda alimentar 0 incentivo Aproduao 

para o mercado estA directamente ligado aos niveis de preos, o que pode ser muito 

influenciado pelas quantidades da ajuda ahmentar Os niveis de preqos podem por sua 

vez afectar incentivos aos comerciantes par,, a sua participagao no mercado, mas 

provavelmente mais inmportante passari a ser a torma como a ajuda almentar & 

distribuida A ajuda alnientar ent egue a poucos consignatarios obviamente reduz a 

competitividade, pelo menos em alguns niveis do sistema A distribui do gratuita de 

ajuda de emergencia, se nao 6 efectivamente direcuionada Aqueles sem procura efectiva, 
pode remover um grande segmento do mercado dos comerciantes e processadores 

Nenhuma destas situaqbes s.o conducivas ao desenvolvimento de urn sector privado de 

produg.o e comercialiaqto sauidvel em Moambique 
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CAPITULO TRES
 

A AJUDA ALIMENTAR E OS MERCADOS:
 
A EXPERIENCIA MOCAMBICANA DE AJIUDA ALIMENTAR
 

ATE A DATA
 

I. 0 NSA e o Racionamento Alimentar em Maputo e Beira 

No comego dos anos 80, a combinago de problemas climiticos e guerra dificultaram o 
cidades causando longas filas de cosumidores reflectindo ofornecimento de alimentos as 

de produtos que se vivia na altura Conlrontado simultaneamente corn a reduqdoescass~s 
das exportagbes e a escassez de moeda externa, as importa 6es comerciais no puderam 

satisfazer as necessidades em alimentos da cidades Corno alternativa o governo de 

Moqambique estabele-eu o Novo Sisteni de Abastetimrento (NSA) para distribuir e 

racionar a oferta dos escassos alimentes, prirneiro em 1981 em Maputo e depois em 1986 

na Beira 0 milho amarelo em gr5o e as farinhas, arroz, aqucar, oleo almientar, feijdo, 

peixe seco, sal e sabdo eram os produtos presentes no NSA e vendidos a urn preqo fixo 
todos os nifveis do sistema de comercializago eo governo central fixava os pregos a 

s de agentes economicos nomeadamenteorganizava a oferta e a distribui do atrav 
em Maputo e EACB na Beira) A ajudaarmazenistas estatais e grossistas (EACM 

alimentar comercializada foi importadi para a distribulqao at6 Setembro de 1990 atrav6s 

da IMBEC (Inportadora de Bens de Consumo, E E ) e mais tarde envolvendo tamb~m a 
duas principalsCOGROPA, FACM, CiM, e Mcbeira A CIM e a MOBEIRA sendo as 

moageiras respectivamente em Maputo e Beira, recebiam grAo de intiho amarelo que 

depois de processado em larinha sem farelo era distribuida usando o esquerna do NSA 

Enquanto isso, a COGROPA assurna a responsabilidade da distribuiqao da ajuda 

alimentar em grao dentro do sistema, em paralelo corn o papel da EACM e EACB ell 
0 DPCCN, pot seu lade manuseava afornecer a farinha e outros produtos ao NSA 

ajuda alimentar de emergdncia numa operaqao completamente separada, distribuindo 

mercadorias gratuftamente nas zonas rurais, por vezes en colaboraao com ONGs 

internacionais 

Ap6s um funcionamento relativamente eficiente durante os primeiros anos, o NSA 

comegou a perder a sua irnportAncia A partir de 1987 em diante, os produtos a pouco e 

pouco foram escasseando nas lojas do NSA A combinagdo de chegadas irregulares e n~o 

seguras da ajuda alimentar e a emergfncia continua de mercados do sector privado 

reduztu a depend~ncia dos consumidores das lojas do NSA Como se isso ndo bastasse, 

tamb6m ocorriam vubstanciais desvios quer provementes do NSA quer da ajuda de 

emreg~ncia, que acabariarn por ir dar aos canals do sector privado para a 

comercializaq.,o A Louis Berger International (1991) estirnou os desvios a partir do 

NSA em ceica de 50 porcento ou mais em 1990/91 Este acontecimento nao significa 

necessariamente que a ajuda alimentar era deviada dos caiais de abastecimento As 

A discussao sobre farmhas e ,ua qualidade pode ser encontrada no Capitulo V 
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populag6es', pelo contrdrio, o miiho esteve sempre disponivel atrav(s de dumbanengues 
locats (mercados informais, charnados chungamoios na Beira), no entanto a urn prego 
mais alto que o entAo oticialmentu tixado para as lojas do NSA 

II. 	 0 Progrania de Reabilitafiio Econ6mica (PRE) e a Alocaqao da 

Ajuda Alimentar 

Conmormr tot discutido aiteriormente, em 1987 o PRL veto acelerar e alargar o processo 
umade liberalizaqao do nercado ja em curso no pais Corno resultado, os mercados para 

vasta gama de produto, alimentares e nao ahie'itares rapidamente ae expandirarn As Areas 

urbanas para, num curto espago de tempo, encontiarem tamb6m o seu caminho em 

direcc o As Aireas rurats mals distantes Os objectivos da ajuda alinentat ni 7imbito do 

PRE ainda incluem a garamtw de aceossbtldade de almhentos bisice- rara os pobres na, 

dreas urbanas Nfto obstante isso o programa de aljuda almentar tOt usado corn mator 

peso tendo como objectivo a obteayio dos fundos de contrapartid i para o governo 
destmados quer ao reforgo do otcamento geral do estado quer para tinactamentos de 

programas especfticos de desetvolvimento Tanto o Goerno de Moambtquc (GM) 

como o- doadore,, procuaalan mtroduzir mator responsabilidade fiscal nos sistemas de 

ajuda alimentar comercal mas, muttos Gos agentes economicos do sector pblico, 
incluindo a CIM, IMBEC, e COGROPA, tiveram atrasos no pagamento dos 

contravalores o,que levoLt a que os doadores eo Mmtsterio do Cornrcto decidissem pelo 
na recepg~io e comercalhzagdoenvolvilento taolbtn do sector privado a partir de 1991, 

da ajuda aimentar, partICularinente nas remessas de mhilio amarelo recebidos em Maputo 

e Bera 0 processo fol tio rapido que enpresas privadas tornaram-se consignatdrios 

dtrectos de 20 por cento do total das remessas de ajuda ahmentar em mtlho amarelo 

comercal ji em 1991 (23,000 das 113,000 tonladas, Austral 1992) para em 1992, ter urn 

acrescino na ordem de 75 porcento 

A selecqo dos consignatArtos privados era fetta na base da capacidade financetra e na 

probabilidade de pagamento dos contravalores, apttd5o logistica (transporte e 

armazenamento), e area geogrifica de opera 6es Este ltnino crit6rio fot usado numa 

tentativa de alocar quantidades especficas para virias regi3es do pais Todas as 
solctages de ajtuda fetas pelo Mtmistdto do Cotnercto tinham ji previaiente, crlt~ros 

de alocagOes por regt6es e os consignatfirios cram selecctonados para assegurar a 

distribui .o das ajudas de acordo cotn o plaificado Urn consignatirio era autortzado a 

receber produtos para a provincta de Nainpula, por exemplo, se ele tivesse urn centro de 

operages em Nampula Contudo, na prittca o esquema tuncionou corn ura certa 
deficiencta, pots, o reterido Mintsturto nao conseguiu supervistonar o sistema de urn 

modo cabal Nfio lid duvtda que alguns constgnatd.rios operam de en areas para onde 

00 sector de pecuAria dosaparCeu bastcamente durante a guerra, por isso o desvo para a ragao 
animal nao era o problema, ,o contrdrio dos outros pases na regiao 

Dos 245,000 toneladas metrtLas de grio comer,.al ostimados a ter chegado en' 1992, 170,000 
tinham ja sido entregues ao, con,,gnatarios do sector privado Estas quantidades dao um nimero de 
69% Uns 26,000 toneladas m.tricas anda estao em arniazfns no porto eregistados como propriedade 
do Minist6rio do Com6r.o Se todo este grao eventualmente centregue a consignatirios privados, 
eles terdo recebido 80% do total (196,000/24:, 900) 
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grande quantidade de grao fluiu 
estava planeado Por~m, evidencias indicam que urna 

a quantidadeReconhece-se no entanto que
puramente em resposta aos preqos de mercado 

fornecida para fora das cidades portudrias 6 bastante substancial sem no entanto se poder 

exactamente quantificar 9 

As alocag6es de ajuda ahmentar aos consignairios (privados e paraestatals) sao 

normalmente decididas por um comt6 composto por representantes do Departamento de 
e o Banco de 

Com6rcio Interno do Minist6rio do Com~rcio, o Minist6rio das Finangas, 
e algures reclamaram que o processo de 

Mogambique Vtrios comerciantes em Maputo 

decisao n.o 6 transparente Alguns dos comerciantes argumentam ndo sabrem o crit6rto 

usado para Ihes serem atribuidas, em muitos casos, quantidades de milho muto 
naEm certas remessas a quantidade solicitada foi superior

inferior/superior ao solicitado 
mais do que a quantidade disponivel, o que obrigou o governo a 

ordem de trfs vezes na que deveria caber a cada Lonsignatt to Daf a razdo,
racionalizar a distribui .o 
palavra dos mesmos, de ter havido um certo tavoritismo na aloca io de quantidades aos 

participantes 

em alguns casos o sisterna de alocag.o foi posto de lado por alguns doadores,
No entanto, Esse 
cono fot o caso do carregamento do milho da CEE chegado em Julho de 1992 

doador colocou utna forte prioridade na resolug~o de questbes financeiras e o pagamento 

urn ambiente competetivo na comercialzago de 
dos fundos de contrapartida Garantir 

a preocupaqio prioritdria No caso do carregamento de 
ajuda alimentar pareceu nfo ser 
Julho, a CEE escolheu dots consignatdrtos privados, urn grossista e urm moageiro, 

no
para 

Isso contrasta corn o procedtmento
receberem cada um 7,500 toneladas m~tricas 

mats tarde, durante o qual foram 
carregamento da USAID recebido cerca de trfs semanas 

Nota-se que a 
envolvidos 27 consignatdrios, seleccionados pelo comit& inter-mmtstei ial 

sele Lgo foi teita de entre os candidatos que responderam a um antincio no jornal que 

informava sobre a disponibilidade do mtlho e crit6rios para a alocag o " 

Os pregos tndminos dos produtos da ajuda aimentar tein sido determinados pela
 
A essa
e n .o pelo Minist6rio do Com6rcio

Commissdo Nacional de Salrios e Pregos, 
1987, o papel de tixar e regularzar os pregos da 

comissao era atribuido, pelo inenos at 
maiora dos bens de consutno a todos os niveis de transacqao indo desde consignatArto atd 

preqo baixo dos produtos
Esta medida visava essenctalmente manter ur ao retalhista 

ahmentares 0 PRE deu lugar a lberaizado dos preaos de aiguts produtos mas 

o prego fixo para o milho amarelo at6 recentemente Efectivamente s6 em 
mantendo-se a ser 
Agosto de 1993 6 que os preqos do milho amarelo e dos restantes bens viriam 

o que na pr.tica jd estava ocorrento nos 
oficialmente iberalizados, legalizando assim, 

Os preqos de mercado para os ahmentos UAsicos 
mercados havia pelo mcnos dois anos 

no rnelcdo. 
sao assim determinados pelas forcas da oterta e da procura de cada produto 

o sistema mntormal de comeirttdhziao para mats de detalhes sobreI Veja MOA/MSU (1993) 

e no sul de Mozambique
aimentar em Maputo 

VLja MOA/MSU Equtpa de Pesqutsa (1993) para mats detalhes Note-se que o ntimero de 
1 

consgnatrio, no carregamento antertor em Maio lot de menos de 10 
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III. 0 Sector Informal Retalhista 

A entrada de comerciantes privados como consignatArios directos da ajuda alinientar foi 
menos importante no eitraquecimento do NSA do que a emergencia de mercados 
paralelos por toda a prte das principais areas urbanas De 1987 em diante, tanto em 
Maputo corno na Beira, mercados inforinais transtormararn-se nas principais fontes de 
bens de consumo, particularmente para os consumidores de baixos iendirnentos Os 
pregos oficiais a retalho nas lojas e NSA para o milho e os seus derivados estavam abaixo 
dos praticados no mercado informal Corn a possibilidade de uma margem de lucro 
substancial, os proprietfirios das lojas do NSA e outros tiveram fortes incentivos para 
desviarem alimentos do mercado oficial para os dumbanengues por exemplo, em Maio 
de 1992, o prego oticial de venua ao piiblico do milho em grio era 485 Meticais/kg 
Enquanto isso, o pre, to m6dio a retalho para esse mesino produto no niercado de 
Mucoriama em Maputo foi 45% mains alto isto e 702 melicais por kg (USAID/Maputo 
ndo publicado") Estes desvios, combmnados Lorn a chegada irregular da ajuda 
alimentar, trouxerarn Asuperticic a incapacidade das lojas do NSA de satisfazer as 
necessidades do consumidor Salm e Desai (1993) apresentam resultados de uma pesquisa 
indicando que somente 34 6 por cento das familias em Maputo corn cartbes de 
abastecimento compraanm de facto alguma mercadoria do NSA (durante o periodo de 
pesquisa Outubro 1991 - Abril 1992), tendo no entanto o mnercado paralelo absorvido 
cerca de 82 por cento do total das compras das farnilias relerentes aos produtos que 
supostamente deveriam ser vendidos no NSA (82 por cento para a farmnha de milho 
amarelo corn farelo, 59 por cento do milho amarelo em grqo) Para al6m disso o 
mercado informal exibe tamb6m urna outra vantagem para os consumidores de baixo 
rendimento que 6 facto de disponmbmlzar produto. e permitir compras em medidas 
pequenas numa base didria 

IV. Importa 6es Comerciais de Milho 

Para al6m da produg o nacional de milho branco, o sector informal obtfm milho amarelo 
desvado da ajuda almineritar e de importag6es comerciais de pequena escala de mdho 
branco (principalmente farinha) de paises vizmnhos Em Maputo, o mitho e os seus 
derivados, aqucar, e farinha de trigo sdo importados por comerciantes de pequena escala 
(prmncipalmente mulheres), apesar de nfio se poder quantificar o volume dessas 
importagOes por circuitos nio oficiais Isso deve-se ao facto de essas importag6es estarem 
a violar acordos da Uni5o Aduaneira da Africa Austral (UAAA), para a Swazil:ndia e ao 
mesmo tempo uma fuga ao fisco (direitos alfandegd.rios para esses produtos praticamente 
no sdo pagos a Moqambique) pelo que torna-se quase inpossfvel ter o registo das 
quantidades chegadas 12 A estrada Maputo/Manzinm apesar de ter estado sempre aberta 

11 Todos os preqos neste relat6rma sdo apresentados em termos nomivais, excepto nos casos 

indicando o contrArio 
12 Para o ano de comercializamo de 1993/94, to estimado que 10,000 tons m6tricas iriam deixar 

a Swazilandia para Moqambique (Sistema de Aviso Privio sobre Fome, Mmnisterio da Agricultura e 
Cooperagao, Reino da Swazilandia) Este ntmero foi estimado para avahar a seguranga alimentar 
na Swazilandia e deve ser usado com cautela oma ura aproxmagon As quantiddes reais podem 
ter sido mais significantes 
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mesmo durante o perf-do da guerra, ndo foi muito atractiva para muitos :omerciantes 
devido a risco de raptos e ataques durante as viagens No entanto excepqbes ocornam em 
periodos quando a margem de lucro era suficienternente atracuva Em fulho e Agosto de 
1992, a monitoria do mercado grossista de Bastca em Maputo indicou que acama de 11% 
do volume total de produtos chegados provmham da Swazilindia e Africa do Sul 
(MOA/MSU Equipa de Pesquisa 1993) Esse pais torneceu cerca de 49 8% do total do 
milho bianco, incluindo a tarinha, entrado nesse mercado durante o periodo do estudo 
Ista cifra 6 bastante consistente corn a importincia hist6iica da cornerciahzaqao de milho 
branco entre a Swasilandia e Maputo Por6m este valor podeia estar substinado tendo em 
conta a ocorrancia da seca que assolou a Africa Austral durante esse perfodo, reduzindo 
assim a produ do desponivel na regido Por conseguinte fica duvidoso se de facto o 
ntimero acima apresentado representa a fatia do mercado de milho que cabe a Swazildndia 
em Maputo Apesar do risco do ataques na via sw ter reduzido coin a assinatura do 
Acordo de Paz, o com6rcio informal de millio e derivados entre MoyambNique e a 
Swazildndia nao auimentou depots da seca devido 1o custo relativamente alto dos 
derivados do milho na SwaLilandia, e do excesso de oteita do inilho ainarelo ern Maputo. 
As importay6es dependem dos pre~os relativos dos produtos nos dois paises, do ri'co e 
dos custos de transporte, e ainda da disponibilidade de moeda externa 

Coino ser.i discutido coin mass detalhe no Capitulo Quatro, os preqos de milho em 
Mogambique estfo presentemente baixos devido i exist~ncma em stock de um volume 
considerdvel deste produto, no entanto espera-se que o preo volte a atingir um nivel alto, 
Amedida que haja dienagem do stock quer por consomo quei por deterioragdo Nessa 
altura, os fluxos inforinais de farinha de inilho da Swazilandia, Zinbabwe Malawi, ou 
Africa do Sul poderao entAo subir aos niveis considerados normais 

Actualmente nio hi nenhuma inporta~do comercial em grande escala d mlho e 
derivados para Moqambique, feita i semnelhanqa do arroz 6 importado Quando indagados 
sobre o porqu: da diferenqa na fonna de imnporta 5o, os comerciantes indicaram que, o 
com6rcmo do milho era uma aventura de alto risco A planmlcaqdo das chegadas da ajuda 
alimentar de einerg6ncia e comercial n-io 6 transpaiente Chegadas de ajuda ahmentar s~io 
muitas vezes atrasadas ou a data de chegada L reprograniada Para al6in disso 6 comnum 
alterar-se os 'olumes estipulados, e n.o hi unm mecanismo smstemanco para desponibilizar 
e defundir as mformagbes -m p6blico Um comerciante chegou mesn~o a ilustrar que ele 
dependia de faxes das autoridades porturias do mundo para saber o quo estava para 
chegar a Mogambique Mas isso 6 uma excepqa-o, pots, nmuitos dos comerciantes nro trm 
acesso a contactos deste tipo ticando assirn ao merc6 de grandes mncertezas Uma outra 
questao que e levarnada por esses mntervenientes refere-se i qualidade do grio fi chegada 
em Mogambique Devido ao risco relacionado ,is varmaybes dos pieos discutidos algnures 
neste documento, os cornerciantes tendem a prtfermr hdar corn o arroz e outmas 
mercadorias cujas quantidades em ajuda sao mais pequenas, coin riscos de preqos 
menores, ou coin margens de lucros maiores sufiLientes para cobrit os rISLOs 

Actualmente, o comrciho regional de nilho branco 6 teito apenas mfornialinente, apesar 
de compras triangulares de ajuda alimentar terem sido utlihLadas no passado As compras 
triangulares envolvem transac Ces comerciais num pais (por exemplo, a WFP compra 
milho no Zimbabwe) paia entrega eim Mo~ambique corno ajuda alimentar Este tipo de 
troca parece mats provdvel no futuro do que a troca comercial formal de milho entre 

15
 



Mogambique e seus vizinhos Comerciantes na Africa do Sul e na Swazilindiamencionaram as dificuldades legais e Lustos altoscomerciante da Africa do Sul indicou que 
corn operades em Mogambzque Urn a sua empresa fechou o seu escrit6rio emMaputo porque ndo podia competir no mercado sem pagamenios informais na tronteiraoutras actividades iiegais e0 com6rcio intormal 6 provdvel que continue 

V. A Situag o Actual 
Corn o fito de minizar os efeitos da fome causadas essencialnente pela seca,importaram quantidades os doadoresmassivas de ajuda alimentar Entre Agosto e Dezembro de 1992,aproximadamente 330,000 tonelada.s mrtricas de milho arnarelo chegaram a Mogambiquecomo ajuda alimentar de emergfncia,
volume 6 rnais que 

comercial, ou para projectos (WFP 1993b" 09 dobro da quan.dade de gAo de inidho que entrou 
3 ) 

mesmo perfodo de no pafs durante o)'991 Observando o perfodo emestiveis, de Julho de 
que os pregos eram relatnvamente1990 i Julho de 1991, , a -hegada m6dia mensal do gr~o de mnilhoamaielo cornercial era cerca de 9,000 toneladas m6trlcas Porfm, na presente conjuntura,s6 para us programas comerciais, a chegada mndia mensal durante osde iltimos cinco meses1992 foi de 39,000 toneladas m6tricas

presslonaram tortemente 
Estes volumes de L.hegadas anormaisa capacidade de armazenamento e distribuigioimportantc A i ,oque se pode extrait deste epis6djo deprende-se roma nec-sidade de urna
melhor coordena 5o entre doadores, GM, e os consignatdrios 
 do sector privado
 

Como resuitado, tanto Os 
 agentes do sector p6blico coma os do sector privado emMogambique tfm experimentado pelo menos desde Fe'ereiro decorn a comerciahzagio do milho amarelo 
1993 s6rias dificuldades

As dificuldades incluem a exzstdn(Jaem iri qualidade, chegada continua de 
de stocks

iovo grao de emerg-nca,baixos em preos a re,,alho muitoalgumas direas (mesmo abaixo dos preqos pagos pelos consignatirios),al6m de desvio. substanciais da ajuda alimentar de emergencia para o 
para 

falta de coordenag.o niercado Devido Ana planificagAo da ajuda alinmentar de emergencia e comercialfraco escalonamento dr algumas chegadas da aluda, existe um 
e o 

stock excedente de milhoam irelo em Maputo e Beira En Maputo,
esrimado em 

o stock de ,juda alimentar comercial for37,900 toneladas m6tricas em 
,os fins de 1992 

14 de Jtiho de 1993, cujo o grosso chegouDo 'ado de emerg~ncia, 76,000 toneladas mtricas para stocks de
reserva chegaram durante Julho, dos quais 51,600 destinavani-se a Maputo e a zona sul, 
 oque veio jurtara 6 quantidade anteriormente existentecoincidiram corn 
no oafs 14 Estes stocks e chegadaso perfodo de colheita da produ-,jo domristica de milho branco,ocorre entre princfpios de Abril at6 Agosto que

Dados do SIMA mostram que tanto ospregos do milho amarelo como os do branco reduziram-se drasticamente nao s6 nas 

Dados exactos sao dItfeis de se en .,ntrar, e diterentes lontes podern dar nt~meros diferentesVeja Anexo A para docurnenta ,io da base de dados construfda pelos autores

" As estimati,&s do PMA (WFP,


I de Maio de 1993, 
1993a) dos sto-, s de rnilho de emergfncia em todo o pais, emsdo de 58,198 e stocks comercLias de 38,200para a provfncia de Maputo sao de 10,962 no perfodo de Maio 93 

As neCessidades d. emergfncia 
de emergencia para Maio 93 - Abril 94, as necessidades totais- Dezembro 93 parade as provfncias de Maputo, Gaza,33,233 toneladas mn1trI.As e Inbambane sdopara regre,sados e pessoas deslocadasestritamente necesSidades de en*.rg,'nca e n(o incluen nada para o sector 

internamente 
de mercados 

saoEstas 
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cidades portuarias, mas tamb6ini nas Areas interiores tais como Gaza e Inhambane no sul e 
Manica e Chirno-o na regito central 

Pzra estimar as necessidades de stocks c safdas, 6 necessdrio estimar as necessidades de 
consumo tanto para mercados como para os programas de emerg~ncia 0 Programa 
Mundial de Alimentagdo e o Minist6rio do Com6rcio, Departarnento de Seguranga 
Alimentar, tern trabalhado no sentido de estimar as necessidades, mas sem um novo 
recenseamento e informaqo detalhada sobre os ietugiados e a migragdo interna da 
populagdo, torna-se diffcil avaliar o grau de red1gao dos stocks. Estimativas recentes do 
consumo mensal na zona Sul do pais s.o de 12,000 toneladas m6tricas de milho para a 
emerg~ncia No passado, chegadas mensais de 9,000 toneladas m6tricas de ajuda 
alimentar comercial resultaram nurna estabilidade relativa nos pregos o que provavelmente 
representa urn indicador da satisfayao da demanda no mercado S6 os agentes 
economicos privados cm Maputo, retinham cerca de 30,000 toneladas m6tricas de nilho 
amarelo em meados de Jutho Para o caso de milho branco os stocks nAo s.o Lonhecidos, 
alguns comerciantes privados tern comprado esse produto a nivel local e mant8-lo-,io em 
armaz6m, mas outros comerciantes indicararn alue n.o obstante esse excedente em rillho, 

que por volta de Outubro serao necessirios adicLionais remessas de mrllho Multo do stock 
actual de milho amarelo encontra-se em m.s ondi bes e 6 muito prov.vel que em 
Outubro venha a estar impr6prio para consumo lmano 

O milho branco e o amarelo sdo substiutos proximos e os seus preos tendem a 
movimentar-se j'intos, exceptuando em perfodos de grande escasez " A Figura I do 
Capitulo Quatro indica que desde Dezembro de 1992, o preqo do milho amarelo tern sido 
relativamente estAvel, Avolta dc 450-500 Meticais por kilo, apesar de no ter havido 
significativa chegada de milho de ajuda alimentai comercial desde Janeiro Esta 6 a 
primeira vez que a demanda do sector privado por milho amarelo foi satisfeita e mesmo 
ultrapassada a ponto dos consignatarios terem desistido de levantar as quotas na totaldade 
que Ihes forpin atribuidas forgando assim corn que uin stock elevado se mantivesse na 
posse do governo em armaz6ns Esse conportamento dos consignatdfrios estA associado 
pelo menos a um facto que 6 a exist6rncia de. muito milho amarelo de emerg6ncia nos 
mercados, o que tern reduzido a procura e deprimindo os preqos no mercado 

Dadas as dificuldades de transporte e cornunicagAo dentro do pais, o excedente da ajuda 
alimentar de milho amarelo em algumas Areas deprime os preqos do milho branco de 
produg.o dom6stica, enquanto em outros mercados os pregos do mlho branco ,nant~m-se 
ielativamente altos (Tabela 3) " Por exemplo, na regmao central do pais (,,er Figura 2 
do Capitulo Quatro para o mapa de Moqambique) os preqos do gr.o de milho amarelo e 
branco atingirair valores muito baixo entre Maio e Setembro de 1993 Tomando como 
refer~ncia o prego mmnirno oticial ao produtor para o milh, branco em gr.o estIpulado em 

00 grau de substltul.o entre o milho aniarelo e o brano 6 muto importante para quaisquer 
dscussLo scbre o,potenciais dettoS desmnLentivadores da ajuda alimentar de mllho aniarelo sobre a 
produi o national de mlho bran.o Este dssunt) erAi tratado cOM maor detalhe na secao IV do 
Capftulo Quatro 

16 Para uma dlsc.uss5o mais detalhada sohre s eteitos da ajuda aimentar de mmlho amarelo sobre 

os preqos de milho branco, ver seL aO IV, do Capitulo 4 
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Tabela 3. Pregos Mddios a Retalho de Grdo de Milho Amarelo e Branco em 
Cidades do Sul, Centro, e Norte de Mo-ambique, Maio-Setembro, 1993 

Locahzagdo Gr~o Grio 

Branco Amarelo 

Regifo Sul 

Maputo 777 412 

Xai-Xai 948 463 

Chokwe 829 301 

Inhambane 1057 425 

Massinga 595 434 

Regi~o Centro 

Beira 365 257 

Manica 254 150 

Chimoio 278 178 

Regiio Norte 

Nampula 526 451 

Ribaue 396 NE 

Monapo 424 NE 
NE = 0 produto Ndo Existe no meicado 
Fonte SIMA, MA/MSU Projecto de Seguranga 
Alimentar 

1993 (425 Metizais por kg), verifica-se que esse valor estava 70% acima do prego m~dio 

6 retalho praticado em Manica e Chimoio, e 16% acima no caso da Beira Para o milho 
amarelo o preqo ao consignatArio (nivel gross.sta) era de 329 Meticais por kg durante o 

mesmo periodo, o que representava quase o dobro do prego a retalho praticado para o 

milho amarelo em Manica c Chimoto, e 28% acima do verificado na Beira Em media 

para a regio central, os pregos de milho branco eram cerca de 50 porcento actma dos 
prego do milho amarelo 
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Enquanto isso, na regz5o Sul os pregos do milho amarelo eramregilo central, mas mesmo assim relativamente baixo se o dobro dos preos natomarmos em conta os custos decomercializago a ser adiclonado ao pre~o do 329 Mm!tlcais por kg pagos pelosconslgnatArios Apesai da exi.,tncia de grande volume de milho amarelo no meriado,pooe-se afirmar que os pregos do milho branco n5o foram fortemente afectados comoaconteceu na zona centro, mantendo-se a volta de 841Mt/kg o que o que 6 mais de 100%acuma do prego do milho amarelo 

Na Provmcia de Nampula, no norte,
relativamente baixos, embora este facto nho parece estar directamente ligado ,5presencade mnilho amarelo no mercado 

os pregos de milho branco tambemn estavarn 

esse 
Monapo, 

produto nho esteve presente nos mercado de Ribauee foi vendido eno mercado da cidade de Nampula somentt durante cinco
 semanas
 

Os comerciantes operando fora de Maputo reclamam a chegada Irregular de grandesquantiaades de 1juda ahimentar de milho amarelo que mundaradificuldades para a operai;o do sector comercial 
o mercado local, criando 

Desvios da ajuda alimentar deemergencia chegani ao mercado de duas formas b~sicas desvios flegals do programa, efamilias vendendo alimenros obtidos em programas de distribuzgo gratuita ou de comidapelo trabalho como fonte de receita para aquisig~o de outros bernsmuito importante Este titimo aspecto 6nos peqoienos mercados, enquanto que em grandes mercados, tais comoXai-Xai, o movimento ilegal de milho de emerg~ncia resulta num prego de venda abaixodo prego ac consignatArio, conforme verificado em Julho iltinio
de desaparecimento de camides repletos de grho 

Ahs, sabe-se de casos 

Quando o milho ainarelo 6 distribufdo gratuiiamentepara o trabalho (foodfor work) 
ou atravds dos projectos de comidaas familas durante a colheita do milho branco,amarelo flui para os o milhomercados As famflias preferem milho branco quando o hidisponivel, dependendo dos pregos relativos dos dois tipos de grhose pelo menos um ano de seca, Ap6s anos de guerraas famflias poderdo utilizar o dinheiro das vendas do milhoamarelo para tazer compras mais demoradas ouacumuladas para pagar de volta as dividasEnquanto isto beneficia famflias mividuais que fazem asao mesmo vendds, contrbuli,tempc, para a depressho dos pregos nos mercados, e por conseguinte,desincentiva os produtores locais 

Os pregos para o milho amarelo em Manica e outros mercados do pais indicam que aajuda alimentar de ernergricia deve estar entrando nos mercados atravds de vendas das
familias 
ou atrav6s de roubos, porque os preqos
consignatAr.os i retalho estho abaixo dos preqos dos
mesmo excluindo os custos de transportede Informago de Mercados Agricolas (SIMA), 
Em oito mercados do Sistema
 

em 
 o preo m6dio a retalho de milho amarelogrio estava abaixo dos 329 MT/kg, o prego ao consignatjrioMA/MSU, Maio 1993) no porto (PSA M,
Corn pregos tho baixos assim, consignatArios stocks teriam
que vender o 
corn

millio amarelo corn perda 
Em todos os as chegadas de ajuda alimentar comercial antes de Novembro de 1992,consignatdrios competiram para os direitos de alocaqho os 
contudo, Em November de 1992,a combmai;Ao dum aumento no prego ao consignatrio (de 249 atd 362 Meticaispor kilo) com as contfrinuas chegadas de milho amarelo comercial c de emerg~ncia, 
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resultou num excesso de oferta de milho da ajuda ahmentar sobre a procura dos 
consignatArios. 0 excesso de oferta fot evidenciado pela recusa dos consignatdrios em 
aceitar todo o milho que Ihes era alocado Questdes de qualdade tamb6m tem sido 
levantadas pelos consignatdrios corn respeito a alguns car.egameritos 0 resultado infeliz 
6 o cxcesso de viveres de milho Pmarelo que no estarfio em condi 6es de ser 
consumidos, quando as necessidades ahmentaris aurnentaiem de novo em Outubro ou 
Novembro 

Para apoiar os produtores de milho branco, o governo atrav6s da Commissao Nacional de 
Saldri,-s e Pregos estabeleceu em 24 de Mar o de 1993 um prego minirno em todo o pais 
(urn pieo "panterritormal") ao produtor do milho branco de 425 Meticais por kg A 
AGRICOM, a agfncia governamenal de comerc,ahza 5o falta-Ihe capital suficiente e 
acesso a novas lnhas de cr6dito para comprar todo o milho oferecido a este preqo oficial 
N~o existe urn mecanismo do governo capaz de assegurar qt.L os produtores tecebarn o 
preqo minimo Como o SIMA indica, existent mer.ados ao longo do pals nos quals os 
produtores estdio recebendo muito menos que o prego mninno, enquarito em outros 
mercados o prego m6dio 6 mais alto (PSA-M, MA/MSU, virios meses, 1993) A 
produqfo estimada foi de 533,000 toneladas -natricas, ainda que o excedente 
comercializado 6 estimado em somente 80,000 toneladas m6tricas (MEDIAFAX, 19 de 
Maio de 1993) Observadores da Medicins Sans Fiontier (MSF) indicam que famihas 
rurais ndio parece que estejam armazenando seus stocks de alimentos Muitas familias, 
mesmo durante o periodo de colheita, indicarn menos de 3 meses de necessidades 
alimentares no stock familiar A medida em que a guerra e seca modificaram as 
expectativas e acq6es relativas a stocks continuarn por ser obseivadas Durante a gucrra, 
stocks alimentares eram um alvo icmi para a confiscaqio ou ioubo, de tal modo que as 
famlias rurais nao eram capazes de manter stocks Infraestruturas de armazenamento, 
onde elas existam, foram alvos, armazns podem ser vistos em muitas partes do pals sern 
telhados ou janelas sem aros, somente armagOes vazias A reabilitagio de tais 
mfraestruturas, tal como o melhoramento da capacidade de armazenamento das tamlias, 
sdo p,rte da reabilitaqao econ6mica neces,irma nas ireas rurais Infelhzmente, nos meses 
precedendo a 6poca das colheitas, a oferta de bens nas Aireas rurais poderi ser ainda muto 
pequena comparada as necessidades 0 regresso de refugiados adiciona-se As 
necessidades de ajuda alimentar nas zonas rurai. 
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CAPiTULO QUATRO 

OS gFEITOS DA AJUDA ALIMENTAR SOBRE OS PRE(OS: 

ITMA VISAO CONCEPTUAL E EMPiRICA 

e Farinhas no Mercado'
1 

I. Tipos de Grfos 

Qualquer revisdo da ajuda alimentar e comercializagao do milho em Mogambique (ou em 
as 

qualquer outro pais na Atrica Austral) requer que a andise distinga cuidadosamente 

em Mogamblque, 6difercntes quahdades de farmha de milho e a cor do grao utlizado como mat6ria prima 

para a farinha A prefer6ncia do consumidor pela farinha de milho, 
Isto significa a 

claramente afectada pela cor equalidade do produto tinal consumido 

especificar na andlise se a farinha 6 lteia em casa, numa moagetra de pequena escala ou 

equanto do germen e tarelo foi rernovido Este processo e comumente 
0comercial, Imao como ii inquina 


conhecido como remoqdo de algum ou todo o tarelo, tanto 
Changanie, 6 teita
 

Poaugu6s ou "Uswa" ou "Uswila" em 
produto final, a chima em 

Ela 6 servida corn molho feito de folhas
 
adicionando farinha de milho a digua em tervida 


verdes de vArios tipos, eoutros alimentos coin alto teor em proteinas, dependendo dos 

recursos disponiveis 

comem a farinha de mitho comercialmente confeccionada ou pilada 
Os consumidores 
Existem tr6s formas principas utilizadas pelos consumidores urbanos em Mogambique 

para apreparagdo tradicional da sua propria farinha de milho, entre as quais comprando 
em casa Todas as 

primeiro o milho em grao e depois processando-o manualmente, 
e o tarelo Geralmente, estas o germen

formas deste produto tradicional removem 

farmhas sao produzidas apenas coin grao de milho branco, sendo o grao de m'ho amarelo 

raras vezes pilado, por diversas razOes 

Farinha de Miiho Pilada, 6 uma tarmha de alta qualidade que 6 feita primeiro 

a seguir deixando em molho por um ou 
removendo o germen e o farelo pilando o grao, 

A farinha resultante da 
dots dias, e depois preparando a farmha, atrav6 sdo pilao 

o que pode levar mats um dia, dependendo do estado 
segunda fase deve ser seca ao sol, 

do tempo 
Ao 

6 ura combmnaqao usada mats no Sul do pais 
Farinha de Milho Pilada-AIguidar, 
contrArio da farinha, que pode ser armazenada por vArios dias, esta 6 uma massa que deve 

As duas primeiras fases sao as 
ser confeccionada imediatamente ap6s a sua preparagao 

0 resto 6 deixado em molho por urn ou dots 
o farelo 6 removido pilando o grao

mesmas. num alguidar (tigela de 
A seguir o mitlho macio resultante 6directamente posto

dias 
pouco protunda) elentamente esmagado corn um instrumento de madeira 

barro um em dgua em fervura para 
a pasta 6 colocada pouco apouco,

Depots da preparaqio, 
Este produto requer pelo menos dots dias de preparaqdo, ainda que seja 

preparar a chima 
mats rpido que fazer a farinha de milho no pilao 

Weber, et al (1992)
Esta sec&o basea-se extensivamente ern 

'7 
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Farinha Pilada/Moida na Moageira, 6 tanb6in urna variaqo do primeiro m6todo. A 
primeira fase de processarnento 6 id~nnca. Contudo, ao invds de se p6r em molho, o gr~o 
pilado 6 levado directainente para uma pequena moageira de pequena escala em vez de ser 
pilado 0 gr5o pode assim ser degerminado e transformado em farmha no mesino dia. 
Este m6todo, ainda que reais rApido, leva alguinas horas dcvido ao facto do mitho ter que 
set previamente pilado 

Os tr~s principais tipos de tarinhas de milho inteiramente processados por miquinas s~o 

Farinha Completa, produzida por pequenas moageiras cspalhadas tanto nas 6reas urbatas 
como nas dreas rurais 0 grfo de milhc inteiramente seco 6 colocado directarnente no 
mofnho. Como o g6rinen e o farelo nio sjo removidos, a taririha completa tern urna taxa 
de extracq.o de 97-99% A excepqfo de pequenas impurezas, quase todo o grfo posto no 
moinho sat coino farinha Em inuitos parses da Africa Austral csta farinha e conhecida 
por mugaiwa Em Moqambique, tambin 6 conhecida como larinha corn farelo 

Farinha Parcialmnente degetminada, a qua[ Wina parte cio tarelo e do g6irmen 6 removido 
por processos comerciais Normalmente processada conente en, grandes moageiras 
industrials em Maputo e Beira Esta farnma, geralineie ten uina taxa de extractao de 
80-96% por cada 100 Kgs de giao Em mimto paises da SADC esta farinha 6 conhecida 
por sifted meal, bolted Imeal ou roller meal Em N oqambique, esta farinha 6 conhecida 
cord farinha ser farelo 

Farinha Inteiramente degerminada, na qual muito do tarelo e do g6rnmen 6 removido 
por um processo industrial de inoagem Esta tarmha tern una taxa de extracgao de 60
75% por cada 100 kgs de grdo A tarmha e Lonecida como super sifted meal, ou As 
vezes comno breakfast meal nos paises da Atrica Austral No periodo pre-independ8ncia, 
este produto era processado em vloqaibIque e to vendido corn a in irca Celeste Muitos 
consumidores ainda consideran esta marca como o tipo de farmiha de milho da inais alta 
qualidade Esta qualidade de farinha tambem 6 conhiecida em Mozambique c.omofarmnha 
matabicho porque ela 6 consumida, gerahinente, ao pequeno alimouq (matabicho) Este 
produto actualmente esta disponivel, em terta medida, nos mercados urbanos de Maputo e 
Beira e geraimente atrav6s de importaoes iformais da Swailfindia ou do Zimbabwe As 
moageiras industriams em Maputo e Beira tni equipamento para pro~essar este produto, 
mas produzem inuito pouco, quando produzem, para o mercado abei to 

Para conplicar mais o assunto, gera!iente para a tarinha moida pelas maquinas, ha 
diferengas de qualidade dentro de cada tipo de tamiha dependendo da tet [ica de moagem 
utlizada, a qualdade e grau de mpureas no grio, e se se adicionam ou nio vitaininas 
para enriquecer nutricionalmente a tarmlia 

Em Maputo, a tarmnha de milho inais comum nos mercados mtormai, 6 a tarmlha ainarela 
com farelo Este produto pode ser encontrado excepto durante os periodos de extreina 
escassez de milho ainarelo A farmha amarela see farelo (parcialmente degermmada) 6 a 
seguir a mats cornum. ainda que a sua dispombldade dependi da obteqAo da miiho 
amarelo de ajuda ahinentar pela CIM (urea moageira industrial local) Antes da seca na 
Africa Austral, a farinha branca see farelo (parcialmnente e iitcirainente degerminada), 
tanto a dornstica coino a da Swazihindia, era inuito coirum, e a farmnha branca corn 
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htrelo podia tamb6m ser encontrada nos inercados durante muitos dias. Estes doisprodutos tern sido extremamente excassos, desde Marco de 1992. As farinhasmanualmente piladas sAo produzidas quase eXclusivarnente vezes aparece corn grao branco,nos mercados em mas rarasMaputo (elas s~o nais comuns na Beira) 

II. Prefer~ncias de Grfio de Milho e de Farinha a Retalho
 
0 senso comum 
na Africa Austral e Oriental 6 que consumidores urbanos preferem as 

farmnhas de millo branco refinadas produzidas por recnologta moagelia mndustrial, e n~osAo sensfveis a diferenqas de preqos entre 

emergente os vrios tIpos e cores da farinha
na regito questiona esta cren A evdnca a Em Nlogambique, a evtdncta 6 clara que os consumidores escollieriarn outro5 -Oio ti wha .e ccorn base no prego --ciadu lhes apresentasse escolhasCoin base nos dados de pregos de Maputo de Mar:o de 1990 at 
Junho de 1993, os consumidores comprando emtipicamente urn mercados itformaispr6mio de 35% em Maputo pagarama 38%amarelo para o milho branco em grao compaiado ao grao '" A preferincia pela c6r branca sobre a c6r amarela que este prnimto revela 6
menor do que se podia esperar de muitas atirmaqoes corn iespeito ao nivel da prefernciapelo milho branco ' 9 
Pr6mios de pregos para a tarnlia amarela semfarinha amarela tarelo (parctalhtente degerninada) sobre acorn farelo for cerca pregos, consumidores pobres preteren 

de 30% entre 1990 e 1993 Dadas estas relagaes detorterente aDesai (1992) estimarn tarinha amarela coIn fareloque os 20% cornsumtdores Sahn ealocam 15% mats pobres na Cidade de Maputodo total das despesas ao graogrho e farmhas de milho branco 
e farmtha de milho amarelo, e somente 3%S6 a aofarmia arnarelade 6 6% corn farelo, ternDentro deste quintil, apenas ura participagohortfcolasorgamento que e frutas t6in uma mator proporgdoa farinha amarela corn farelo norendimentos alocam apenas Os 20% dos consurnidores corn maiores1 5 % das suas despesas ao grho ee cerca da mesma farinhas de milho amarelo,percentagemn, ao milho e farinha branca 

"' A diferen 
do momento 

a de preqo entre o gro de milho bran(.oem que a seca e amarelo aumentou drasttcamentede 1992 se comcqou a parnira tazer sentir A oferta do milho branco
escasa que os seus preos se mantiveram multo altos mesmo amedida que oprego do nnilho amarelo
 
flutuava coin as Lhegadas de ajuda ahmentar

branco seguirarn, mais de perto, 

Antes e depois da seca, Os premos do grdo de milho 

era to 

os movimentos dos preos do mrlho amarelo 
.erca de 15%As estinativas dd diterena na produtividade entre os graos de milho branco e amareloDeste modo, ndicamde preo entre os graos As 

o merado devia ser (.apaz de suportar pelo menos este grau de dlterenoaditeren.asifluencidas reajs ober,,adaspt!_Lq quantidades adminnsrattvainente em Muyambique tcm sido fortementeahmentar, determinadase pre.os da Swazlandia do milho amarelo0 tiltimo n5a mantem da ajudanenhuma relayho sistemAtica corn o pre~o 
a que o milho amarelo da ajuda ahim-'nmar Loomercial 6 inicialmente vendido Se a diferena de preio
poderia ser ainda menor que aquela obervada a6 adata numa situat.jo totalmente de mercado, 6 umaquestao que necessita de pesquisa adimonal 
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III. Os Efeitos sobre os Preos a Retalho 

A. Ura Andlise Conceptual Estftica Suinlrio 

O Anexo B apresenta urea andlise econ6mjca formal que exarnina conceptualmente as 
implicagOes das alternativas de polfticas de pregos e de distribuigo da ajuda alhmentar 
comercial a pregos de mercadoN da rnercadoi ia sendo doada (milho amarelo) 0 anexo 
focaliza os efeitos do prego oficial ao consignatdrio e do nmero de consignatrios sobre 
os pregos ao consumidor A secg.o seguimte avalia as semclhangas e diferengas chaves 
entre os pressupostos destes modelos e as caracterfsncas do sisterna de comnercializagdo tal 
como funciona em Mogambique Estas duas andlises -abstracta, formal, e simplihcada 
nesta secg.o, menos abstracta e rais realfstica na secgo B - perm,te generalizagoes 
importantes a serem leitas em rclaqao a melhoi poltica para a deterimnayao do preqo e 
distribui ao da ajuda alimentar 0 lector oin interesse em analise econ6mica formal 
deveria Ier o Anexo B antes de prosseguir Esta secgio apresentara um suinrio dos 
resultados analfticos do referido anexo 

Os modelos estdticos comegam coin o nais simples caso de base em que n6s examinamos 
um fiico periodo de tempo e assuirnios que a estrutura do mercado entre consignatfrios 
e abaixo no sisterna (principalmente grossistas e retalhistas informais) 6 perfeitamente 
competitio Este priineiro caso tamb6n assume que nao existe urna fonte de oferta para 
alum da ajuda alinentar Cada caso introduz depois complicagOes seleccionadas, para uina 
aproximag.o mais estreita da situa iio do inundo real 0 segundo caso introduz a presenga 
durna fonte de oferta externa Isto &feito para apreender a troca de milho branco corn a 
Swazilanda talcomo a produgfo doinsttca de miiho branco Ambas sdio influentes nos 
pregos de Maputo durante epocas de oterta normal 0 caso tres 6 urna variante do caso 
dois, assurnindo uma oferta externa ininitainente elascica em contraste ao caso dois de 
oterta finitarnente elistica Finalrnente, o caso quatro inant6m o pressulposto da fonte 
externa de oterta externa (finitainente elastica), mas assume ura estrutura de mercado 
monopolista ao ivel do consignatrio para o milho arnarelo em Mogambique 

As anfdises mostrain que desde que a quantidade de ajuda alimentar oferecidd pelos 
doadores seja inenor que o que os consignatirios aceitardo ao prego oficial ao 
consignatario, este preo n'io tern efeito sobre os pregos a retalho Este resultado mantem
-se quer existarm "muitos" ou "poucos" consignatiir os Os consignatfios apreendem uma 
renda"t, e o prego a retalho 6 determninado inteiramente pela quantidade colocada no 
rnercado. Isto geralmente descreve a situagdo cm Mogambique antes de fins (1- 1992, 
quando consignatfrios aceitaram todo o grAo chegado e poderiam provavelmente ter aceite 
mais sp" Ihes tivesse sido oferecido mais 

Se a quantidade de ajuda alhmentar excede o que os consignatarlos poderao aceitar ao 
prego fixado, os consignat.rios ndo acerardo todo o gr.o que estd sendo oferecido, e eles 

20 t definida como a diterenqa entre o lucro minimo que eles necesmtanam para paricipar e o 

lucro que de facto obtiveram 
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ndo ganharAo quaisquer rendas 2' Neste caso, o prego oficial sim afecta o prego a 
retalho, atravds do seu efeito sobre a quantldade de ajuda alimentar que os consignatArlos 
concordam comprar Se os doadores e o governo aurnentam o preqo oficial, os 
consignatArios aceitarqio urn menor volume, e o preqo de rnercado Val subir Se pelo 
contrrio, reduzem o preqo oticial, os consignatirios aceitar.o maior volume, e o prego 
de mercado vat cair 0 mats claro mndicador de que a quanudade de ajuda alhmentar 
oferecida excede a procura dos consignatArios seria a ajuda ahientar deixada em 
armaz~m pelos consignatfrios Isto tornou-se um sCrio problema a partir de finals de 
1992, corn a chegada de grandes quantidades de grdo comercial, e os desvios do gr5o de 
emergfncia para o mercado Assim, desde cerca de Novernbro de 1992, que esta situag.o 
tornou-se ulna importante caracterfstica do inercado de ajuda alinentar em Moqambique 

o resultado final 6 que, para urn dado preqo olicial, 6 :ats provavel que urn grupo de 
consignatarios competitivos aceite toda a ajuda aimentar do que urn consignatdrio 
rnonopollsta ou urn pequeno numero de ionsignatirios eln conluio Por outras palavras, 
um grupo de consignatirios competitvos aceitariani mats grao a urn dado prego que 
poderia uM consignatirio monopolista Deste modo, em mi2dia, a oterta para o mercado 
sert menor, e os pregos a retalho incus altos, quando existe um monop6lio sobre a ajuda 
alimentar ao nivel do consignatdrio do que quando urn nimero suticiente de 
consignatarios tern acesso para tornar o sistetna oinpetitivo Isto tern importarit',s 
implhcaq6es para o desenho de urn esquema de distribumg.o 

B Urea Visdo Empirica 

O tipo de andise acirna sintetizado e apresentado no Anexo B tern consist6nclas e 
fraquezas no desenvolvimento de urna percepqo dos problemas do mundo real e suas 
potenciais soluq6es A prmeira consst~fncra Cque ela permite a qualquel urn centrar a 
ateng.o somente naquelas caracteristIcas julgalas mats relac.ionadas corn o problemna. 
Enquanto a vantagem de tao cerrada atenqao pode ser considerdvel, a desvantagem 6 que 
o mundo real nunca 6 tAo simples como o modelo, e as comphicag6es que o modelo ornite 
podem ser importantes para ulna etectiva percepgao do problema 

No caso especfiico aqui analisado, parece haver duas consistencias da metodologia 
Primeira, o sector informal de comerciaizaqao na direa do Sul do pais (para onde a 
grande parte da ajuda alimentar comercial e destmnada) 6 altamente competitivo Assim, o 
pressuposto de urna estrutura competitiva uc .onieicializaqAo para alin do nivel 00 
consignatdrio assumida no modelo 6 provavelmene apropriada A segunda consistncia 
s o as condiq6es de monopolio ou quase nionop6lo ao nivel do consignat.irio que foram 
criadas no passado Isto o.orreu quando a CEE entregou grao a somente dots 
consignatirios, e apenas urn deles opera directamente em Maputo 'Tamb~m, antes de 
1992, a USAID entregou a um conjunto muito restrito de consignatirios Deste modo, o 
caso 4, no Anexo B, apreende a essfncia destas situag6es 

21 Isto nio signfica que en nio obtem lucros Recorde que a renda 6definida como o "excesso" 

de lucro - lucro para aldm do que o consignatrito necessita para se manter no neg6.io 
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Existein, contudo, pelo menos duas importantes limLaq6es dos modelos Primeira, e amais mportante, e a assumpgo de que todos os cornerciantes t6m informagao perfeitaacerca de todos aspectos relevantes do mercado Segunda, Os modelos assumein que opreqo ao consgnatrio 6 corn certeza, bern conhecido Em relag.o ao segundo ponto,sabemos que, de facto, o prego efectivo pago pelo consignatArio nao e fficm dedetermmnar Prrneiro, os termos oficias de venda nuitas vezes varmam Quanto pagaadiantado o consignatArio9, 	 em que taxa de juros lhe 6 cobrada se ele paga menos que100%9, quantos dias de graga Ihe so conccdidos9, se nWo 	 Ihe e requerido pagar 100%em adiantado, o pagamento total 6 algumna 9vez pago Esas s o algumnas das questes quepodern 	mnfluenciar forteniente o pre o efectivo que o consignatrio paga Em geral estascomnplicag6es resultailo num preqo electwo abaixo do pieo oticul, aurnentando a renda 
ou reduzindo as 

do consignatirlo quando as quantidades da ajuda ahmn1entar so escassas
perdas 	quando essas quantidades sao e\cessivos 

Relativarnente Acintorrnagdo acerca dos mercados (a prrneira. hmcntagao dos modelos), M.quatro caracterfsticas salientes no contexto moiambicano onde as lmuntagbes demnformagao podein ter serios efenos 

I 	 Chegadas de ajuda alirnentar actual e tuturas,2 	 Preqos e volumes actuais e tuuros do gr .o e farmnha de rmlho branco da 

3 	
Swazilindia c Moqainbique,
Volumes actuais e futuros de grfo de emergncia que est, sendo desviado para Os 
inercados, e4 	 Os eteitos na procura do consumidor do gr-io de ernergncia que permanece torado mervado (sendo consuinida por aqueles que a recebem) 

A pobre informagao corn rcspeit) ao pruneio ponto e urn problema endhmcco para omercado Muitos 	comerciantes abaixo do nivel do consignatArio tni fraca ou nenhumnaideca sobre a v'nda de urn navlo, ate ben pouco antes que o inesrno chegue, e inuilospoderdo mesmo nunca estar certos da quantidade de gro no navio Outros,prmncipalmnente a grande maioria dos consignatarios previstos para receber o gr~o, 	timrelativamence boa cronometragem e mlnormaq,1o quantitativa, pelo menos acerca dapr6xirna chegada Os eco'omnistas relerem-se a esta situagf(o de distribui§,o desigual demformagao como o problemna de intorinacao assinetrica E urn problerna que flagelamercados em todo o 	 Ferceiro Mundo 

Ndo se sabe 0 sutic ]ene sobre as llutuagOes de inertado na Swazildindia e Africa do SulSe estas 'do granides, elas podem contribui para a mcerweza em Mozambique, dev do Aumportincia do com6rcio da tarmlia de milho branca entre os parses
 
A intorma 
 io acerca dos terceiro 
problema desde tmnais de 

e quarto pontos e tambern pubre, e tornou-se nurll s6rlo1992 Os consignatarios e outros -ornerciantes nio treim tdo urnaformna de prev~r quanto grqo de emergncia aparecer.i para a venda, e ternpiovavelhnente, sido _n:-apazes de fazer nada mais que umna Cstmativa grosseira dsquantidades que aciualmente chegaram
grfo ou 	

ao mercado Outros co)sIgnatirios que vendemfarinha 	fora de Maputo nao tcrn lido forma de sabei como a distrbuiao do graode emerg6ncia afectari os seus neg6cios ate que eles realnente experimntem reduubes
vertigmnosas na procura. 
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C 

Estes problemas de informagdo tern dois efettos chaves no mundo real de Mogambique 

Primetro, os consignatirios poder~o subesirnar tanto o volume do grao de emergincia 
escoado aos mercados corno o efeito do grio de emergrincia entregue na procura do seu 

produto Corno resultado, eles poderio aIcilar grao "aeals" dlas cheg,,das da ajuda 

ahmentar cornercial conduzindo a um nreqo de equlibrio de mercado abaixo do 

necessirto para cobrir os custos e urn WLnro accitavel Isto 6 o que claramente tern 

acontecido desde tins de 1992 (veja Capftulo Ill, secqdo E) 0 custo desta situaq o para o 

sistema no e apenas reflectido pelas perdas I'lmanctiras para alguns consignatfrios, mas 

tamb6m pela generalizada incerteza que Isso cria para todos os comerciamtes No fil,al,os 

consumidores geralmente pagam por esta ncerteza na forma de pre~os mals altos e utna 

oferta menos segura 

Segundo, a assinetria na inforrnayio pode permitir a alguns consignatarios bern 
lnformados manipular o mercado criaiido d1t1uIdades para outros cornerctantes menos 

informados Veja MOA/MSU 1Equipa de Pesqmsa (1993, pp 33-35) para urea descrio 

mats detalihada de um mcidente de aptrente mampula5o do mercado 

A Sintese das lImplicaqbes para os Preqos a Retalho 

Numa reflexao adicional, os resuliados da analise estAtica parecern razoAvelmente 
robustos Essa anlise deu dots resultados colntra-intuitivos Urn fot que o prego ao 

consignatirio nao tern eretto sobre os preyos a retalho a nao ser que a quantidade de ajuda 

alimentar que esti sendo olerecida seja major do que aquela que os consignatdrtos estio 

dispostos a teitar ao preCo oficial 0 segundo resultado, que deriva do prinero, tot que 

entregando todo o gr;io aumniico woilsignatdrio (criando urn rnonop6ho na ajuda 
alimentar) ,oaoresultaria em 1)rqos aciina daqpieles coni "lmltlltOS" colSignatArtos se a 

quantidade de ajuda altmentai ofercL ida I6t menor que o que o consignatdrio estava 

disposto a aceitar ao preqo oltical Este resultado foi qualificado pela atirna io de que 

um monopolista aceitaria menos, resultando em preqos de mercado mats altos, que 

acettarta um grtipo de coilsignatirios competitivos 

A anAlise do "mundo real" da sec o aterior torna consistente o primetro resultado 

Quando a oterta da aIuda alimenar torna-se substancial, a mcerteza em relagdo aos efeitos 
da ajuda almiental de emergincta signitica que os consignatrtos podem acettar muito 

mats grao comercial, e os pre~os de mercado poderao cair abaixo do n1vel indicado pelo 

preqo oficial Assim, na prtica, o pieio oticial, nestas circunstincias s6mnente influirA 
fortemente no pieo de mercado, ao imes de deterurinA-lo directamente 0 segundo 
resultado contra-intui vo da analise eshitica 6 entraquecido mas nao eltmtado pela 

andlse feima na seu ao B Nos mercados reais de Maputo, as assinetrias na informagdo 
stgntficatn que ui consignalaro monopolista estar, em melhores condr.oes para 

maimpular pre~os para cina que poderm um grupo telativamente grande de 
constgnatartos N.o obstante, o consignat rio monopolista enfrenta urn inevitAvel facto 
outro navio podera estq, chegando algum tempo depois e o consignatdrto precisa ter 
vendido muito do seu grio na altura em que esse nevio chega Isto reduz etecttvamente o 

controle que o monopolista pode exercer sobre a quantidade a fluir para o inercado 
Contudo, devido a irnpertei ao e a assimetria da lntormaq.o, o inonopolista tnant6mn de 
tacto alguma, posvelente signlitanIt., aprtdao pata mampular o mercado 
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Figura 1. Chegadas de Ajuda Ahmentar Comercial e de Emergencia e Precos de Milho, Maputo Mar90-Set93
 

Pre;-- Meticais/kg Quantidadq Toneladas Metricas ('000)
 
1,800 300 

1,600 

1,400
 

1,200 .
 200 

1,000 A Z 

I Grao Branco 150 
800
 

Soo -A 100 

_400 
-'-- - 50 

200
 
Aluda A1Imentor de Emergen=i Icsf 

1c 43 41% cij' oP. I;- C91 4. of1 cbq oft' of3%qt qt ob 41b cb 4~b cbb 

Mesas de 1990-93 

Fonte Dpo Sag Aim Min Corn, 'Food Aid Pledges & Shipments 1990/91' & '1991/92', Chegadas da 
CEE e USAID (dados nao publicados), dados de precos nao publhcados da USAID Chegadas depois do 25 
de cada mes alocam-se ao proximo mes Preco ao consig e do grao amarelo (dados do Min Corn) 



dos pregos de rnilho amarelo e branco desde os principios de 
O registo dos movinlehto 

Figura 1, contirma os resultados essencitis desta anlise 
em surnriro na1990, 

as chegadas da ajuda alimentar influern fortetnente nos 
Especificarnente, mostra que a) 

nilho anarelo, b) os pregos ao consignatirio tem 
movimentos dos pregos do grdo de 

so forternente infiuenuados
c) os preqos do mrllho branco 

pouco efeito nestes pregos, e 

pregos do mtlho amarelo, e por conseguinte pelas chiegadas de ajuda allinentar 
pelo, 

e
 os a retalho do grfo de rnilho amarelo 
A Figura I representa graticamente os pre 

e de 
branco, os pr,-gos ao constgnatirio e as chegadas da ajucia alimentar cornercial 

A coinparaco de dois 
de grao de mrilho arnarelo desde Marqo de 1990 

emergfncia Julho de 
Julho de 1090 a Juilho de 1991 e Julho de 199' a 

ano cada periodos de urn 
ao entre as chegadas de ajuda 

fornece unia e%idncia grdtica simples da torte rela 
-1992 

tlrite o prineiro pcriodo, as chegadas da 
preqos do mrlho aniareloalimentar e os e no houve 

ajuda ahmentar estavain igualmente esc.,alonadas ao longo dos moses 

nos pregos do millio branco e amarelo 0 segundo periodo (Jilho de 
aurnentos bruscos 

A parti de Agosto de 1991 at Outubro 
1991-Juiho de 1992) fot completaninte diterente 

eos pregos crescerain 
houve chegadas de ajuda alinentar cornercial

de 1991, nao emurn acrscirno de 54%Meucams por kg,
rapidamente de 373 Meticais por Kg para 575 

Fm Novembro e De7enbro, quase 60000 torieladas m6tr'cas de 
rnesessomente dois a baixar para 323 Meticais e,o preqo voltou 

miilo amarelo da ajuda alimentar chegaramn 
o qual 

por Kg Urn outro periodo segniu-se de Janeiro at6 Abril de 1992, durante 


quase nonliuma produy,ao regional estava sendo
 
nenhutna ajuda alirnentar chegou e 

o de 126% (de 323 Meticats para 729 Meticais 
colluda 0 resultado foi a escalada de pre 

sentidas pelos 
por Kg 22) As consequfncias negativas de tats flutua Oes de prego sao 

corno o vivete 
que estio dependentes do milho arnarelo 

consumidores pobres urbanos, 
(uais suavt 7ar c sel 

que tern pouas poupanqas ou etnprastinios coin as 
emenos cam, 

tao grandes flutuaqoes no prego
quando confrontados cornconsurno 

o padrao anterto, le crescirnento acentuado de peqos assoctado 
Desde finais de 1992, 

chegada da ajuda ahmentar cornercial nao se tern repetido, apesar de 
corn interrupgOes na 0 prego para o 

havido algumas chegadas cornerciais significativas desde Janeiro 
no ter rnetmcats por Kg,
milho arnarelo rnanteve-se relativatnente esta el a volta de 425 

Para entendet esta diterenya no comportarnento
termos reatshistoricamente baixo em 

os dois perfodos, deve-se reletnbrar as grandes quantidades de ajuda alimentar de 
entre 

o topo das hist6ricas grandes quantidades de ajuda ahmentar 
emergencia que atngirarn serIII F ) Os aparentes desvios 

de 1992 e principtos de 1993 (Secgdo
comercial no firn 

durante este periodo sio a razio chave pela qual 
precedentcs do prograrna de ernergencia 

Como rnedida d. quiao baixos estes 
os pregos se rnantiveratn tao baixos por muitto tempo 

pregos ao redor dos 
note que a ultuita Ve7 que Maputo teve 

pregos sdo em termos teals, Desde 
anos atras, de meados de 1990 at6 ineados de 1991 

400 MT/kg toi hi dots-tres Assim, termosos 100% emten alhkaado ou oxcedido a ntlagf.o acumuladaentdo que sido t~o baixos desde que a 
os pregos do grao de rndlio arnarelo nunca haviati 

reats, 
em Marqo de 1990recolha de dados comeqou 

tnenams que suavizam algumas das varai6es 0 preqo mats 
Note que estes sao pregos rai3dios22 

baixo observado no mercado de Mu.oriama durante Janetro de 1992 tot de 313 enquanto opreio mats 

o que tepresenta um autimento de 241 % 
alto durante Abri de 1992 tot de 1067, 
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Os preqos ao consignatdrio tern aparentemer.te tido pouco eterto sobre os precos ao 
consumidor N.o hgdvidas que os preos a retaiho flutuar, no curto prazo, 
independemente dos pregos ao consignatd.rio que sio fixados para longos intervalos de 
tempo. No longo prazo, tambern nao parece que os pje~os ao consignatirio tern tido um 
efeito notdvel estes pregos aproximadamente duplhcaram desde Janeiro de 1991 alida 
que os pre~os a retalho estejam a nivers ultimaniente v'istos desde meado, de 1990 ate 
meados de 1991 Al6i disso, estes nivers de preqo a retalho, apenas cerca de 25% acima 
dos pregos pagos pelos consignatdros, deixain pouco espaqo paia lucros normars dos 
consignatdrios 

Estes resultados sdo consistentes corn as anmJrses teorrcas terras aclria VistO que a 
procura por grao da ajuda alhmentar .omercIal nao ot satiAeita ate fins dv 1Q92, 
esperava-se que o pre~o ao consignatirio nao tivesse efeito nos pregos a retalho Desde 
fins de 1992, quando se sugerru que as chegadas cornerciats eram provavelmente 
suficientes para satIsfazer a procura dos Lonsrgnatirtos, os preos cairam mais do que eles 
doutro modo teriam tido, devido aos grandes desvios do gr .o de emerg.ncia para os 
mercados Se este grao de emerg&icra nio tivusse ido aos mercados em volumes t.o 
grandes, o preqo ao consignatfirro durante este perrodo poderia ter colocado um mintmo 
sob os pregos a retaliho 

Ao analisar os efeitos do PPI aplicado ao graio de rnilho aiarelo de ajuda alimentar 
comercial nos pregos ao consurnidor, unna parte chave de nformagdo 6 o nivel de 
inargens que poderiam ser obtidas se 0 sIstelmhl estivesSe a tuncionar em ternos 
competitivos No contexto da andihse anrltrior, a outra forma de taLer esta perguirp 6 qual 
seria a inargein entre con-,iiatros e retailhisitas se urn grupo de conslgnat.rios 
compeutivos estivessem recebendo exactarnente a quantidade de ajuda alimentar que 
pedissem, dado a pr, o que fhes &cobrado) Esta no 6 urna questdo de tcil resposta, 
porque nAo existe urea foria para deterninar directamente quando, se alguma vez, a 
procura e a oferta da ajuda alinentar estiveram em equilfbrio Nao obstante, sugerimos 
que de Setembro e Outubro de 1992 provaxehnente isso tenha acontecido Como temos 
argumentado, antes ueste perfodo a quantidade de ajuda alrnentar quase sempre nao 
satisfazra a procura os consrgnatSrios esrax am provavelnente ganhando lucros em 
excesso (rendas), e poderiain ter acerte miars grio se estivesse dispotivel Julio d. 1992 
for o t1ltima mis de uin pcrfodo de sete moses no qual s6 urn navto tinha atracado, e os 
pregos trnham sido altamcnte rnstveis Lm Agosto, mars de 65 000 toneladas miCtcas 
chegaram e os pregos comeqarain a carr, chegarando ao ponto matrs barxo em Setembro e 
no mudaram mnutto eri Outubro Foi s6 depois de Novernbro de 1992 que a ajuda 
aimentar clararnente superou a oferta no merL Ido, tanto que muito gr.o for sendo 
deixado apodrecer em airmai6ds do --werno 

Portanto, se concordarmos que Setembro-Outubro de 1992 representa a altura em que a 
oferta e a procura de ajuda alrmentar de rnrlho ainarelo era aproximadarnente equilrbrada, 
notaremos que o prego m6dro a retalio do grlo ,de milho amarelo for de 40 "1MT'rg 
enquanto que a m6dia do pre.o ao consignatarro tor de 296 MT/kg (262 em Setembro e 
329 em Outubro) Isto mostra uma inargern total bruta de 191 MT, ou 65% ((487
296)/296) Actualmente, o prego CIF do mrlho aniarelo em Maputo deve estar Avolta de 
$150/Tonelada M6trica Apicando a taxa actual de cdmbros, este prego 6 
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aproximadamente de 675 MT/kg23 , vista adequadamente coma urn Preqo ao nfvel do 
consignatArio Apicando a nossa margem de 65% pr6ve-se que um preqo do 
consignatArio de 675 MT/kg resultarid num preqo a retalho de Lerca de 1100 MT/kg, se a 
procura do consignatlirio fosse exactamnente ,atisfeita ao preqo de 675 MT/kg 4 

Como ponto de comparago, em termos rears este prego poderra assemelhar-se ao prego 
de mercado que prevaleceu entre meados de 1990 e 1991, quando as trequentes chegadas 
de pequenas quantidades de indho amarelo permitiram iuanter os pregos relativamente 
estAveis Deste modo, mesmo que este prego representasse mais do que o dobro dos 
preqos actuais, ele nrao serla exrepclonalmente alto em terrnos reais 25 

Uma quest,)) tmnal 6 o eteito das chegadas de ajirda ahmentar sobre os preos do milho 
branco Dado que o mator objectivo para o pafs, ao longo dos pr6ximos anos, 6 aumentar 
drAstrcamente a sua produjio e comercrhzado do grfo de milho branco, esta questfo 6 
absolutamente importante Recorrendo mats ura vez AFigura 1, vemos que at6 Abril de 
1992, as flutuaq~es do preqo a retalho do milho branco estavam fortemente 
correlacronados corn as do roriho amarelo, mostrando urn coetcrente de correlagao 
simples de 0,77, significativo ao nivel de 0,001" Contudo, a partir de Maio de 1992 
at6 Abril ce 1993, estes dois precos se separam, Lomo mostra o coeficiente de correlagao 
de -0,089 nto sigiaticativo estatisticamente Este toi urn periodo de extrema escassez de 
produtos de milho branco devido Aseca que atectou grande parte da Africa Austral 
Desde que a colheita dom6stlca relativamernte normal do inlho branco comeou em Abril 
de 1993, a s6rie de preqos voltou a uma relaq,io mars normal 

Por consegunite, estA claro que sob condi Oes normais de oferta de cada tipo de grao, a 
quantidade de mrho amarelo que chega ao, nercados tern uma forte mfluencia sobre os 
pregos a retalbo do mrlho branco Sc estes srrars dos pre~os a retalho sdo depors 
transmrtidos atrav6s do sisterna para o nivel do produtor 6 ura questAo empfrrca 
importante a ser analisada na pr6xina secqio 

IV. Os Efeitos nos Preqos ao Produtor 

Conforme mencionado no Capftulo Dois, secqio 11, as potenciars efeitos de desincentivo 
aos produtores tem, historicamente, sido um dos assuntos mars discutidos sobre a ajuda 
alimentar Apesar disto, Jones (1989) nota que "existe pouca quantificagdo oos custos dos 
efertos desmncentivadores da ajuda ahrmei'tar , rienhum dos estudos do programa de ajuda 

13 ($150/tm)(MT4500/$)/(1000kgitm)=675 MII/kg Note que a taxa de camhrto de mercado na 
altura da elaorato deste relat6rio estava LrLtndo rapidarnente 

2I Isto 6uea estiniatva ,rnximados pre~os a retalhi Enquanto o pre o LobradJ ao consignatdrro 

aumentar, a margem permentual ganha por todos OS LomercLantes priivavelmente irla reduzir 
23 No calculamos preos defltcronados por causa de dtfiLuldade,, na obten ,io de ur findice de 

preqos fiAvel Nao obstante, as e-rmativas Ia intl i do varmarn entre 30% e 50% ao ano 

26 EssenLialmente, 1140 ignfitLa que ex-ste aptlds uma probabilidade de 0 1%de que estas duas 

shies nao estejam de tdLtO Lorrelacionadas Veja Ane o C para ura anahse utilizando dados onde 
a tend~nLia to elimmnada ("detrended data) Os resultados sdo munito ,cmelhantes, LOm um coeficitnte 
de correlao simples de 0 66, tambdin altamente signitfiativo 
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e/ou de emergncia tentou faz8-'o" (p 2) Esta sec~go, ainda que ndo chegue a urna 
quantificagdo formal destes custos, examinard de modo slstemtlW Os factores que 
determinamre existird ou n.o alguin efeito, e qu5o grande ser. tal efeito 

A Uma Andlise Estitco-Conceptual Sumnrio07 

0 Anexo E apresenta urna andlise econ6mica e grt, ca 6'is eteitos das chegadas da ajuda 
alimentar de milho amarelo naz Areas urbanas de Mtccr,Ibwue sobre a produg.o de milho 
branco nas Areas rurais do pafs A aniise demonstia qu.. ses efeltos dependen de tres 
pardmetros fundamentais a elastcidade de oterta do -ailho amarelo provemente da 
SwazilAndia e do Zimbabwe (o mercado ,nternac:oli cievante para Mogambique), a 
elasticidade da oferta donmstica de miiho branco, e da elasncidade-prego cruLada ae 
procura (o grau de substitugao) catre o milliho amartlo c ranco Os eteitos da ajuda 
alimentar de milho amarelo sobre a producdo donistica de milho branco slo mais 
negativos a medida que as ofertas do mercado internacio ial se tornaminmenos elksticas, a 
medida que as ofertas domestlcas se tornain inax, ecisticas, e a medida que o grau de 
substitutabilidade entre o millho amarelo e branco aurnenta (i e , a medida que a sua 
elastcidade-prego cruzada se torna InaIs pusItva) 

Adicionalnente a estes parhmetros da pructra e oterta, urea aval,a..o compreensiva dos 
efeitos incentivadores da ajuda alimentar do milho amatelo Aprodu¢ao deve avaliar o 
desempenho dos mercados de produtos almentares em Mogambunue em dols outros 
aspectos Prirneiro, serio os mercados almentares espacialmnente separados, integrados a 
um dado nfvel no sistema (p e , no nfvel retalhista), atrav6s do fluxo do produto em 
resposta aos incentivos de pregos9 Se o sio, ent-io as mudangas nos preos a este nIvel 
nos mercados urbanos serSio comunmcadas rApida e completarnen e aos mertados rurais A 
andihse do anexo E assumu para f~dLm saoexposmiio, que os mercados rnoambmcanos 
integrados, corn preqos difermndo entre as duas ireas apeiias por ulna margern tfixa de 
comercialzah.o De facto, os mercados poderAo ser mas ou menos integrados, e o grau 
de integragio determnardi em que medi Ia ludanas no prego urbano de mllho branco, 
induzicdos pelas chegadas da ajuda alimentar de mlho amarelo, sio comunicados As zonas 
rurais A Secq~o B rains adiante, examina o registo empi ico em Moqambmque para 
determinar em que medida os mercados mostram evld ncma de mitegragdo e tambdm para 
analisar os factores que poderio afectai a ,ntegradio do niercado no futuro 

Segundo, serdo os mercados numa dada area geogrfhica bern interligados ao longo dos 
nveis do sistenia de comerIalIzao" ['or outras palavras, sero as flutua COes do prego 
ao nfvel retaihsta ou grossista transmindos ao i vci produtor'9 Se sim qudo rpida e 
completa essa transminssao tomari 1ugar Se a transmnissfo de pre.o ao nivel do produtor 
Srdpida e completa, ento o produtor sera vulinerivel a qualquer reduqSo no preqo a 

retalho ou grossista causada pela crescente chegada de ajuda ahmentar Admimindo que os 
pregos ndo sejain etectivanente trawsmindos desta torma, entio os produtores ser.o 
isolados destes eteuios potencialmente negativos A questao do "transmissao do prego" fox 

27 Para uma anAihse aiternativa dos eteins da ajuda ahlmentai de nilho amarelo nos incentivos ao 
produtor da ajuda ahmentar de rmlho amarel veja Dorosh, et al (1993) 
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ignorada na andlise do Anexo E Apenas urn nfvel do sisteira foi examinado, assumindo 
implicitamente que a transnissao do preqo ios outros niveis 6 forte. 

Fmalmente, os resultados da anlise no Anew E dependern do pressuposto Inicial de que 
a zona rural de Moganibique poderia exportar para as areas urbanas em circunstAncias 
normais de p6s-guerra Se as dreas rurais ndo puderem abastecer as cidades mesmo sob 
estas condi~aes melhoradas, ent.o muito mais ajuda alimentar poderia ser enviada As 
areas urbanas sem afectar incentivos t produqAo rural Estario actualmente as d.reas rurais 
a tornecer volumes significantes de mtlho branco A.s zonas urbanas de Mogamblque 9 

Haveri alguma razio para acreditar que estes volumes aumentarao substancialmente num 
cenArio de paz? Mais uma vez, devemos olhar para os registos empiricos 

B 	 Uma Visdo Empirica 

Esta pr6xlma secgdo utiliLard inforrnaqdo empfrica desenvolvida ao longo dos iltimos trds 
anos no projecto MA/MSU de Seguranqa Alimentar para tratar quatro quest~es. 

1. 	 Serao as zonas urbanas de Moqanbicque mercados importantes para grio de milho 
branco das zonas rurais 9 Se ni.o, entiio a importancla das pr6xlmas tr~s perguntas 
6 diminuida. N6s achamos que a resposta 6 "sim". 

Haverdi alguma razo para acreditvi clue as chegadas de mlho amarelo de ajuda 
alimentar reduzirdio os pregos do miilo branco nas cidades em que chegam? A 
resposta a esta questao tern a haver coin o terna relacionado coin o do grau de 
substitutabilidade (quantiticado pela clastacidade-prego cruzado de procura) entre o 
milho amaielo e branco Se os produtos sio substitutos fracos, a ajuda alimentar 
de milho amarelo terdi pouco efeito sobre os preqos do mtlho branco e as perguntas 
3 e 4 abaixo perdem importancsi N6s achamos que estes produtos silo e 
continuario a ser substitutos fortes, no seio do elevado ntimero de 
consunidores urbanos pobies. 

3. 	 Se os volumes de inilho amarelo itetaim os preqos do milho branco na cidade em 
que chega, estes eteitos sera iransrnitidos aos produtores') Esta questo relaciona
se aos temas sobre a itegraqao de mercados e transmissdo de pre~os N6s 
achamos que a integraqao de iner ,ido% 'l relativaniente forte cm alginus locals 
e fraco em noutros, mas que 6 promivel que ineihore em todo o pais ao longo 
do tempo Concluimos que a transiniss5o de pre os ainda 6 fraca em todo o pais, 
mas que esta sttuagao tamb6m iri melhorar A mncdtda que cada um melhorar, os 
efettos das chegadas do mnilho amarelo de ajuda ahientar sobre os pre~os urbanos 
do milho branco serao progresstvairente transintdos aos produtores 

4. 	 Fmnalmente, se estes eteitos de preos sio transmitdos, qual seri a resposta da 
produgao dom6stica e das importaqfes do mitlho branco 9 Por outras palavras, quats 
serao as reduq6es relativas nos volumes de cada urn quando a procura para o 
milho branco em Maputo cat? Esta pergunta relactona-se corn a elasticidade de 
oferta nos mercados mundial e dorn6stico de mtlho branco N6s achamos que o 
mercado "mundial" de milho bI anco para Moqaxnbique 6 a Swazilindia e o 
Zimbabwe e que a oferta nestes dois paises 6 ineldstica. Esta oterta tneldsttca 
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vai aumentar os efeitos negat ,os sobre a produqo dom~stica dc qualquei reduga-ode procura para o millio branco causado por as chegadas dc milho amarelo deajuaa alimentar Em outras palavras, achamos que qualquer redugao da procurapara milho branco nas areas urbanas de Mocainbique atectard principalmente Aprodugo dom~stica, nao as umportag~es 

SerA Moanibique Urbano urn Mercado dc Exportaqao inportante
para Mogambique Rural" 

0 conhecimento dos movinentos do milho dentro do pafs e os resultados das entrevistascorn os armazenistas do sector formal e grossistas intornais indicam que as Areas ruraisde Mogambique actualnente exportam inilho branco para as cidades,de com6rclo poderia ser maior se 
mas que o volumen5o e\msnsse 

prego inais alto 
illho amarelo ou sC exiscisse e Ilvesse uLrCustos de transporte inais bdlm\o taunbcinvolumes Os pesquisadores do SIMA pudem 

poderiam aumentar os
Cdot.unentar chegadas de i11lho branco deCabo Delgado para Mapuco e Beira, de Nampula para Maputo, de Manica para Maputo eBeira, e de Gaza e Inhamlane para Maputo (%eja o mapa de Mogambique na Figura 2) 

Em finais de 1991 e principlos de 1992, a NIQ3EIRA (Luna moageira industrial paramilho na Beira) comprou aproxiinadamente 1800 Foneladas M6tricas de rnilho branco daprovfncia de Cabo Delgado 

durante o mesnio tempo, 

A CIM de Maputo comprou 4800 Toneladas M6tricas
tainb6Jn de Cabo Delgadoindicarani Nos dois infomentos, as Jlloageirasque elas tinham coniprado grao branco apenas porque eles corriam o riscode ficarem sere "stocks" do grao de nuilho da ajuda ahmentar (Weber, et al , 1992)Parece razoivel sugerir que estas empresas poderamn ter comprado malores quantidadesde milho branco durante os 6lcnnos anos se nun.a ,ivesserntido acesso ao milho amareloOutros comerciantes concordaini coin isco Dos cinco arniazellstas entrevistados emMaputo durante Setembro de 1993, quatro indicaram que gostariam de comprar milhobranco doni6stico no futuro, mas que acualnente n~o o estavamcitaram os fazendo Os quatrobaixos prego,, de milho amarelo Lojiio urna das razOes chaves para asua faltade interesse no milho branco Muitos tamb~ni lizeram referenca ao alto custo detransporte das provincas do Note e Centro do pais para Maputo 
Apesar destes problemas, alguns armazenistas esiao conprando mlho branco dom~stico
Em Agosto do corrente ano, um cornercance em Nampula vendeu
Toneladas Mdtrmcas de grAo a FOB Nacala pIra 

urea remessa de 2000

laputo Em Maputo, um dos cinco
armazenistas entrevistados estava comprando grao branco para venda em Maputo
Finalmente, comerciantes intormais 
no inercado de Bazuca est5o comprando milho brancodo norte da provfncia de Maputo edas provncias de Gaza e Manica A quantidade total,
contudo, 6mats pequena do que seria se mais dos gandes armazenistas estivessem
envolvidos, e os baixos pregos do milho amarelo sa) urea razo chave para que ndo
estejain actualmente
 

As observag~es e entrevistas no nivel retalhista dao suporte Aidea de que baixos pregosdo mzlho amarelo est~o reduzindo o mercado para o milho branco Antes da seca, eranot6rio encontrar volumes significantes de tarinla de milho branco corn farelo nosmercados em Maputo e Beira Este produto nio tern ocorrido Maputo durante 1993 (atd aaltura da elaborago deste documento), e apenas apareceu num perfodo de quatro semanas 
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na Beira. Isto acontece, apesar da presenya do grAo branco (emn relativarnente pequeno 
volume) em ambas cidade duraute todo o ano Quando alguns retalhlstas toran iquiridos 
sobre a raz~o de nao estarem comprando grio branco para "mandar moer" nuin inoageira 
local, a respogta mais cornurn foi que nio havia mercado pdra o produto, devido aos 
baixos pregos da tarinha amarela Os cornerciantes tern notado que o baixo prego do grdo 
amarelo e a tarinha elinimaram este que tol un importante inercado de LolocaqAo Os 
consumidores que esto dispostos a pagar o preyo de rnilho branco preterern comprar o 
gr~o e pilarein para obter um produto superior 

Em suma, cxi~te ampla evidincia de que areas riirais de Mozambique abasteceram no 
passado e actualmente trni abastecido as arcis urbanas do pais corn millo branco Existe 
tambfm uma razdo forte para acreditar que csta oferta seria significativamente rnalor se o 
milho amarelo ndo estivesse em tdo abundaiite oterta e se o seu pieqo nho fosse tdo baixo 
Finalmente, Amedida que o sisterna de cornerchializagdo rural melhorar corn investimentos 
em estradas, reabilitaqdo de lojas rurais, e a Lrescente habilidade dos produtores de 
armazenar o produto, o com6rcio entre as Areas rurais e urbanas ira aurnentar Este 6 um 
elemento chave do desatio de desenvolviinento de longo prazo que Moqainbique enfrenta 

Serdo as zonas urbanas de Moqarnbique un inercLado "grande" para as ,reas rurals do 
pais? Dito de forma, serd que rnudanias na procura das dreas urbanas conduzIro a 
significantes inudangas nos preos e na produyo nas areas rurais 9 Se o consumo total nas 
dreas urbanas 6 somente urna pequena propor ,Jio dela nas zonas rurais, ent o estas 
mudangas na procura urbana poderdo ser de pequena inportaIncia para os produtores A 
evid~ncia disponivel indica que ao longo do pais, inas especialinente no sul, as dreas 
urbanas sao suficienternente grandes para coLstituirein rnercados significantes para as 
reas rurais No sul, Dorosh, et al (1993) estinain o consurno total de milho (branco e 

amarelo) em 115000 Toneladas M6tricas em Maputo/Matola, e de 130000 Toaeladas 
M6tricas nas ireas rurais 0 consumo per capita de milho amarelo e branco 6 estimado 
como sendo mais alto nas ireas urbanas que nas rurais (o elevado consuino da mandioca 
provoca esta diferenga nas reas rurais) AdIcionalinenre, o excedente coinercializdvel nas 

reas rurais 6 ura pequena proporgo da prodti,,o total A procura em Maputo como 
proporgdo deste excedente cornercialiiavel e corn certaza muito grande Corno resultado, 
mudangas na procura na cidade podem ter grandes eteitos na produqdo para o mercado 
nas reas rurais Porque urn dos objectIVos chaes de desenvolvimento a longo prazo 6 
integrar os produtores rurais na econorlia nacional, parece importante nto reduzir o 
mercado principal para o pioduto bgsico do pais 

E importante notar que de Maio at6 Outubro dc tltinio, nenhum mhilho branco entrou em 
Maputo vindo da Swazilindia, apesar da boa _oIlheita naquele pais e na Africa do Sul 
Assim, a zona rural de Moganibique tern si o unicO tornecedor de milho branco A 
cidade de Maputo As cidades da Beira 1o centro e Nainpula no norte, slo tamb~m 
grandes centros populacionais que t in urn potecial para afectar signiticatvamente os 
incentivos Aproduqdo nas areas rurais kto itorir-se-A progress ivarmeni inais certo A 
medida que os sistemas de comercializagdo melhorarem e houver ura transmissao dos 
efeitos de prego mais completa das dreas urbanas As areas rurais 
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Figura 2 Mapa de Mogambique (provinclas e distritos selecgionados) 
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2. Serdo o Milho Branco e Amarelo Substitutos no Consumo! 

0 grau de substituio no consumo entre o inilho branco e amarelo na Africa Austral 6 
uma quest~o econ6mica e social complexa Por mutos anos os governos da regido 
mantiveram os dois pregos aproximadamente iguais atrav6s de um sistema de 
comercializag.o alt,-mente controlado As quantidades de cada produto eram tamb6m 
administrativaiente distribuldas, corn o milho ainarelo a ser tipicamente atrbufdo para 
uso na alimentago de gado Nestds condigCos, os consumidores preferiam claramente o 
milho branco, jd que o seu prego oficial era igual ao do mlho amarelo, e visto que na 
prttca o amarelo nrio estava disponivel para o consumo humano e passou a ser associado 
corn a ahmenta'fo anmal 

Nos 6timos anos, estLs sistemas de cornercializaqao do inilho amarelo e brano 
comegaram a mudar, e em alguns casos muito rapidamente A polfnca oticial temn em 
alguns casos introduzido diferenciams de prequs entre os dois produtos, Co gro amarelo e 
as suas farmhas cornegarain a ser vistas nos mercados, permitindo as preter6iic ias dos 
consumidores mntuenciar e reagir aos ditereniici., dos pre4.os de mercado entre os produtos 
amarelo e branco Em nenhum lugar na regi~io temn havido no mercado maior 
disponibilidade de milho ainarelo que em Mogan,bique Desde 1990, o gr2o de milho 
amarelo e os vfirios tipos de farmha de milho amarelo trrm sido amplamente disponfveis 
nos mercados informais Durante os linais de 1991 e principios de 1992, os consumidores 
mas pobres em Maputo atribuiram 15% do seu or~amento total tamilmar ao consumo de 
miiho amarelo nas suas vdrias formas Nenhurn outro produto bAsico teve t o alta quota 
no orgamento entre os pobres 

Recorde-se da secgdo I deste capitulo, que ha essencialmente tr~s tipos de farinhas de 
milho no mercado (coin aiguma variaqdo na qualidade em cada urea delas) As farinhas 
piladas que bao geralnentt" consideradas de mais alta qualidade e que tdim uin preo mais 
alto Elas sio tipicamente produzidas coin grio de miho branco As farinhas sere farelo 
que s~o produzidas corn ambos graos amarelo e branco em moageiras imdusittais de 
grande escala Estas farinhas sao menos prcleridas que as farinhas piladas, inas sdo 
preferidas em relagio As farinhas coin taielo As 6ltimas (fatinhas corn taielo) s~o 
tamb6m produzidas coin ambos grAos ainarelo e branco, mas em pequenas moageiras 
locais, e tnin seinpre um preo mais baixo Por conseguImnte, as prefer6cinlas dos 
consumidores sdo definidas pela c6r e pelas c,[racterfsticas de processamento Em geral, 
tarinnbas mais refuiadas sao preteridas em rclo,-Io s farinhas menos retinadas, c a c~r 
branca 6 mais preferida do que a amarela As tarinhas ainarclas sem fat 21o podein ser 
preferidas que As farinhas brancas corn larelo ina semn alnbiguidade, a I'Irinha bianca 
pilada 6 inais preferida, c a ainarela corn tarelo e a menos preferida Num cenrlo de 
mercado, coino 6 6bvio, o eteito destas pitfeoiicias (3gerar diferenciats de pregos, os 
bens menos preferidos (e por conseguinte os mais baiatos) podem ser consuinidos em 
maiores volumes que os bens mais pretvrido; (e por conseguinte os mais caros), 
dependendo das condig6es do mercado o ecoomlcas em geral Em Maputo e Beira, 
provavehente nenhum produto do milo tern sitno consumidu em maiotes ,,olumes que a 
farinha amarela corn larelo, o bern menos preterndo Isto tern acontecado devido A 
disponibilidade do gr~o ainarelo coin prec.o de wercado competitivo, a existrncia de 
muitas pequenas moageiras, e um grande numero de residentes muito pobres nas cidades 
tentando assegurar uin consumo adequado a urn custo minimo 
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Portanto, na avahiagao da substitutabitidade entre o grao amarelo e o branco, atengo deve 

ser prestada ndo s6 a c6r mas As diferengas no processamento Enquanto que a farinha 

bran~a pilada e a farmha amarela coin farelo podern nao ser substitutos pr6xinmos, as 

farmhas branca e arnarela corn faielo podem mostrar substitutabilidade multo pr6xima A 
e onossa anlise dos movimentos dos pregos do graio de milho branco e amarelo, 

conhecimento do comportamento do consuinidor em Moqambique e na Africa Austral em 

geral sugerem que o milho branco e amarelo sQio substitutos pr6ximos no consurno Esta 

relago de substttutgdo 6 provAvel que seja espcmimlmente torte para as farmnhas corn farelo 

de cada tipo de grao de mnliho 

A Figura 1 da secgdo III C deste capitulo iostra preos mnensats de grao de mitlho 

amarelo e branco em Maputo de Mar o de 1990 a Setembro de 1993 Como demonstrou 

a discussdo nessa secq;o, os pre.os do grfio arnarelo trm sido determmnados 
volumes do grao de nmflho amarelo da ajuda almentat (comercial)principalmente pelo. 

que chegam a Maputo Essa discuss~o tambemn demnonstrou que os pre.os dos dois graos 
do outro antes da seca de 1991/92 que assolou a Africamovem-se jtntos mutto perto um 

Austral De fac.to, o preo do grfo de milho aniarelo isoladamente explica 59% da 

variagao no prego do grio de milho branco de Nlaro de 1990 a Julho de 1992 2 

Durante a seca, os dots preqos moveram-se midependentemente, devido Aextrema 

escassez de milho branco e a abundAncia do milho amarelo 

O co-movimento da s~rie dos dots pregos durante os perfodos de ofetta normal de cada 

produto poderia ser explicado tanto pela ,l1,icorrelaqAo das mudangas contempordneas na 

oferta de cada produto, ou pela torte substituigao entre os dois, ou por alguma 
Maputo 6 determmnadacombmnaqdo de ambos os factores A oferta de milho branco em 

primariamente pela sazonalidade da produi o na Swazlndja e Moqainbique, enquanto a 

oferta do milho amarelo 6 determinada nteiranente pelas chegadas da ajuda alimentar. As 

6ltimas nao mostram nenhuija relaqio estavel corn o padrao sazonal da produqao de 

miho branco Assim, resta-nos a substitui ,Jio ,1o c.onsumo como a melhor explicagdo para 

o co-movirnento apr6ximado dos preqos do milho amarelo e branco em Maputo 

emEsta conclusdo 6 consistente coin o conhecimento do comportamento do consumidor 
Una pesquisa recente efectuada no ZimbabweMoqambique e na Africa Austral em geral 

(Rubey 1992) sugere que a experiencia do coLsumnidor coin o mitlho amarelo durante tr~s 

anos de retorma do mercado e durante a se.a de 1992 tern alterado as preferfnctias entre 

muitos consumidores naquele pafs Os preqos dos dois grAos ndo sdo jamais 
admirnstrativamente tixados a niveis igums c ner as quantidades disponivels sao jainais 

atribiridas administrativarnente Como resultado, em parte, o mitlho arnarelo 6 agora vistO 

por alguns zimbabweanos, especialmente os nais pobres, como sendo urna alternativa 

aceitAvel ao milbo branco Estes consumIdore, indicam agora urea disposq~qo de substituir 

a farmha branca corn farelo, o bern alhientir hasico tradicional e inicialnente de mais 

baixo custo, pela farmha amarela corn farelo, dependendo dos pregos dos dois produtos 

" Corn base no coetiiente de correladio simples de 0 77 apresentado na Sec4.o III C deste 
-

cap[tulo (0 772=0 59) Dd andlise ehnmnando , kndencia no Anexo C, obtemos um R de 0 43, 
equivalente ao .oeficiente de Lorrela¢jto de 0 66 Asmn, corrigindo para a tendencta positiva em cada 
srie n.o altera a conclusdo de torte correl,dio n, movirnentos de preo 
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Assim, 	a aparico do gr~o de milho amarelo no pafs, e o processamento desse grao em 
farinha 	corn farelo a baixo custo, tern tido uim efetto directo na procura do milho branco 
entre consumidores de mats baixo rendimento a farinha branca corn farelo deve agora 
competir corn a farlnha arnarela corn farelo 

A mesma l6gica pode ser aplicada para Moarnbique Tradictonalmente, a tarinha branca 
pilada tem sido o bem alimentar bsico para grande parte dos consumidores, 
especialmente nas ireas rurals Nas areas urbanas, mudangas nas prefernc.1as por 
convenincia criaram um mercado para tarhas brancas moidas 1ir mnquinas (tanto 
industrialmente corno em pequenas moageiras locais) Antes da seca, a farmha branca da 
Swazildndia e da CIM e a tarmha branca Loin larelo de moageiras locais eram cornumente 
vistas no mercado Na atts~ncia do nilho ,nmarelo, a farinha branca corn farelo seria o 
bern alimentar btisico de baixo custo disponkiel para os consumidores urbanos pobres 
(e possivelnente tambm consutmidores ri ats, dependendo do custo de oportunidade 
do tempo nas 6ireas rurais) 29 Se o grao arnarelo ndo estivesse presente no mercado, os 
consumidores teriam poucas seno nenhumas alternativas para consumir a farmha branca 
corn farelo como seu bern alimentar bdsico Na situa5o actual, corn tanto grao amarelo 
no mercado, a farmha amarela coin farelo retrou a farinha branca corn farelo como 
principal bern almentar bisico das tarrl,, pobres Visto desta perspectiva, o milho 
amarelo na forma de tarinha corn tarelo o ,,,,er visto corno urn substtuto para o 
mlho branco entre os consumidores, e por Lo.seguinte urn competidor do milho branco 
localmente produzido 

A presenga do milho arnarelo tem trazido grandes benetfcios para os consumidores, 
especialmente os mats pobres Ao prover unia opqAo airda mais barata que a farinha 
branca corn farelo, o rendimento real daquele, que escolhem a farinha amarela corn farelo 
para o consurno tern aurnentado Elirinar esta opyao nio estaria no interesse destes 
consumidores Assim, a questdo nao 6 se o milho arnarelo deve ser disponfvel ou n~o, 
mas pelo contrdrio, em que volumes e a que custo 

3 	 Quao efectiva 6 a lntegra fio dos Mercados e a Transmissao dos 
Preqos nos Mercados Alirientares de Mogambique') 

Anlises anteriores de pregos de mercado do razao para acreditar que os niveis de 
integragdo de mercados e transmssdo de pr-., os podern ser diferentes para o sul do pals 
comparados corn o centro e o norte (Tschirlcv c Varela 1993) Deste modo, a anlise que 
se segue 6 fetta separadamente para cada unia As provfncias do sul sAo as de Maputo, 
Gaza, e Inhambane As provincias centrais sto Sofala, Manica e Zamb6za, enquanto As 
do Norte sdo Nampula e Cabo Delgado 3' 

29 Sabemo, que a tarmha de milho branL.a LOim tarelo (charnada mugaywa) 6 comumente 

consumida nas ,Areas rurais do Zimbabwe 

I A anJise que se segue uliza dados do MOA/MSU SIMA 0 SIMA nno opera em Tete e 
Niassa, por isso estas provfncias nAo so Lonsidcrada-, na anlse ManIca e Sotala sao considerados 
somente na anAise de integrakt.io de mrereado, Ainda que o SIMA opere nestas provfncias, a 
cobertura ao nivel de distrito tern tornecido observmties isuficientes dos preos ao nfvel do produtor 
que permitam ura anlise trutitera sobre tranrnissQi de preos 
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Provincias do Sul[ Andises anterjores t6m demonstrado que os nercados do sul rnostram 
sinais crescentes de urna integragdo espacial etectia ao nivel retalhista (MOA/MSU 

Equipa de Pesquisa, 1993, Tschirley e Varela 1993) Esta integraqdo 6 o resultado dos 

fluxos substanciats de troca em resposta aos diterenciazs de prego, consequ6ncia da acqo 
de ambos, armazenistas do sector formal e comerciames informais Nern todos os 
mercados na regiAo estao bern integrados I mnre aqueles sob monitorla do SIMA, os 

movimentos dos preqos em Vilanculos sio rclans amente independentes de Maputo e 

outros mercados do sul Isto &o que seria de esperar, porque a ma qualidade das estradas 

entre a cidade de Inhambane e Vilanculos torna o conm6rcio mais dificil Existem sem 

dfxvida outros mercados na regio que estflo relatiiamente deshgados de Maputo por causa 
Naio obstante o sistema rodovirio est, sendodas condigqes p6ssimna das estradas 

rapildarente melhorado, e a experilncia anterior mostra clue a itegragdo do meicado 

continuar, se consolhdando a med ida que so acontece Assm, o pressuposto de 

integraq .o espacial cia sec ,-io anterior mrc e aprcpriado enquanto muitos dos pequenos 

mercados podem nao estar propriamente bin integrados, os mercados principais estdo e 

espera-se que outros mercados o fa~ain Isto imphica Clue qualcluer eteito da chegada de 

ajuda alimentar no preqo a retalho em Nlaputo C de se esperar clue seja sentido dentro de 

um curto periodo de temnpo (provavelmente menos que urea semana) ao nivel de retaliho 

em multas Areas de Gaza e Inhambane 

Serd que o sIstema de COlnercializaglo nstas provincias transinitird depots este efeito no 

prego at ao nfvel produtor9 Estarfo os mercados tio bem integrados atrav6s dos n[veis 

do sisterna como o estao espacialmenteO I inimta4es nos dados impedem uma resposta 

conclusiva a esta questdo neste moniento A evidncia disponivel, contudo, mostra que a 

transmissdo de prego do niel retalhista ,io produtor provincias do sul 6 varravel Pornas 

outras palavras, a transmiss,'o de pre.os pode ser relatl\'amente forte nalguns perfodos e 

em algumas areas, mas miuto Iraca em outros priodos ou outras Areas As Figuras 3 a 5 

mostram os pregos ao produtor e a retalho do grao de milho no Chokw6 (provfncia de 

Gaza), Homofne e Massinga (ainbos na promincia de Inhambane), de Janeiro a Setembro 

de 1993 Cada tigura tamb6m mostra o preqo a retalho em Maputo Em cada distrito, os 

pregos a retalho mostram alguma tendincia de se movirnentarem corn os pregos Aretalho 

em Maputo Esta tendinca 6 nuito forte em Massinga, e menos forte mias ainda aparente 

em Homoine e em Chokw6 Isto reflecte a it tegraqdo espacial de mercados retaista 

geralmente efectiva na regiL, sul do pas Se a transmissao de prego do nivel retaltista ao 

produtor fosse tarnb6m forte, poder-se-ia espetar que os pregos ao produtor do distrito 

seguifsem um padrao similar Aquele dos preqo a retalho do distrito, ainda que sempre a 

um n[vel mais baixo Este paclrao e muito apauente em Massinga Quando os preqos a 

retalho em Maputo e Massinga erarn inuto altos antes da colheita, os pregos ao produtor 

eram tamb6in muito altos k medida que os pre.os a retalho cafam, tamb6n) o faziam os 

pregos ao produtor (ainda que mais rapidamente), e os tr6s depois estabilizaram-se por 

volta de fins de Margo 0 padro em Chokwe e tamb6m aparente, ainda que menos forte 

Os preqos ao produtor subirain Avolta de 1 000 lt/kg antes da colheita, quando os 

pregos a retalho tamnb6in eramn altos A inecida que os pregos a retalho caiam, tamb6m o 

fazian os pregos ao produtor Deste modo, a transmrssato de preqo em Massinga e 

Chokw6 parece ter sido boa durante este periodo e a transmissao de prego parece ter sido 

muito fraca em Homoine Isto 6 melhor Iustrado pelos baixissimos pregos ao produtor 

mesmo quando os pregos a retalho eram altos em Fevereiro 
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a ransmiss o de preo 
Em geral, a evidencia disponivel da razao para esperar que 

nesta 
na drea sul do pais A integragao espacial dos mercados 

continuard a consolidar-se e controle de 
regido fez progressos inulto rapidos logo que -,, restriqOes de movimento 

a ritmos lentos, 
preqos foram eliminados A transmissao de preqos tern seguido, ainda que 

corn lojistasnivel produtor para competir 
no sistema de comerciantes corn a entrada 

ao Corn 
(muitos dos quais gozaram anterioriflente de urea posY.o monopolista) 

que existiami ivel produtor, melhor capitalhza ;o dos 
ao 

a paz, entradas adicionais de comerciantes os comerciantes do 

comerciantes existentes e o crescente conhellneinto e percepgdo entre 
ao produtor deve 

qual eles operam, a transmissaio de preqo do nivel retalhista 
sistema no 

Como resultado, as irnpltaqbes da anlise estAtica dos efeltos da 

tornar-se mais efectiva 
pteos ao produtor de milho branco
 

ajuda alimentar de milho amarelo sobre o 

a ajuda ahnentar de milho amarelo pode ter eteitos multo 

se mant6m viidos nertado
 
fortes sobre os pregos 

largamente 

ao produtor do milho brnco reduzindo a dinensfto do 

as provincads do sul 
principal de 'exportaiao' disponivel (Maputo) 


ao produtor impede
 
A falta de dados suilcientes sobre os pre~os 

Provincias Centrais 
Dados do nivel retalhista da Beira,

nesta rcziao 
uma andlise da transmissdo de pre~os 

Manica e Chimoio, contudo, indicam qu2 a intcgraqAo do mercado parece ser 
esperar, 

ao longo do corredor da Beira Isto 6 de se 
menos 

dado que esta airea tern silo por alguns anos mesmo antes do acoido de paz relativamente 
os 

relativamente forte, pelos 

A Figura 6 demonstra que 
segura de viajar, e a estrada principal tern sido mantida 

em Manica e Chimoio t~m seguido padrbes muito similares,
 
pregos a retalho do milho mantcndo-se baixos


depois decaindo ate Maio e 
sendo muito altos de Janeiro a Mar-o o mesmo padraotern Negutdovariabilidade, mas

Beira tern mostrado matordesde entio e a Beira que tern 

geral Muito interessante, 6 a margem bruta entre os inercados internos 
Os 

sete semanas do periodo analizado 
muito baixa durante as 6lttnas

sido estAvel e 27% acirna dos de Manica, e 22% 
na Beira durante Agosto e Setembro estiveraip 

pregos 
ser notado que a integraqao do mercado fora do corredor 

acima dos de Chimoio Deve 

pode ser menos torte que dentro do Lorredor, devido a infra-estruturas pobres e uma curta 

remo SIMA neni outra organizaYdo qualquer recolhe 
Actualmente,hist6ria de com6rco andlhse ido 6 possivel 

os pregos em cidades fora do corredor, tal que urea 

quanidades cornercializadas ndo asAinda que dados tiaveis sobre 
Provincias do Norte ambas dreas 

a partir de observaqoes repetidas e estudos em 
estejam disponivels, est, claro 


que de grandes
os volumes comercializados de inlho (o branco e o arnarelo juntos) no norte sao 

Isto deve-se Apresenga por alguns anos 
os volumes no sul nosmenores que e de emerg8ncia) mercados 

volumes de milho amarelo de ajuda alimentar ( ornercial 
no sul tern tacilitado urn comn6r(io activo 

do sul. Tamb6m, a concentraqdo de popula'Yo 
0 volume comercializado e outros produtosa 6car, feijOes

de arroz, farinha de trigo, o sisterna de comercialzaao( omo resultado,no norte tern sido menordesses produtos o nrniero de novos e especificamentenfimero de comerciacntes,no norte, incluindo o 
menos desenvolvido que no sul 

informal, 6 signitiLatvamenteno sectorconcorrentes nen a transinissao de pregos t6m sido t~io 
Portanto, nem a integraqdo espacial do mercado 

nas do sul As Figuras 7 e 8 
fortes nos ultrmos anos nas provincias do norte como 

Ribau6 eimilho branco em 
e ao produtor do grao de 

mostram os pregos a retalho 

Monapo, ambos na provincia de Nampula, acompanhados por pregos a retalho da cidade 
e sao 

cada um destes distritos para Nampula estAo abertas 
As estradas emde Nampula 
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Figura 3. Pregos de Grdo de Milho Branco, Maputo e Chokwe (Jan-Sep 1993) 
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Figura 4 Pregos de Gr~o de Milho Branco, Maputo e Massinga (Jan-Sep 1993) 
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- --- 

Pieqos de Grao Branco, Maputo e Homoine (Jan-Sep 1993) 
Figura 5 
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hnha f6rrea usada por
sendo complement idas por uma 

utilizadas pelos comerciantes, 
intormal

produtores e comerciantes do sector 

cono estd ilustrado peloe Nampula,
A mtegra do espp,!al do mercado entre Ribaue 

movimento relativo dos preyos a retalho em cada urn dos locais, parece ter melhorado 

" A Lvnmeqar em principios de Abril,
 
consideravelmente durante esta 6poca de colheita 

Na.ipula
padrao multo similar queles em 
a retalho em Ribau6 seguiram um 

os pregos , iona de produqao estao abaixo dos de
 
Tamb6m como se esperava, os pregos em Rtbau 


Nampula, que 6 sabido recebe grdo de Ribau6 e distritos vizinhos Investigadores do 

SIMA t~m reportado fluxos contindos de miiho entre Pibau6 e a cidade de Nampula, de 

os preqos nas duas 
i semelhana de movimento entre 

maneira que estao confiantes de Lj.e sem o actual
 
zonas ndo sao simples resultado duma sazonalidade similar de produq-io 


nao 6 tdo aparente, com os 
fluxo de com6rcio A integraqao entre Nampula e Monapo 


preqos a retalhc em Monapo mostrando muito pouca flutuaqio
 

d volta do preco 
Os pregos ao produtor na provincia de Nampula sdo muito "rigidos" 

sido observado anteriormente, 
Este padrao 6 a contnuaqio do que tinha 

minimo oficial 
nos fins de 1990 (veja MOA/MSU Equipa de Pesquisa, 1992a) 

tanto nos principios como 
nas direas rurais, o prego mi~nmo tern sido 

Devido Afalta de suficiente compettqao 
prego oficialmente fixado, e aos produtores sdio pagos 

se ele fosse uminterpretado como 
Deve ser notado que este resultado 6 parcialmente devido ao facto de 

somente o mimmo 

para urea discussdo da fraLa ntegravao espacial do mercado 
Veja Tschirley e Varela (1993) 

os fins de Abril de 1993
 
observada em Ribaue e outros distritos de Nampula ati 
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--- -----

Figura 6 	 Pregos de Grdo de Milho Branco a Retalho na Beira, Manica e Chimoto (Jan-Sep, 
1993) 
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que a informa .o sobre o prego 6 recolluda nas lojas rurais Estes comerciantes, que antes 
foram compradores oficiais, continuam gozando de uma forte posigao em muitas dreas, c 
muitos aparentemente nfo viram a necessidade de se ajustar Ainova politica de prt ' de 
mercado Comerciantes ambulantes, ou cornerciantes do .ctor informal, sAo conhecidos 
como aqueles que pagam preqos mais em linha (om a perccpgdo das condigbes de oferta e 
procura Por6m, estes comerciantes sao muito poucos e pequenos, e nao t6m fapturado o 
suficiente do mercado para forgar muitos lojistas rurais a mudarem a seu comportamento 
Por conseguinte, informaqi.o e dados disponiveis indicam quc tern havido muito pouca 
transmiss~o de prego do itvel de retalho ao produtor na provincia de Nampula 

Se este padrdo continua, a ajuda ahmentar no norte poderd ter pouco efeitu sobre os 
incentivos ao produtor, .ontudo, a continuaglo deste padrao tamnb6m implica ura talta de 
destnv,uivimento no sistema de coniercializagdo e a continuagio da of:nritagdo de 
subsist8ncia primdria entre os pequenos produtores Claramente, o objecuvo 6 de criar um 
sistema de c-mercialiLaqo activo e eficiente ao longo do pais, no qual p.quenos 
produtores participem activamente A partir do momento em que isto cornega a acontecer, 
os efeitos da ajuda ahmentar sobre os incentivos ao produtor hdo-de crescer Deste modo, 
no norte, a debilidade do sistema de comercializaq5o pode neste momento ser uma 
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Figura 7. Pregos de GrAo de Milho Branco, Nampula e Ribaue (Jan-Sep 1993) 
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Figura 8. Pregos de Grdo de Mho Branco, Nampula e Monapo (Jan-Sep 1993) 
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maior restrico, para o incremento da produoo da machamba e do excedente 

a presenqa da ajuda alinentar. Esforqos devem sercomercializado, do que 
direccionados para o melhoramento deste sistema de comercializaoo, conscientes do 

efeito crescente que os abastecimentos da ajuda alimnentar terilo Ainedida que estes 

esfor~os tiverem kxito. 

4. 	 Qudo Elisicas s.o as Ofertas Internacionais de Milho Branco para 

Mogainbique? 

nas trfs secq:es anteriores que existe razio crescente para acreditar que
Argument.mos 
grandes volumes de ajuda aimentar de milho amarelo clhegando As areas urbanas 

ao produtor do milho branco em difcrentes zonas
poderiam ter efettos negativos no pre;o 

efeitos relativos d qualquer reduqAo de preyo
do pais A questio final 6 quais serdo os 

e a produ o domistica qual destes absorvera a
sobre as importagaes do milho branco 

total de milho branco9 Esta questAo
maior porgdo de qualquer reduq.o no consumo 


a elasticidade de oferta do

relaciona-se coin a questao do ponto quatro acima citado 


milho branco das importaqCfes e da produgao domi-.stica
 

Sugerimos que a oferta de milho branco importado para Moqambique 6 inelhstica Este 

argumento 6 baseado em tres observaqdes Prinmeiro, o mercado miternacional de milho 
uma proporgdo pequena da produg.o

branco 6 mutto reduzido, no sentido de que somente 

total entra no mercado durante qualquer ano (Kingsbury, 1989) A habilidade do pais 

em tal mercado sere afectat significativamente o preqo 6
obter toda a oferta que necessita 

o volume de com6rcio nos mercados internacionals de milho branco 6 
hmitada. Segundo, 

instAvel Isto deve-se a concentraqao do volume de comerc' ) que prov6m da Africa
 

os paises nesta regmio

Austral (acima dos 90%), e da covariaincia da produgao entre 


a covarAncia das exportag(es da

(Jayne, et al , 1994) Por exemplo, de 1975 ate 1983, 


Africa do Sul e Zimbabwe, os dois malores exportadores internacionais de mtlho branco,
 

foi de 0 63 0 coeficiente de variaao das exportaq;es da Africa do Sul foi de 0.47,
 
A seca 	de 1993 que assolou a Africa Austral,enquanto que o do Zimbabwe foi de 0.49 

o 6iltimo exemplo de desastres climnticos na rego
nao obstante muito severa, 6 somente 

as otertas para todos os paises Por conseguinte, as ofertas de 
que reduzem drasticamente 

milho branco tendem a ser escassas ou abundantes em todos os paises da regio ao
 

paises utlizar o com6rcio
 
mesmo tempo Estes factores tornam muito diticil para os 


internacional para suavizar fluctuag(es da produqdo dom6stica
as 

Finalmente, o inercaoo mnternacional relevante de milho branco para Mogambique 6 o
 
Estes mercados apresentam
com6rcio informal corn a SwazAindia e o Zimbabwe 

condi zes especiais que aumnentam a melasticidade da oterta Mogambique, 

historicamente, ndo tern re.ebido volumcs signiticantes de milho branco de outros paises 

que n .oo Zimbabwe e a Swazlndma (pequenas quantidades chegam periodicamente da 
A oferta da Swazilandia para

Africa 	do Sul e possivelmente de outros paises da regi~o) 
o mercado de

Maputo/Matola 6 provdvel que seja mneldstica por duas raz3es 3 Prinmeicro 

nio e "pequeno" em rela¢do ao da SwaLllandia 0 pressuposto nas
Maputo/Matola 

umna oferta infmnitamente ou altamente
anAlses econ6micas, de que os paises encaram 

Veja Anexo D para urea discuss'o mais detalhada sobre mercados na SwazilAndia 
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elstica em relago ao mercado mundial e por isso sdo "price-takers" (nio tern influencia 
sobre o prego que pagam), baseta-se na ideia de que o inercado na maioria dos pafses 6 
muito pequeno quando comparado coin o mercado mundial. Consequentcrnente, qualquer 
mudanga na quantidade procurada pelo pals tern um efeito insigniticante sobre a procura 
total, e assim sobre o preqo, no mercado mundial Isto, sem duvida, nfo 6 certo para o 
caso de Maputo/Matola A populag.o destas cidades 6 superior i populaqao da 
SwazilIndia A produgao total de milho branco na Swazilndia ronda as 80 000 TM, 
menos que o consumo total em Maputo/Matola A Swazilandia ten que importar entre urn 
tergo a mietade das suas necessidades da Africa do Sul Apreximadamente 90% deste 
milho 6 processado numa moageira, Swaki M 1lls, a qual produz ao redor de 40.000 TM 
de farinha branca sem tarelo por ano Uma frequente observaqdc empfrIca ao longo dos 
tilumos tr~s anos indica que o produto dommante de millio branco nao origindrio do pals 
6 a farinha branca sem tarelo Ligugu da moageira Swaki Gr5o de milho branco da 
SwazilAndia encontra-se coin pouca trequ6incia e em pequenas quanndades A equipa de 
pesquisa MOA/MSU nAo tern observado farmnha coin farelo da Swazildndia em algum 
mercado de Maputo A tarmnha branca sem tarelo da Airica do Sul tambem aparece corn 
pouca frequfncma e em volume pequeno Assimn, a oferra de milho branLo do mercado 
mundial para Maputo 6 basicamente restringida a tarni branca sem farelo da moageira 
Swaki na Swazildndma Dado isto, e dado tarnb6mn o tanmanho grande de Maputo quando 
comparado corn a Swazildndia, conclumnos que a oferia da SwazilAndia 6 mnelstlca 

A segunda raz~o de esperar uma oferta inelStlca de nmhllio branco para Maputo 6 que 
quase todo o com6rcio conduz-se mntormalnente Nao sdo pagas taxas de mportao na 
fronteira e vendas de produtos de milho brancO fora da Unmio Aduaneira ("Customs 
Union", da qual Mogambique ndio 6 membro) violarn o acordo da Swazilandia com a 
Unido. 0 com6rcio tal como se faz agora, em pequena escala, 6 vi vel para comerciantes 
e as autoridades est5o dispostas a nio reguld-la Se os comerciantes tentassem aumentar 
bruscamente o volume deste com6rcio, os custos de transat do poderlam tamb6m 
aumentar rapidamente, fazendo corn que o com6rcio se tornasse proibitivo 

Anteriormente, o Zimbdbwe abastecia a Beira corn tarmnha branca sem farelo e grao de 
milho branco Contudo, estes produtos t6in estado completamente ausentes do mercado da 
Beira desde 1993, devido aos preqos altos no Zimbabwe Grao e farmhas de milho da 
produq.o dom6stica trm sido os unicos produtos do gr~o de milho branco no mercado 
durante este ano " Se os preqos relativos mudarem, a farinha branca sem tarelo poderma 
entrar de novo em Moqamnbique A razdo principal de se esperar que esta oferta seja 
meldstica 6 o alto grau de control que existe sobre a comercmalza Ao, especialmente o 
t.om6rcio fronteirlqo no Zunbdbwe lnvestigagbes nesse pals mdicam que o sistema de 
processamento de milho nesse pals - de grande escala e muIto centralizado e que tem 
existido desde antes da mdepend6ncia - apreende quase todo o milho comercializado 
(Jayne and Rubey, 1993) A farinha branca coin farelo 6 produzida em mnoagens locais e 
vendida em mercados rurats, mas estes sdo pequenos Tamb6m, o SIMA nao tern 
reportado a exist6incma desta farinha coin farelo nos mercados da Beira A farmnha sern 
farelo e o grAo de milho que chegam Acidade taLem-lo atrav6s de canais rnformais e 

" Dos dados do SIMA 0 SIMA tern distnguido entre milh, aacmanal e importado somente apartir 

do titmo ano 
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contra a polftica do Zinbabwe Embora as autoridades tenhain comegado a liberalizar o 
com~rcio interno, o com6rcio externo continua controlado 

Em suma, a evidincia indica que a oferta de milho branco no mercado mundial pala 

Maputo e Beira 6 ineldstica Isto far. corn que a produ 5o nacional absorva a maior parte 

de qualquer mudanqa na procura interna E provdvel que esta produgdo tambm seja 

melsttca, devido a urna serie de raz6es, algurnas das quais discutidas na pr6xima secgdo. 

Por6m, a talta de qualquer controlo legal sobre a produqdo e comercialzagao, mais as 

mudangas associadas ao fim da guerra, sugerem que a resposta da oferta em Moganibique 

serA mais eldstica do que ia Swazilindia ou ZirThbve Se for o caso, entao a produgao 

dom6stica, n.o as importag6es, sentiri a maioria do eleito de qualquer redugfo da procura 

nterna causada por urn aurnento nas chegadas de minlho amarelo de ajuda alimentar Sem 

dtivida, enquanto as intrastruturas e os sistemas de cornercializag.o rurais recuperam 

depois da guerra, a resposta da oterta chegari , ser mais elistica, de inaineira que a 

produgao domdstica serd progressivarnente mais vulherdvel aos preqos baixos 

C Resposta dos Produtores a Mudanga de Pregos 

Para alum dos efeitos sobre os pregos ao produtor que a ajuda alumentar tem, o nosso 
nointeresse fundamental estai na mnfluncia que esses efeitos sobre preqos tein 

comportamremto do produtor A sinples conclus.o de que pregos mais altos vdo aumentar 

a produgdo e beneticiar os produtores, enquanto pregos mais baixos reduziro a produg.o 

e prejudicarao os produtores, 6 certarnente verdade a longo prazo Contudo, a curto e 

m~duo prazos a magnitude, e mesmo para alguns grupos de produtores, a direcg.o, desses 

efeitos ndo podem ser dado' como certos (Ernksson, 1993, de Janvry, et al , 1992). Por 

outras palavras, estudos te6ricos e enipricos indlcam que os produtores -dem, sob certas 

circunstAncias, responder Aalta de pregos ahmentares com baixa produo; sob outras 

circunstAncias, eles podem ner sequer responder 

Uma revis+o completa da literatura e anAhse da reacq.o da oferta a mudangas de prego 
em Mogambique esta para al~m do Ambito deste relat6rno Contudo, doie pontos chaves 

devem ser colocados Prirneiro, os produtores podem ser susceptIveis de dar uina resposta 
de produgao negativa ou mnesmo muito fraca a pregos mais altos se a economia n+o

-agricola nas dreas rurais 6 severarnente subdesenvolvida Especificamente, se 6 muito 
dificil para os produtores comprarem todos os bens de que necessitam, e se eles tem 

poucas oportunidades de trabalho tora da machamba, eles poder o reduzir ou ndo mudar a 

produgdo d medida que os preqos sobem Segundo, o efeito imediato do aumento de prego 

no rendimento real do produtor depende da posig o do produtor no mercado Se o 

produtor vende mais do produto do que ele ou ela compra (sendo definido como urn 
"vendedor lfquido"), um aumento de prego aumentar, tamb~m o seu rendimento ieal Se 

o produtor n.o participa no mercado, um aumento do prego nao ter, efeito no seu 
rendimento real Finalmente, se o produtor 6 um "comprador lHquido", comprando mats 
do bern que ele ou ela vende, um aumento no prego do bern reduzird o rendlmento real. 

Uma pesquisa empfrica levada a cabo em 1991 nas reas rurais da provfncia de Nampula, 
em conjunto corn os dados do SIMA, mostra que os bens de consurno foram muito 
escassos em vArlos mercados (MOA/MSU Equipa de Pesquisa, 1992b) Esta mesma 

pesquisa mostra que as oportundades para trabalho fora da machamba foram muito mas 
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restritas que em muitos outros palses da Africa Sub-Sahariana Ambas condi 6es sugerem 
a posibilidade de ulna reacqAo do produtor muito fraca ou mesmo negativa Aalta de 
pregos. Claramente, a principal raz~o destas condiq6es f i ' guerra que continuou a 
afectar a vida dos agricultores na altura em que a pesquisa foi conduzida Corn o tim da 
guerra, espera-se que estas condiques melhorem, e a rea-qdo dos produtores aos 
incentivos de preqo seja progressrvamente positiva A longo prazo, li poucas raz~es para 
duvidar que isto venha a acontecer Contudo, consideraveis melhorias nas economias 
rurais de Mogambique requererfo virios anos Durante esse tempo, a reac(fio dos 
produtores a melhorias nos mcentivos de preq) 6 provivel que seja mais traca do que 
alguns podem esperar Deste modo, a prevengao de entrada no pafs de grao de milho da 
ajuda ahmentar a pregos tortemente subsidiados deve ser vista como parte de uina 
estrat6gma de longo prazo para reactivar a produqfo agricola 
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CAPITULO CINCO
 

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA A PROGRAMA(A0,O DE
 
QUANTIDADES, POLITICA DE PRECOS E DISTRIBUICAO
 

I. Introduqo 

Mogambique tern demonstrado um compromsso sustido de liberalizagdo da sua economia 
desde que tomou os primeiros passos nessa direcqio em 1985 Eventualmente, o objectvo 
do pafs 6 tornar-se auto-suficiente na satisfagdo das suas necessidades alimentares 
Essencialmente, isto significa garantir ura oferta doniestica suficiente de bens atrav6s de 
ura combinaqdo vivel da produgao dom6stica e das importaqOes comerciais financiadas 
corn divisas geradas pelo pafs A liberalizago do cornerclo international de viveres 
bLiscos seria uina componente chave des e regime 

Clarament-, Mogambique esti longe desse objecuvo neste momento Como foi referido 
antes, a ajuda ahmentar, tanto a comercial como a de emergfncia, .ontinuar. por mutos 
anos a ser ura parte signitIcativa da oterta total de alimentos, especialmente no que diz 
respeito ao milho No obstante, este relat6rio arguinentou a partida que a ajuda alimentar 
pode e deveria ser utilizada para fac ilitar a transnao para ura economia autonona 
essencialmente privada, aberta a e tazendo uso efectivo dos mercados internacionals Isso 
requer que se entendarn as caracterfsticas essenclais de uma tal econoinia aberta, e o 
desenho de um programa de ajuda alnientar que seja compativel coin el, 

Urna dessas caracteristicas essenciais 6 que os preqos nos mercados internaionals estio 
fora do controle dos comerciantes dorn6sticos Em termnologia econ6nmca, diz-se que os 
pregos dos mercados mundiams sio "exogenos" Isto IMplmca que cornerciantes dom6sticos 
tem que aceitar estes preqos corno dados, e ajustar as quantidades que eles procuram Se 
os pregos do mercado mnternacional aumentam, eles procuran menos, se os preqos do 
mercado internacional dnnuem, os comerciantes procuram rnals Os preqos 
determinam as quiantidades, inio o contririo 0 resultado chave que flui desta 
caracteristica 6 que os preqos domn6sticos segumrdo os preqos mundiams para qualquer 
produto em que o pais particmna nos mercados internacionais Se o pais exporta de form. 
consistente, os pregos aproxrnar-se-Ao ao PPE Se ele importa consistentemente, os 
preqos dom6sticos mover-se-5o juntaniente corn o PPI, que 6 mas alto devido aos custos 
de transporte e outros Se o pafs produz exactarnente o suticiente para satisfazer as suas 
necessidades a um prego de equilibrio do mercado que estI acima da paridade de 
exportag~o (impedindo as exportabes) mas abaixo da paridade de inportaq~o (tornando 
as importaqdes ndo atractvas), n ,o participarA nos mercados internacionais Neste caso, 
os preqos dom6sncos estarao livres de flutuar dentro da faixa detmida pela paridades de 
importago e exportaqio sem relaqfo corn os movirnentos do prco mternacional Do 
mdio ao longo prazos, por6ni, mesmo nurn pais autosuticiente os preos tenderao a 
seguir os movimentos do prego mternacional"4 Tudo isto depende, claro, da habilidade 

Se os preos domn6sticos nessa economia flutuani hora da taixa definida pelos pre;os das 

paridades de importayo e exporta.o, o .omrco internalional iri ocorrer, toi ando assim os preos 
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dos comerciantes nalcionaIs levarem a cabo urn com6rcio livre nos inercados 

internaclonals 

Este modelo, de uma economia essencialmente aberta, para o qual Mogambique cammha, 
serS a base para a avaliago de metodologias alternatvas da programagdo dd quantcdade, e 
poliftica de atribui ao de preqos e distribuigio da ajuda alimentar apresentada nas secqdes 

iniciar agora a criagdo de urna economia dornmsticaseguintes 0 objectivo sera 
milho que simule t5o proximo quanto possivel o upo de econornia que est,relacionada ao 

emergindo no pais 

II. Hastas lNhblicas 

Numa hasta pfiblica trpica, una quantidade tixa 6 oterecida aos participantes, e o licitador 

que oferece o maior lango recebe o produto Moditicacbes podem ser introduzidas para 

permitir que varios participantes partlihen a quantcdade Em ambos casos, a 
ao inv6s docaracterisuca essencial da hasta ptblica e que o prego ajusta-se Aquancldade, 


contrrino Isto claramente viola a condi o especiticada acima, de que as quantidades se
 
ajustam ao preo
 

Contudo esta simples visio das hastas ptblicas nao apreende coda a ,,erdade, se os 

fornecedores a hasta pfiblica silo sensives a preqos esperados. Nun cenlino onde 
estdo sujeitos as forcas de ineicado, os fornecedoresambos fornecedores e compradores 


t6m um incentvo para fornecer mais produto se eles esperam que o prego vai ser alto.
 

Por conseguinte, em hastas rependas, um prego alto numa induziria inator oferta na hasta 

seguinte, se os tornecedores espeiassem que a procura permaneceria activa Por outras 

palavras, enquanto a quantdade nao 6 sensivel ao prego durante umla inica hasta, pode 
Deste modo, as cenario ondeser sensivel em repetidas hastas hastas 	publicas Um 

requisito acimafornecedores silo sensiveis ao preo poderia satisfazer o 

No contexto da ajuda alimentar comercial, por6m, somente os compradores estdo num 

cendrio de mercado Os tornecedores (uoadores) ndo recebem paamento algum pelo 
nAo Ihes fornece incentivo alguinproduto, e o prego a que eles vendein nestes termos 

Por esta razio ndo hi razdo para esperar que as quantidades da ajuda almientar sejam 
pregos nuin sistema de hasta pbhlica, ainda que elas sejam repetidas. Alrmsensiveis aos 

disso, existe razao para esperar que chegadas de ajuda alinentar contnuario sendo 

irregulares (veja Figura 1 para evid0lcia hist6rica em Mogambique) ao menos que um 
As chegadas irregulares quesistema seja especificamente elaborado para estabilizi-las 

s~o insensiveis aos sinais de prego constituem uirereceita para preqos internos altamente 

inst~veis, como foi deinonstrado pelo registo em Motimbique desde 1990 As hastas 

ser urna opgao vidvel para a atribuigdo de pregos dapfiblicas, portanto, ndo parecem 
ajuda alimentar comercial em Moainbique 

de volta A taIxa 
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III. 	 Sistemas de Preos Fixos 

Ao contrfrio da hasta piblica, em que o preyo 6 forqado a ajustar-se Aquantidade que 
est5 sendo oferecida, o conceito subjacente ao tipo de sisternas de prego fixo discutidos 
nesta secqAo 6 que as quantidades ajustar-se-do ao prego previamente anunciado Este 
processo 6 similar ao que acontece num sisterna de irnportaqdo comercial, visto que os 
comerciantes sio micapazes de atectar o prego do mercado internacional. Eles t6m que 
acettar este como dado, e ajustar a quantidade que eles comprarn corn base no prego do 
mercado internactonal Desde que o faqarn etecti'amente, os pregos tiiais dentro do pais 
serdo muito siniilares aos pregos de meicado internactonal 0 principal objectivo de urn 
sistema de preqo fixo para a ajuda alimentar cornercial em Mo.arnbique 6 manter os 
preqos dom6sticos em linha coin os pregos internacionais, ou corn as tend&cMas Lo prego 
internacional Para que isto aconiteqa, mecantsmos t&u que ser desenvolvidos para 
garantir que a procura pela ajuda alinentar seja satisfeita a qualquer o,e seja o 
preo aplicazlo Este 6 provavelnente o requsIto chave do sisteina Se itco for feito corn 
sucesso, resultard numa mator redugao da instabilidade dos preqos lss; tarnbfrn 
melhorari os incentivos para a produqio domn6stica do -ntlho branco, pois os pregos 
internacionats tem sido de longe mais altos que os preqos do consignatdrio pelo menos 
nos tt1imos tres anos 

O termo "prego ixo" deve ser esclarecido Em qualquer sisterna econ6mico, algu6m ou 
algurn sistema tern que tixar os preqos Num pais coin corn6rcio internacioanal livre, isso 
6 feito pelo mercado mundial Contudo, o mercado de per si n5o pode taz8-lo para a 
ajuda alimentar porque esta ntio 6 transacionada nos mercados internaclonadis Poi 
conseguinte, algu6m tern que fixar un prego As secq6es seguintes niostram como fazd
-to corn a devida atengdo aos inercados inundiats 

A 	 Politica de Preyos por Paridade de Importagdo Os Pr6s e Contras do Prego 
Mundial cotno guta para Polftica de Pre~o Dom6sttco 

Deverdo os preqos da ajuda alimenLar do milho amarelo em Mogambique ser vinculados 
de forma sisternAtica aos preqos do mercado internacional9 Se sim, como devem ser 
usados os pregos mundiats para calcular os pregos de venda domstscos') Antes de 
respondermos a estas questbes, deve-se perguntar prinmero "que pregos internacionais 9 " 
A resposta depende em parte se o pais serd urn exportador ou importador nos mercados 
mundiais sob condiqSes normais Urn pais importador paga o PPI Um pais exportador 
deve competir nos mercados mundiats relevantes, e deveria portanto utilizar o PPE. Este 
geralmente 6 toinado cotno sendo o prego FOB do iercado competitivo internacional, 
tamb6m ajustado aos custos internos de transporte 

Na decisdo sobre que preo de paridade uttlizar, deve-se considerar cuidadosamente nfo 
s6 a postgdo competitiva real do pais nos mercados internacionais, mas a sua provdvel 
posigao d rn6dio e longo pra7os A curto e mrdto prazos, Moqambique 6 claramente um 
importador de milho, de modo que o PPI 6 mats apropriado A ideia convencional 6 que, 
d medida que a produgao dom~stica aurnentar depots do fim da guerra, o mflho branco 
nactional forqarA o milho ainarelo para fora do cabaz de consumo nacional, e Mogambique 
tornar-se-i um exportador de milho branco Isto requererA que dreas dc '.,-.edente do 
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norte e centro do pais abastegain o sul deticitSrio Nio obstante a realidade pode ser 
mais complexa Nun contexto de com6rcio liberaliza o em toda a regiao da Africa 
Austral, Mogambique poderia exportar rnillio branco ao mesmo tempo que importa 
ambos, inilho branco e amarelo as areas excedentarias do norte poderiam estar 
abastecendo o Malawi e possivelnene o sul da Tanzania, ao mesmo tempo que o sul 
deticit~rio continua comprando mhilo branco da Swazi e Atrica do Sul, tal comi mllho 
branco nacional do norte e centro e inlho amarelo do mercado internacional para 
complementar o milho branco domestico das provincias de Gaza e Inhambane Todavia, 
parece razo~ivel concluir que, pelo menos para os proxinos anos, o PPI serA o prego 
irternacional relevante para Mogambique 

Por6m isto nao responde AquestAo de porqu6, os preqos internacionais devem, em 

primeiro lugar, ser usadOS coL) guia Mellor (p 288) at irma que "idealmente, os pregos 

internacionais retlectem os equilibrios glob.lis da otert e procura releaiite e por isso 

servem conia ulna base para a determninaoio da vantagein coinparativa pari a agricultura 

em cada pais" Ulna observaqio mais praginatica e que quase que cada um dos pafses 

precisa alguma vez de utilizar os mercados interncionais, quer parn colocar os seus 

excedentes quer para cobrir .:teicits Se os preios dom6sticos sio de longe elmovidos dos 

precos internacionais quando surge esta necessidade, o custo da utilizagao dos mercados 

internacionais pode ser e\treinamente alto De facto 6 provivel que o custo seja alto 

pre~os doin6sticos muito altos tenderao a criai excedentes, Ciue terao que ser subsidiados 

para serem colocados nos mercados mternacionais, do mesmo modo, preos dom6sticos 

muito baixos conduzem ao d6ticit, e s as inipertagbes sq.o usadas para manter os pregos 

baixos, eles tamb6m terdo de ser subsidiadas 

Apesar disso, um argumento plausivel contra a utilizagdo do prego inrernacional como 

gula na polftica de prego dom6stico atirma que o niel deste pie o 6 pressionado para 

baixo pelos subsidios agricolas nos paises desenvolvidos, e o seu ina irento 6 

influenciado pelo que sio muitas vezes decises politicas nesses mesmos paises Por esta 

raz~o, o argumento implica que ner os nveis do preo mundial nen Os seus movimentos 
sdo indicadores viveis para a politica de pregos dom6sticos Este argumento 6 mats 

efectivo contra o raciocinio da vantagem comparativa de Mellor do que 6 contra a 

consideragao mais pragmitica que a ele se seguiu 

Al6m disso, mesmo assumindo que Mopinbique decicisse usar os pregos mundials, de 

alguma forma, como padrao para a politica de pregos doin6sticos, deveria confrontar-se 

corn algumas dificuldades na aphca ao desses preqos Ura dificuldade 6 que os pregos 

mundiais poderio ser mais instiveis do que inuitos paises estAo dispostos a aceitar Por 

conseguinte, mu,tos procuram isolar os seus mercados doin6sticos de ulna ou de outra 

forma das flutuagoes do pre~o mundial Al6m disso, um pas que uttliza os pregos 
mundiats como gum, geranente deseja programar a sua produgdo domestica com base 

nas tend6ncias de longo pra7C, ou pelo menos de m6do prazo desses preqos Dois 

probleias emergem da tentativa de estimar estas tendencias Primetro, as flutuag6es de 

cuito prazo nos pregos mundiais muitas vezes nio reflectem estas tendnclas, e podertam 

quebrar indevidamente as decisbes de sementeira dos produtores locals Isto reforga o 

desejo de n~o transferir todas as flutua (6csdo mercado internacional para os mercados 

domr6sticos. Segundo, os subs[dios agricolas nos paises desenvolvidos poderao igualmente 
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fazer com que os nfveis de prego subestimem os ,erdadeiros pregos de equilibrio de 

mercado 

Uma 6ltima dificuldade na uttlizao dos preqos internacionais Lorno padrao envolve as 

taxas de cfimbios Para que os preqos internacionais expressos em inoeda nacional 

reflictam exactamente o Lusto de oportuidade do pais de produzir em ,vezde importar a 

mercadoria, eles devem ser convertidos usando o que os econortIstas chanam de taxa de 

c.mbio "real". Esta taxa muitas vezes ditere de ambas taas tanto da otic-1a corno da do 

mercado, e 6mutto ditctil de calcular 

A discussdo tot nou claro que a uulizaqao dos preqos internacionais corno padrdo para a 

polftica de pre~os dom6sticos nao irnteiramenie directa e de tacil compreens.o Dados os 

argumentos a favor e contra a sua uttizaqao, bern corno as diticuldades praticas para a 

sua apicagdo, a conclusdo mats equtlibrada parece ,er que " o preqo internacional d.. 

um indicador aproximado que nern pode ser rigidarente seguido nem completamente 

abandonado nas polfticas tnactonais de preqos" (Mellor, p 62) Partmndo de una aplhcagdo 

rfgida dos pregos internacionats, a ehimna do das suas flutuatjes 6 mats laclirnente 

justificada, amnda que os melhores memos desta ehmmitaqao njo sejam auto-evidentes 0 
afastamento dos invets do prego internacional de mrdo e longo prazos e mats 

problemdtico Se urn pais como Moqambique es.olhe oanter os preqos dom6sticos do 

milho abatxo dos preqos internacionais, isto deverta ser por iazbes especificas e bern 

analizadas, e provaveinente corn o objectivo final de elimmar a diferenga 

B 	 Que Prego dc Paridade de lmportaqao' 

Tendo aceite o pricipo de que o PPI un indcicador util para politica de pregos em 

Mogambique, coloca-se a questdo de que PPI aplicar Existem duas opqdes b.sicas 

utlhzar o preqo do mercado mternacional vigente i altua da retirada do navio do porto, 

mesmo que este pieqo sela cxcepconalnente alto ou baixo, ou uttlzar os pregos do 

mercado internacional anteriores para calcular urna tendincia (mats est.vel) nos pregos 
o prego dointernacionais e aplicA-la Em ambos casos, deve decidir-se como converter 

d6lar para a moeda local Nesta secao, ,arnos extrair algumas hqOes para Mogambique 

a partir de trfs metodologias de tixaqio do PPI 

a. 	 Unia inetodologia de "pre.o mindio" em que o preqo em d6at varma para cada 

navio, sendo igual a renkha de algurn nurnero txo de pretos internacionais 
hist6ricos (chamado urea "m6dma m6vel"), 

b. 	 Ura metodologia de "preqo escalnado" em que o preqo do d6lar 6 fixo para todo 

o ano de comerchalizaqfto (Margo-Feverero), coin base na s rie de m6dias moveis, 

c. 	 Ura metodologia de "pre.o de mercado" em que o preqo do d6lar 6 igual ao 

preqo cirente no ,nercado internacional (sere tomar a media) tr~s meses antes da 

data esperada de chegada do navo 

Nas tr~s metodologias, o prego do d6lar 6 conertido para Meticais usando a taxa de 

ctmbios de n'ercado Repare que todos os prqcos silo FOB, nos portos do golfo dos 
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E.U.A. Os PPI ao nivel do consignatfirio poderfo ser aproximadamente $50 a $60 

mais altos, por causa dos custos portufirios c de traasporte. 

0 Mkodo de Preqo Mi1dio1 

Este mdtodo utiliza uma "mdiam6vel" de preqos intemacionais hist6ricos para eliminar 
as flutuaqOes de curtissimo prazo ao mesmo tempo que segue as tendencias do preqo 
internacional Uma m6dia deste tlpo 6 baseada num ndmero fixo de observag~es (pot ex., 
60 ou 36 meses) e 6 actualizada em cada perfodo o ilumo preqo 6 acrescentado, o prego 
inicial retirado, e a m6dia recalculada A media m6vel pode ser calculada corn qualque(r 
frequ~ncia de dados, mas para fins de polfuca de pregos, sio coniumente usados dados 
mensais A Figura 9 mostra duas m6dias m6veis mensais, de 36 e 60 meses, junto com 
os pregos correntes do golfo dos E U A do grfio de milho amarelo entre 1983 e 1993. 
Cada media m6vel 6 movida adiante trfs meses, tendo em mente a ideia de que os 
doadores poderao querer anunciar o preqo aos consignatArios corn trfs meses de 
antecedncia Por exemplo, a m6dia m6v.l de 60 meses para Janeiro de 1993 e igual a 

Figura 9 	 Mddias rnoveis e pregos correntes do mercado mundial de gr~o de milho 
amarelo, 1983-1993 
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midia dos preqos dos 60 meses atd Setembro de 1992 ($100 97) Isto significa que em 
Outubro de 1992 (o rais cedo corn que o dado de Setembro pode ser integrado na media 
m6vel), os doadores poderiam ter anunciado o prego ao consignatArio que entraria em 
vigor tr.s meses depois, em Janeiro de 1993 

Note que a media m6vel segue os movimentos dos preqos internacionais, mas com muito 
menos flutuagAo Note tamb6m que a mdma m6vel de 60 meses 6 niais estAvel que a de 
36 meses Portanto, uma m6dma m6vel 6 uma forma potencialmente atractiva para 
estabilizar os prcys de importagio ao mesmo tempo que se mantem uma relaq~o 
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importadores (ou consignatArios) pagam e os pregos 
que ossistemt1ca entre o 

internacionais correntes. 

0 Metodo do Prego Escalonado2 

se recalcule a media m6vel e que
O m6todo de prego m6dmo reqter que todos os rneses 

Urn m6todo reais simples, que tamb6m 
a todos consignatdriosseja anunciado o resultado 

unico prego em d6lar parat fixar um 
pode ser mais 	tdcil de operar para os comerclantcs, 

ao firn de cada ano Desta 
m6dia m6vel, 	e depots actualizd-lo

todo o ano, com base na 
Exisern muitas tormas de 

forma a s(iie 	assemelha-se a um conjunto de "tases" no tempo 
ede comercializaqa 

o apropriado, 
o fazer, mas os pontos essenciais sdo a escolha do ano 	

que estar em 
o pre~o em d6lares ao consignatdrin

depots anunciar, antes da senmenteira, e
 
0 anfncio antes da sementeitra pretende ajudar os comerciantes 

vigor durante 	esse ano 
num ambiente de incerteza reduLda 

os produtoies a planificar 


corn base em
 
Na figura 10, sdo apresentadas duas s6ries diferentes de preo escalonado, 

0 ano 
e o preqo corrente do golfo dos E U A 

medias m6veis de 36 e 60 meses, 	 e va ati
inicio da colheita do miniho branco, 


comercial comqa em Marqo coin o 
fixo ao longo do ano de comercializagao, 6
 

0 prego em d6lares,Fevereiro seguinte 
ano anterior 	 Isto significa que quando todos os dados 

igual Am6dia movel at6 Agosto do 


baseado na media movel dos
 
Figra 10 	 Preqos escalonados do grdo de mitho amarelo, 


preqos passados, 1983-1993
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em que a sementeira inicia, 
de Agosto ficam disponiveis em Setembro, i volta do periodo 
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os doadores e o GM podem anunciar o preqo em dolares ao consignatrio que estard em 
vigor no mis de Marco seguinte at6 Feveieiro Isto depois 6 actualizado todos os anos 

A s6rie de preqos por fases mostra aracteristicas similares aos das m6dias m6veis Eles 
seguem os movimentos dos pregos internacionai, mnas sAo muito mais estaveis A s6rie 
corn base na m6dma m6vel de 36 meses, porhm, esti sujeita a muito mais alterag6es de 
ano para ano Isto reflecte o facto de que a m6dia movel de 36 meses 6 menos estvel que 
a de 60 meses, especialmente durante os periodos de mudangas ripidas nos pregos 
internacionais correntes 

3 0 M6todo do Preqo de Mercado 

Ambos m6todos do prego m6dio e do preyo escalonado slo apresentados em termos de 
d6lares Cada um deles estabiliza dramaticamente o( pregos em d6lar enquanto mant6m 
urna relagfo sistemitica entre o pre'o de venda ao consignatirio e os preqos 
internacionams Ao contrdrio, o in6todo do pieqo de ifercado atiliza os pregos 
internacionais correntes convertidos em Meticais Como se comparam estes tres m6todos 
uma vez todos convertidos em Meticais? Sera que os dois primeiros m6todos resultam 
numa maior esrabilidade do- pregos em Meticais' 

A figura 11 mostra que a resposta, pelo rntnos no periodo em andlise, 6, essencialmente, 

Figura 11 	 Mddio movel de 60 meses, preo escalonado e prego de merc.ado convertidos 
a meticams, Janeiro 1991 - Margo 1993 
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"ndo" Este grifico tern quatro s6ries de dados 0 prego em Meticais no estabilizado, o 
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0 meses convertido 
e o prego indio m6vel de 

prego escalonado convertid'o em Meticais, 
A taxa de cambios 

no eixo vertical esquerda 
em Meticals. Todos estac representados 

a s6rie de preqosRepare que 
metical/dollar estf representada no etxo vertical Adireita 

em Metval ndo estabilizado mostra maiores flutuaqbes de m6s a m6s, contudo muda 
duas s6ries 

ao tim do perfodo do que o tazem as 
menos desde o principio ate 

Ao longo de todo o periodo, 6 dificd argumentar que alguma das s6ries 
estabilhaadas 

menos variaveis em Meticais que o preo simples err 
em d6lares scjamestablhwadas 

taxa de cArmbios inostra muito mais flutuaq~es durante
 
meticais A razdo para isto e que a 

ao longo de todo o
 
esie perlodo que o tazem os pre~os internacionass Por consegutite, 

dolar remove somente uma pequena 
perlodo analizado, a estabilizagio dos preqos em 

nos preqos em meticais 
porgAo de toda a variabilidade 


em
 no grAt Lo onde o efeito nos pregos 
notar trfs sub-periodos

Ndo obstante, iimportante 
em d6lares difere 

Meticais da estabilizagAo dos preqos 

Durante este periodo, a taxa de cAmbro 6 muito 
- Julho de 1991Janeiro de 1991 que o preqo simples em 

duas s6ries estabilizadas s5o de facto menos variaveis 
estAvel e as 

Meticals.
 

taxa de
 
Este 6 o periodo de mudangas rApidas na 

- Agosto de 1992Agosto de 1991 As duas s~ries 
e por isso os seus movimentos dommamn toda a srie 

cambios, Meticais durante este 
menos vartiiveis que o preqo sinples em 

e,tabilizadas nAo s5o 

periodo 

mais a taxa de cAmbios 6 razoavelmenteUra vez- Marqo de 1993Setembro de 1992 
e a srie da media m6vel de 60 ineses mostra menos
 

estvel durante este periodo, 

coin o preqo simples cm ivmuticais A srie de prego
 

varmabildade do que acontece 
como a mrdia rn6vel durante estc periodo (ela mostra
 

escalonado ndo evolui tdo bern nos preqos em d6lar 
mesmo durante** ura alteraqAo 

maor variabilida 
-e ) porque **cie 

Meticais 
em Marqo resul,,ndo tambem num salto no preqo fixo em 

uma taxa de caimbios instavel ehmilna muitos 
i6 que

0 resultado importante desta analise 
Se Moqambique 

sendo todos os beneticios da estabihzaqdo dos preqos em d6lares 

urea taxa de carmbios altarnente mstAvel, parece hayer pouca 
continuar a experimentar ao do "prego do dia" nao seja a aplica

,eguir urna estrat6gia de pre&os que
utilidade em -netodo de pre~o de mercado).
 
em d6lares convertendo-o em Meticais (quer dizer, o 


qualquer estabiliza ao, os preqos internacionass 
Repare tambin que mesino ser 

os pregos de mercado 
Meticais sAo significativafente mnais estdveis que 

convertidos em Figura 11 6 de Margo de 1992 
A subida de preqo mals brusca na 

t~m sido em Maputo de,'eti(.as do milho sub rarn 
1992 quando os prc~os FOB em 

at Outubro de 
Esa e urna subida de 33% em sete 

210 MT/kg para 280 MT/kg
aproximadamfente Maputo em duas ocasmfes quase 

os preqos de mercado em 
meges Ao contrArio, 

Mudanas durante urn res de 20% ou 25% 
meses

duplicaram no decurso de apenas tr6s 


nao tem sido estranhas
 

Meticais aplicando o 
Um radtodo alternativo 6 estabili.ar directimnente o pregos em 

Na 
o fixo para a s6rte do Metical, ao mnv~s da do d6lar 

m~todo do pre~o m~dio ou pre a estabdmzz~omesma razdo de que
n~o scria efectivo, pela

prAtica, :sto provavelinente 
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dos pregos em d6lares dd pouca estabilizagdo do Metical. a rdpida desvalotizagdo do 
Metical A taxa de cAmbios muda tdo rapidamente (Figura 11), que seria necessdrio 
actualizar as s6ries com alguma frequencia (por ex , em cada tres meses) utilizando a taxa 
de cfimbios corrente por duas raz6es Primeiro, ningu6m quereria criar urn gap to grande 
entre os preqos de venda correntes t os PPI Segundo, a fixaqdo de preqos "pan-sazonais" 
cria desincentivos s6rios Aarmazenagem pelo sector privado, o que 6 ezsncial se se 
pretende que o sistema de comerciall7agio em Mozambique continue melhorando o seu 
desempenho Se a taxa de cAimbios 6 frequentemente actualizada, por6m, muitos dos 
beneficios da directa estabiizagAo dos pregos tm Meticais sao perdidos porque muita da 
sua variabilidade prov6m da taxa de cAmbios 

C Satisfag~o da Procura 

Urn requisito chave do sistema de preco ftxo e sempre s-.lsfazer a procura pelo grfo de 
milho ao prego em vigor Se istt. ,;ieito, entdo os niveis de prego e a sua variabilidade 
deveriam aproximar-se Aqueles em vigor nos mercados lnternacionais Isto acontece mais 
ou menos automaticamente nuin mercado hvre e efectivo, porque os comerciantes s~o 

Figitra 12 IPP a retalho e preqos do ntmt.ado de Mucoriama, Maputo 
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movidos por motivos de lucro e decidem em qual dos mercados, dom6stico ou 
internacional, 6 mais atractivo comprar ou vender e destt forma forqam o preqo 
domdstico a convergir corn o pre~o mnternacional A Figura 12 ilustra como os diferentes 
pregos em Maputo eriam sido, a partir de fins de 1990 at6 fdata se este comercio ivre 
tivesse estado em vigor 0 PPI a retalho nesta figira 6 uma aproximagAo do que 
poderlam ter sido os pregos A retalho sob o m6todo do preqo de mercado para o grao de 
milho amarelo, e corn a procura sempre satisteita Ela assume que os custos de seguros, 
portudrios e de manuseamento totahzam $60/ton m6trica e q, a mw,r 0m bruta de 
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comerciahizagdo do consignatArio do retalho 6 65% (veja Capitulo Quatro, sec o II.C 3para uma discussdo das margens "competimvas" de comerciaizagao) Como a figuramostra os pregos Aretalho poderiam ter sido em m6dia 25 % mais altos (587Mt/kg vs468Mt/kg), mas muito mais estfiveis que os pregos de mercado correntes, seguindo numatend6rncia ascendente Tamb6m, a recente depressao dos pregos do grao de milho amareloem Maputo devido Aexcessiva oferta do grao comercial e de emerg6ncia nos mercadosexagera a diferenga entre os preos dom6sticos normais e os PPI At6 tins de 1992, adiferenga entre as duas s6ries foi em m6dia somente 11 % (522 Mt/kg Us 471/kg). 
Existem trds requisitos essAinciais se os doadores e o GM pretendem sempre satisfazer aprocura aos pregos em vigor Primeiro, eles devem desenvolver conjuntamente umsistema para determinar a procura dos consignatirios aos pregos conhecidos Este sistemadeve ser suficientemente flexfvel para acomodar ambas as necessidades dos doadores paraa planificagdo antecipada das quantidades e as linitaqOes dos consignatarios no seuhorizonte de planiticagao exiquivcl Os doadores preterem horizontes mais longos,consignatArios preterem reais curros, urn equiifbrio deve ser encontrado 

os 
Segundo, osistema deve ter algurna quantidade de grao em armaz6m para cobrir os inevtAveis errosentre a procura de gr.o esperada e a actual Finalnente, os doadores devem tomar a
iniclatlva para abastecer os consignatirios corn a inforinago mais confiavel possfvel
relativa As chegadas do gro comercial e de emerghncia de todas 
as fontes 0 seguinte 6uma discussdo de algumas questc3es chaves que devem ser consideradas na concepdo de

tal sistema 

Determina ,o da Procura 

Quest6es ciaves incluem a) quantos comerantes inquirir para estimar a procura b) comoestruturar o questiongrio para aumentar a precisdo na resposta, c) Corn que anteced~nciainquirir, e d) que incentivos criar dentro do sistema para encorajar respostas precisas,seguidas pela aceitag.o da quantidade pedida A experi6ncia antericr com o sector privadode distribuigo, especialmente a negociago da USAID coin um nfimero grande deconsignatrios, deveria ajudar na resposta a estas questOes 

0 sistema deeria incluir urn nunero suficiente de comerciantes para assegurar acompetigao efettiva entre eles na venda do milho Ao mesmo tempo, o ntimero nao podeser exageradamente grande, reconhecido que a colecta dos contravalores pode tornar-se
muito ma s dificil Amedida que o 
n6imero de consignatrios aumentaimportante, porque Isto 6 uma quest ose relaciona directamente coin o montante de fundos que sdo gerados
para as actividades de desenvolvimento. 
Dependendo das cc,ndigdes em Maputo,sugerimos que urn equtilbrio efe0ivo poderia ser entre 10 a 20 consignaturios "' 

" Uma quest.(o importante 6o niercado -ogrifico em que cada consignatrio tende a operarexemplo, os consignatirios PorcoM n1oger, no norte dc Maputo,(e g , Capella, de Sousa) poderaotender a n.o vender em Maputo, rnt numa Aiea i volta da moagem Seria desejAvel ter urn nfimerosuficiente de consignatdrios vendendo em Maputo para garantir uma ctOmpetlio efectiva Do que sesabe acerca do, mercados do sul, isto poderia provavelmente ser suficiente para forgar a competidoem muitas Areas a norte da cidade n,, provfncids de Gaza e Inhambane (veja Capftulo Quatro, secAoIV 2 para discussao desta quesgto) 
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O mqurito deve se estruturar para maximizar a informagdo disponivel aos potenciais 
consignatarios e assim rnelhorar a sua resposta sobre a quantidade de gr5o que estardo 
interesssados em comprar Ura metodologia seria conduzir um inqu6rito em duas voltas 
Na primeira volta, 6 enviado a 10 a 20 comerciantes, uma folha corn a seguinte 
informagdo 

- o prego de compra,
 
- a data de chegada (provavelmente quatro meses depois veja abaixo),
 
- os nomes de todos os outros consignatdrios potenciais incluidos no inqu6rito;
 
- stocks correntes e localzaqo fisica do grao da emerg~ncia,
 
- pianos de distribuigo do gr~o de emerg~ncia actualmente armazenado (localizagao
 

e m6todos de distribuigAo), 
- locaizago e tamanho dos projectos de cashfor work, e 
- chegadas de ernerg~ncia previstas ao longo dos pr6ximos ;eis meses mcluindo 

dreas propostas de diztribuiq o e aniazenagem 

E assegurada aos consignat~rios a confidencialidade das suas respostas, e depois 6-1hes 
pedido para estimarem quanto milho eles desejariam na data de entrega especificada. 
Poderiam ser-lhes dadas duas sernams para responder, durante as quazs eles 
pressurnivelmente recolheriam qualquer informag~o que precisassern para dar ur. 
resposta exacta Quando as respostas s~o devolvidas, uma segunda tolha 6 enviada ao 
mesmo grupo de comerciantes, informando-os da quantidade total pedida pelos 
consignatirios (n~o as quantidades individuais), actuahzando sempre que seja necessdrio 
qualquer outra informaqio enviada na volta, e perguntando-os se gostariam de modificar 
os seus pedidos miciais Poderia ser-Ihes dado mais uma vez duas semanas para 
responder E.ta metodologia poderia facilitar a dificuldade de intoinai3o e resultar em 
melhores estirnativas do que seriam numa inica volta Alguma experimentaq.o poderi 
ser necessdria Contudo, dado que Mogambique estardi dependente da ajuda alimentar por 
muito tempo, parece apropriado que algurn tempo e esforgo seja dedicado ao 
desenvolvimento de uma forma efectiva de fazer isto Todavia, certaniente que erros 
ser~o cometidos, independentemente do sistema, o que enfatiza a necessidade da 
existncia de um stock regulador (veja abaixo) 

Ndo existe urna 6mca resposta Aquestdo de qu~o antecipadamente se pode inquirir entre 
os consignatarios coin respeito As quantidades desejadas Um equilifrio 6 necessdrio 
entre as necessidades dos doadores de planificar com anteLedncia e a aptidao dos 
consignatdrios de o fazer Seguindo o precedinento de dois passos esboado acima, uma 
solugdo razodvel poderia ser conduzir uma primeira volta quatro meses antes da chegada 
prevista, finalizando a segunda volta um mes depois, ou tr s meses antes da chegada 
Realgamos que um dos determinantes fundamentais da aptidio do consignatrio para dar 
uma resposta razoavelmente exacta relativa Apro.ura tres meses depois 6 informaqdo 
fiivel acerca das chegadas previstas de grao de todas as fontes EstA impor'Inte questao 
serA discutida mais abaixo 

Uma questAo final na determina 5o da procura 6 "que incentivos criar para encorajar ura 
resposta acurada pelos consignatdrios e a aceita do das quantidades pedidas9 ' Poderi ser 
necessirio criar incentivos corn respeito aos mecanismos de pagamento tal que a 
participag.o como consignatArio seja atiativa para os comerciantes, e depois fazer com 
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que a participagao futura como consignatario dependa da aceitago de toda a quantidadepedida As taxas de juros, o perfodo de empr6stirno, e o montante de pagamentoadiantado requerido sdo mecanismos que podemn ser utilizados para atrair e depois manter os comerciantes no prograna
 

2 Stocks Reguladores
 

Manter um stock de mzlho para ajudar a estabilizar os pregos A volta do PPI 6 parteimportante do sistema comerciil de distribui do Pode-se perguntar porque isto 6necesshrio, j. que num cenirio de mercado, inteiramente livre, nenhuma institui aop6blica suportaria tal stock, e os comerciantes teriain que se controntar, no meihor quepudessem, corn a instabilidade do preqo dom6stico e internacional Provavelmente amelhor resposta 6 que os consignatarios coinprando a aluda alimentar nrio estio operandonum cenrio de mercado completannente livre Especiticamente, os conskgnatarioscapazes de ir ao mercado a qualquer moinento para obter niats grao se eles esperam 
ndo 

que 
s.o

oabastecimento corrente vai ser escasso 0 programa de ajuda alimentar no 6 tAo flexivel.Este facto leva a necesidade de se encontrar uma forma na para cobir a procura quando
ela excede a oferta 

Muita pesquisa ao longo das iltiinas duas d6cadas tern demonstrado o custopotencialmente insuportdvel das reservds de gr5o utilizadas para a estabilizag.o dos pregos(Johnson 1975, Bigman 1985, Pinckney 1988, 1989. Ahmed e Bernard 1989) Estapreocupagdo ndo deverd ser ignorada em Mogamrbique, mas necessita de ser colocadadevido contexto noNdo existe raiopara que o armazenainento em apoto ao programa deajuda alimentar seja indevidarnente oneroso Primeiro, urn dos naiores custos em muitosesquemas de armazenamento e o Juro sobre o cap'il empatado no gr ocolaboragdo do doador e o GM, 
Corn a

isto nro precisa Ge ser um custo lmportante para oprograma de ajuda aimentar Os doadores nAo terin capital directamente empatado nogro, porque ele fot doado 0 GM, por6rm, deve depositar os fundos contravaloresacordados nas contas bancarias monitorizados pelos doadores Estes fundos n.o sdogerados at6 que o produto seja vendido, tal que o grao em armaz(in significa menosfundos nas contas em qualquer inomento Se os doadores so flexiveis para permntir opagamento para as contas somente ap6s a venda, ento o governo n5o necessitar, delncorrer a custos orqarentais directos para responder a este requisito 0 tnico custo,ento, seria o custo cte oportunidade de ter fundos de desenvolvimento empatados no grAo
ao inv6s de t&-los disponiveis para o financiamento 

desenvolvimento de projectos e outras actividades deEste custo indirecto pode ser tacilinente suportado, urna vez que otamanho do stock necessrio 6 relativamente pequeno quando comparado corn o fluxoanual do gro comercial atraves do sistema Corno proporgao total dos fundos gerados, ocapital empatado no stock e tarnb6ni pequeno 

A razAo porque o stock pode ser relativamente pequeno 6 porque r,,o terw que se destinara suportar o encargo total da estabilza 5o do prego As chegadas continuas de navios comajuda alimentar implicaM que o estoque de reserva necessita apenas de absorver ainstabilidade residual criada pela ditcrenga entre a procura actual do consignatArio e osvolumes chegados Provavelmente o resultado c.tve de muitas anmiises de esquemas deestabilizago de pregos teni sido que o uso efectivo do com6rcio exterior pode reduzirdrasticamente os custos ao inves da dependeincia exclusiva nos stocks Isto 6 precisamente 
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1 

o que seria feito em Mogambique, com o "com~rcio exterior", neste caso entendido como 
sendo as importaq6es concessiondrias (ajuda alimentar) 

Se os doadores fizerem um tiabalho efectivo de determinar a procura pela ajuda alimentar 
comercial, o tamanho do stock de reserva pode provavelmente ser pequeno, Lerc.a de 
10,000 Toneladas M6tricas, ou aproximadamente umrnms de consumo em Maputo 0 
stock poderia ser ainda mais pequeno na Beira Este deveria ser recilado para assegurar 
a qualidade e dever, ser reposto quando atingir rveis baixos Os mecanismos da 
regulag o de stocks de forma sistemftica tm que ser desenvolvidos Multo embora os 
custos sejam relativamente baixos, o governo e os doadoies devem alcangar urn acordo na 
forma do seu pagamento Outras questbes est~o relacionadas com a localizag.o do 
armazenamento do gido e forma como o governo e os doadores vao garantir a sua 
seguranga A colaboraqdo entie as partes 6 essencial se estes dtalhes estao para ser 
deservolvidos de forma satisfat6ria 

3 	 Piovis5o de Inforrna o 

Observagdo do mercado e entrevistas corn consignatdrios e comertiantes do sector 
informal durante o tempo de existencia do Projecto de Seguranya Alimentar MOA/MSU 
t~m repetidamente destacado a importincia da informaaAo no sistema de comercializagao, 
e os problemas que tem sido (riados devido a inforrnaqo fraca e desigualmente 
distribuida Intelhzmente a ajuda ahrmentai tem sido uma das maiores fontes de incerteza 
As datas actuais de chegada (DAC) mnuitas vezes diferem si nficctivaniente das datas 
estimados de chegada (DEC), sendo que muitos comerciantes do sector informal n.o 
conhecem sequer as DECs ou os volumes nos barcos que jdi chegaram, e uns doadores sdo 
muitas vezes mal informados das actividades de outros Se a ajuda ahmentar fosse uma 
pequena porqio da oferta total em Mogambique, estes problemas poderiam ser 
considerados de pouca pressdo em reiagfo aos outros Mas os grandes volumes de ajuda 
ahmentar que o pais rec(ebe, e que ird contnuar a receber por alguns anos, tornam 
imperativo que o GM e os doadores colaborem activarnente para melhorar a quantidade, 
qualidade e distribuiqqo da informaq:o dos programas de ajuda alimentar comercial e de 
emerg~ncia Acima de tudo, esta intormagio deve estar disponivel de forma atempada a 
todos os comerciantes do sector privado que a desejem, quer sejam rurais ou urbanos, 
incluindo os consignatdrios, outros armazenistas, grossistas intormais, e lojistas Esta 
informago deveria incluir 

Chegadas planificadas da ajuda alimentar de emergncia e comercial durante o ano 
segumnte, incluindo a sua alocag~o regional Esta info,'maqdo terd como objectivo 
permitir aos comerciantes formar expectativas gerais Deveria estar claro a todos 
que estes dados est5o sujeitos a possiveis mnudangas substanciais 

2. 	 As chegadas programadas do grao cornercial e de emerg~ncia nos pr6ximos tres a 
seis meses Isto deveria incluir o doador, o produto, a ongem, o nome do barco, a 
DEC, o porto, e a expectativa de prego de venda aos consignatrios 

3. 	 Actualizag6es mensais Qualquer mudanqa do programa indicado no ponto 2 
deverta ser pubhcado mensalmente 
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4. Posig.o relativa do barco no porto' quantidade originalmente a bordo, quantidadedescarregada at6 a data (pretervelmente por consignatario), data estimada para aconclusdo da descarga, e qualquer outra mtormaqAo relevante relativa a qualidade
e outros aspectos do carregamento 

5. Distribuigao de ajuda de eniergencia planiticada durante os pr6kimos tr6s a sesmeses, por zona geogratica I-sta intormagdo deve incluir volumes canalLados acada tipo de distribuiaio (foodfor -rk, distrbuiao gratuira) e volumes a serem 
vendidos 

Tanto o jornal como a rddio devertain ser utlizados para a divulgaqao desta informao0 jornal por si s6 ird excluir muitos comerciantes, especialmente aqueles que operam naszonas rurais, que todavia serao tortemente afectados pelo programarAdio por si s6 6 urn 
de ajuda alimentar Ameio de intorjna ,o "suave" onde 6 ditful documentar a informagaoradiodifundida A utilizagdo de ambos poderia alcanqar quase todos os comerciantes 

interessados 

D Qu~o Ripido Agir 

lndependentemente da abordagem especitica de sistema de pregos aplicada, uma decisdochave 6 qudo rapidamente avangar para a paridade de importagao 0 GM e os doadoresdevem considerar cuidadosamente tanto a equidade social e a vibhilidade de umamovinientag~o ripida em direcqdo aos nvneis de pregos internacionas 

1 Equidade 

A Figura 12 e a discusso dAs inargcns conipetltivas na secqyio C 3 do Capitulo Quatroilustrarn de forma dramtica as imphlca 6es da equidade social para os consumidores,resultante de tal adopqao de politica A discussdo no Capftulo Quatro mostrou que os
preqos a retalho em Setembro de 1993 seriam provavelmente proxunios de 1,000 MT/kg
se aos consignatarios tosse cobrado um PPI e a sua procura pelo gr~o fosse satisfelta Istorepresenta mais que o dobro dos prcqo, correntes no mercado A Figura 12 mostra que
esta laiga difere, ra entre os preos PPI 
e dom6sticos correntes tren existido e crescido
substancialmente por algum tempo 

A movimentaqo ripida a urn rcginc de paridade de importag~o poderia rnp6r um s6riosofrimento aos consutnidores Corn rendirnentos mais baixos no pafs, especialmente nosgrandes centros urbanos Saln e Desai estinman que os 20% dos consumidores matspobres de Maputo atribuem 15% do total das suas despesas ao graIo e farmhas de mihoamarelo As elasticidades de preco N,,o provavelmente niuitos ba',as, conio 6 tipico paraos alimentos bLicos em pakes pobres Se n6s assurnimos ulna clastIcLidade de prego de0 30, entdo a duplicaqo dos preos reais irAidecrescer os rendinmentos reais (poder decompra) dos 20% das tarnilhas mai, pobres por 6 %
' " Esta 6 urea s6ria redugao 

A elasticidade-pre.o do riutho ,tiarelo de 0 30 Sg9lticaquantidade realmente Lomprada dLcre',t.t Sonmente 0 3% 
que, ,e preo, dumentani I%, al%1,) e uma eldstlLIddde tfpiLa para umn bemalimentar basCO num pals pobre 
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tomando em conta os seus rendinentos reais jd muito baixos Estas familias sao tamb6m 
as que menos provavelnente tern poupanqas para aplid-las ate o ajustamento dos 
rendimentos, tambdm sdo as menos prowveis de serem capazes de utilizar o crdzto para 
suavizar o sell consumo Em suna, o custo de urn ajustamento imediato aos preqos 
internacionais pareceria ser exLebslvanente grande para estes ,onsunidores 0 problema 
coirente d:s preqos insustentavelmente baixos levou alguns meses a desenvolver Uma 
transiqo bern desenhada de alguns meses em direc Ao aos niveis de preqos mais realistas 
pareceria pos mais apropripdo 

Essa transiqao poderia ser descrilada ao mesmo tempo que se tornait em constderaqdo 
quest6es de equidade social do produtor e nao so do consumidor 0 desejo de evitar 
desincencivos na produqio estA no coraqao do movnento em direcqo ao sistema de PPI 
Uma opqio que poderia equilibrar os interesses do produtor e do consumidor 6 anunciar 
nos principios de Oitubro de 1993, que amovimenta(o a parndade de importaAfto serA 
faseada de tal inodo que os preqos ao consignatArio estarao a este nivel nos principios da 
pr6xima colheita de nilho em Marqo de 1994 lto poderia fornecer smais claros aos 
comerciantes da competlitiv idae relativa da produqdo domestica versus ajuda alimentar 
comercial Deveria fornecer incentivos para alguns deles inve.tirem Lorn maior forga na 
compra da produgio domstica Anunciar a pohttca alguns meses antes da colheita 
poderia tamb6m melhorar a efectividade de transrnissdo de preqo ao nivel do produtor, 
enquanto os comerciantes se organizam para a compra de largos volumes da produgfo 
domestica 

2 Viabilidade 

A drAstica super-oterta de milho amarelo que se desenvolveu desde finals de 1992 
complica significativamente a exiquibilidade de mover em direcqfo ao sistema de PPI 
Adicionalmente, os preqos e pohtica de preqos da Swazilndia e Africa do Sul, devem ser 
consideradas muito embora actualmente ndo representern uma liritante 5 aplicardo do 
sistenia de PPI em Moqambique 

Muitos consignatdrios tm sido seriamente prejudicados pelos eventos desde fins de 1992 
Os preqos a retalho do nilho amarelo em Maputo (,csde meados de 1993 trn sido 
somente cerca de 30% aima dos preqos ao consignatario que tinham estado em vigor 
desde Outubro de 1992 Isto Lompara-se melhor estimativa de 65% para urna margem 
bruta competitiva entre os preqos do LonlSignatArio e a retalho, sem armazenagem 
(Capitulo Quatro) Considerando os custos de armazenagern e juros, e a deterioraoo do 
produto, estdi claro que inuitos consignatdrios t~in perdido uma grande soma de dinheiro 
no grAo entregue desde fins de 19928 Os preos a retalho em muitas direas fora de 

" Este c~ltulo ignora o efeito rendimento da alteragio do preqo Tambfm aplica a elasticidade, 
que realmente aph.a-se somente para alteraq6es muito pequenas ("marginais") nus pregos, para a 
duplicagdo dos pregos Na ausencia de um ,nodelo completamente especificado do comportamento 
da familia, porem, o caklulo da urna boa ideia da magnitude do efeito que esta alteragdo de preqo 
pre~o poderia iinpliar para os consumidures pobres 

38 Esta afirmaqo assume que os consignatArjos pagain o total do contravalor do produto que eles 
aceitaram De talforma que se alguns nfo o fizessem. as perdas seriam menores 
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Maputo tern sido mais baixob que na cidade reflectindo grandes mnovirnentos do grdo de 
emergncia para os mercados coinerciais atrav6s da combinaqdo de desvos e vendas das 
familias. A seccdo V do Capitulo Tres analisa a situaqAo corrente dos mercados do milho 
em mais detalhe. 

Os consignatArios tern expresso grave preocupagdo acerca da sttuaqio actual Pode-se 
imaginar que esta preocupaqao sera intensificada coin uina proposta de duplicag.o do 
prego que ,!es pagam pelo miiho anoarelo Al6in disso, nao esta claro que os desvios do 
grao de emergdncia para os inercados esti sob controle A tabela I no tiiclo deste 
relat6rio mostra que as chegadas previstas para a segunda metade do ano 1993 sdo 
,somente 57% das chegadas durante a primeira inetade do ano Contudo as chegadas 
totals de gr.o de einergincia durante 1993 sdio 39% acina daquelas de 1992 e quase 90% 
acima das chegadas de qualquer Outro ano j.iregistado Nao esta claro se o sistema tern 
sido capaz de absorver este volume extraordinariamente giande de grdo Intortiagao 
detalhada sobre os stocks cornercial e de ernergTncia, e sobre a distribui .o d 
emerg~ncia prevista 6 critica pra rnia ,'valharAo mais adequada da situaqao actual 

Sob circunstncias normais, os prcgos da tarinha de illiho branclo da Africa do Sul e 
Swazildndia poderiain colocar um tccto no preqo que pode ser cobrado aos consignatArios 
para o gr~o de milho ainarelo '"Fste tecto einergiria ,medida que os consumidores 
mudam rapidamente da farniina dle millho amarelo para a tarinna de milho branco quando 
o prego da pritneira aumenta Repare que a anlise anterior motrou que o pr6nilo do 
prego determinado pelo mercado loi de cerca de 30% part o grio de rndho branco sobre 
o amarelo, quando cada produto Lstava numa oterta normal Se o aurmento do prego ao 
c,.nsignatrio cOiqea a redu/ir C,,L ])renio, Os Lon1Sunlidores es.olherao o branco sobre o 
amarelo, e esta reduf.o na protra pelo inilho ainarelo sera trmsilmttda aos 
consignatrios Isto coneiqara a reduiir a quantidade de grao de inilho arnarelo que eles 
ir.o aceitar, a procura para o gr'io amarelo poderia "secar" cons dera ehinente se os dols 
pregos fossern similares e se os -omercantes podessem obter volumes suflcLientes de 
farinha branca da Swazilandia 

No ambiente actual, contudo, os preos da farmha de milho branco tornecem urna amplo 
espago para aurnentos de pre ,os do grfo de milho ainarelo em Moiarnbique (Tabela 
4)' Com base nos preos de venda n a SwazlAidia e transporte o custo para os 
grossistas de Maputo de trazer tarmha de miho banco SwazL para Maputo 6 actualmente 
mas que 1,300 MT/kg Coin base em margens tipicas, isto resultaria num preqo d 

3 A rigidez deste tecto deplnder da elasticidade da oterta de tarinha braia a partir da 
Swazillhndia Ura oterta bastante elstma impliaria um tecto relativarnente fixo Urna oterta 
ineldstica dexaria maor esparp para dumentar o pre:, do milho arnarelo Veja Capitulo Quatro, 
secqo 111B 4 para uma discusso da provAvel elasticidade de oterta de tarmnha branca a partir da 
Swzilandia 

Existem tanibhn razC3es para IrLditar que os pres da tarmnha dL mllho branco da Sw.zilandia 
e Atrica do Sul poderao raramnit, W,,eo0 jarnai%, ,er suficienternente balxo, para dificultarem a 
fixa ao do PPIs para o milho amrarelo L.1Moqambjque Veja o Anewo D para uMa discussao maIs 
detalhada da politica de pre.os do miho naqueles dots pass, e w,)efeitos no comrcio com 
Moqarnbique 
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Tabela 4 Pregos Regionais de Grao e Farinha de Milho Branco 

Produto/Local 

Gr~o de Milho Branco 
Prego ao Prod Africa da Sul 
Preqo ao Prod Mocambique 
Prego ao Prod Swfzilandia 
Prego ao Prod Zimbabwe 
Prego do Maize Board aos 
moageiros, grdo branco AS 
Prego MNndial Portos EU Golfo 
FOB* 
Pre o Mundial CIF Durban* 
Prego Mundial CIF Maputo* 
Farinhas Brancas 
Sem farelo de Swzilandia em Swazi 
(sacos de 50-kg Rand 53 cada) 
Sem farclo de Swzilandia em Swazi 
(sacos de 50-kg Rand 49 cada) 
Sem farelo de Sw±zilandia em 
Maputo (sa,.os de 50, Rand 49 caoa 
mais 4,000 metiuais/saco trans) 
Sem farelo da AS em SA (sacos de 
50, Rand 40 em 
Pretoria/Johannesburg) 
Sem farelo da AS em Maputo, 
comercio informal (igual ao anterior, 
mais 100 Rand/ton trans) 
Sem farelo de AS em Maputo, 
comerLIo formil (igual ao anterior, 
mais 1717cimposto) 
Corn farelo em Bazu.a 

Rand/ton 

417 
351 
540 
465 
545 

347 

495 
512 

1060 

980 

1051 

800 

900 

1036 

Prego/unidade 

Dolares/ton Meticais/kg 
(3 3 rand/$) (4,500 

meticais/$) 

126 568 
106 478 
164 737 
141 635 
165 744 

105 473 

150 675 
1W5 698 

342 1,348 

316 1,244 

339 1,334 

242 1,091 

273 1,227 

313 1,413 

960 
TTrPos nunidais sdo apro\imados Pregos das farinhas sio ao nivel grossista 

Fontes Maize Board of South Africa, pIIce announcement memo of June 28, 1993, 
entrevistas com comerciantes da Africa da Sul e Swdzilandia, assim como pregos 
observados no merLado, SADCC Food Security Monthly Update, 31 May 1993, Harare, 
Zimbabwe, Comissao Nacional de Salrios e Pregos, 30 Marco 1993 
Rand 3 3 = US $1, 4,500 mneticais = US $1 1Lamabili = 1 Rand 
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retalho de 1,700-1,800 MT/kg, mars que tres vezes o pre~o da tarmlia de milho amarelocorn farelo em Maputo Evidhcra hist6rrca indica que a vasta nam,ora dos consumidoresem Maputo ndo estao dispostos a pagar um
farinha de mlho. De facto, 

premio tro alto para esta qualidade alta detern havido potica farinha de milho branco da Swazrlndia nosmercados de Maputo durante todo o ano 1993, apesar da produqio normal raquele palse da ausdncia de barrerras conihecidas do com6rcio informal anterrormente florescenteEste facto 6 mars plausivarnentr epIrado pela grande diterenya no, pregos relativos. 

Dados disponivers permltem ura estnrnago indirecta do pr6mro do preqo queconsumidores osem Maputo estarrani dispostos a pagar para a tarlnha b anca serSwazilandia sobre a tarinha arnarela corn 
farelo da

tarelo Lembre do Capitulo Quatro que pr6mioshist6ricos para o grao branco sobrc o grao arnarelo (tornados coLo"preferdncra pura pela cor") 
urna indicaqo dasaio de 35 % apreferdncia hist6rica pela farrirha arnarela 

38% Tarnb6m do Capitulo Quatro, a sem tarelo sobre a lariha amarela corn farelo 6ceica de 30% Isto 6 tornado czino u na indicagdo da "preferincia pura peloprocessamento" Estes dors nCimneros d~o um premino estimado da tarroha branca semfarelo sobre a farinha amarela corn tarelo de 77% " 
Estmnaios ,nterlormente queaplicagao do PPI ao grao de mllio aiarelo poderia resultar num prego a retalho de 
a
 

aproxlmadamente 
 1,080 MT/kg Corn base na taxa de moagem de 30-50 MT/kg, ospregos a retalho da tarmha anirela corn tarelo niAo passari, m 1, 100 MT/kS,diferenga de preqos de 60% entre dr,ndo uma a larinha branca seme farelo(1750/1100) e a amarela cor tareloPor conseguinte Os cownsumrdores de Maputo poderiama pagar tanto como 77% em m6dia dispor-semars para a larmoha branca sem farelo que para acorn farinha amarelafarelo, ao inesmo tempo que a valoratao da farinha amarcla por paridade deimportagAo poderra resultar numna diferenqa de preqo de cerca 60% 
Estes nrimeros sgio todos multo aproximados, mas parecern razoaveisdisponfvel Eles sugerem i luz da evidenca que uni nrovirnento em direcg~o nao I1l podera resultar numgrande fluxo de farroha de rnriho branco da Swazilindra para mocmnbique,desta manerra reduzirdo
a procura do gro aim.relo Os rinrcros nio sugercirn urna dristica redugo
na procura de ajuda alrmentar A corrclus~o mars equlhbrada porern parece ser
momento, que nesteos pregos na Swazlandra no 

politica de PPI do gro amarelo em 
se aprescnam como barrcrra signrficatlva A

Moqambque A super-oferta arctual da farinha demlho e a incerteza continua acerca da drstribui.do de emergincia sio as principalsbarreiras Em surna, esta anal,,c rudica que os doadores deverranr sentir-se amover-se vontade paraem direcqio Apolfii.a de PPI do rnilho amarelo, mas que eles deveriam fazd-locorn culdado, e acma de tudo em corsultagio corn os consngnataros 

IV. Distribui 5fo 

Uma vez determinadas as quarrrdades da ajuda ahmrentar e os preqos picados, a formana qual a ajuda aimentar 6 drstrbufda poderd ter eteitos rmportantes no funclonamentodos mercados Questes de drstrbuga.) sio especalmente importartes do lado da
emerg6ncia 

O premium 6 rgual ao produto dos dois pr6nuos fienos 10 (I 365)(I 3) - 10 = 0.77 
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A. A Ajuda Ahmentar Comercial 

As duas qtestbes chave em Moqainbique relativas Adistrbuigo da ajuda alimentar sao, 
nomeadanente, o nimero apropriado de consignaturios paia uma dada chegada, e qual a 
dimens~o do stock regulador a manter, quando exista A quistao do ntmero de 
consignatArios fot anahada no Capitulo Quatro, secqao III, onde foi concluido que "em 
m6dia, a oferta ao mercado seri menor, e os pregos a retalho mais altos, quando existe 
um monop6lio sobre a ajuda ahmentar do que quando um ntimero suficiente de 
consignatrios tern acesso a toinar o sistema mais competitivo" Todo o resto igual, 
preferir-se-ia, por conseguinte, ter um ntimero suticiente de consignatirios para assegurar 
a competgo A questo foi mais adiante analizada no Capitulo Cinco, secgo III C 
Aqui, fobi notado que o desatio 6equilibrar o desejo por urna competiqdo efectiva corn 
facihdades de administraqdo, assegurando ao niesmo tempo o reembolso dos 
contravalores Con.luiu-se que "urn efectivo equilibrio poderia estar entre 10 a 20 
consignatArios", dependendo do mercado geografico no qual cada urn tende a operar. 

A secqio II deste Capitulo analisou a questdo dos stocks reguladores, porque eles 
poderiarn ser necessArios no programa de ajuda vhmentar que esti sendo proposta, e qVuo 
grandes eles precisararn de ser Esta secgfo vat procurar de forma breve tratar de tr6s 
outros detalhes chaves de um esquema de estocagern quern deve ter acesso, em que 
condigOes deve ser dado esse acesso e qual o prego que lhes deve ser cobrado 

A prineira razao para manter urn stock de reseiva 6 para ajudar a estabilizar os pregos A 
volta da paridade de importagio Adicionalmente a esta preocupaqdo corn a estabildade 6 
concebivel que preocupa 6es relativas ao poder sobre os mercados ao nivel do 
consignatArio possam surgir sob certas cticunstincias Se bem que a colusdo poreqa 
improvivel nurn mercado de cerca de 20 cnsignatdrios, os mercados em Mogambique 
sao ainda relativamente subdesenvolvidos e o capital e "know-how" necessrio para 
com~rcio efectvo ndo 6 extensivamente distribuido 0 desenho do stock de reserva 
poderia ser utilizado para endererar esta preocupagdo permitndo comerciantes grossistas 
informais, em adiq.o aos consignatArics e outros armazenistas, o acesso ao stock Ao 
permitir o acesso ao stock para qualquer urn disposto a comprar, a pronto pagamento, 
pelo menos ura ou duas toneladas rntricas por cada vez, grossistas informais poderamm 
ter algum auxilio na eventuahdade de os consignatArios serem capazes de coludir e subir o 
preq4, que eles cobrarn Ao mesmo tempo, 6 necessario desenhar a politica de acesso ao 
stock ce tdl maneira que comerciantes que nfo sio consignatarios desejern ter acesso 
somenle quando os consignatarios estao, de facto, a Fubir o prego alern de nieis 
competitivos Para evitar que grandes armazernstas (consignatdrios ou nao) apreendarn o 

stock inteiro, poderA ser necessdrio limitar as compras totals por qualquer um durante um 
dado ms, para 100 ou 200 tons m6tricas 

0 preqo cobrado aos individuos corn acesso ao stock de reserva deveria estar acima do 

prego ao cosignatirno, por tres raLzes Prinmeiro, haverfio custos para manter o stock, e 
estes deverao ser recuperados no pre o de venda Segundo, se o preqo ao consignatdrio 
fosse aplicado ao produto desta reserva, os consignatdrios poderiam justamente reclarnar 
que eles teriarn dificuldades de movimentar os seus pr6prios stocks, porque chentes 

potenciais poderiam comprar da reserva ao inv6s de comprar aos consignatdrios 
Finalmente, corn a reserva pretende-se evitar aumentos indevidos de preqos para alrm da 
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paridade de importagao 0 stoLk de reserva ndo serdi capaz de evitar desvios relativamente 
pequenos, e nao deveri ser utilizado para este prop6sito Ao cobrar urn prego mals alto 
para o produto da reserva, este produto incorporar-se-d no esquema somente quando os 
prevos mostrain urn salto slgoiticativo, e a utluaqo da reserva seri por conseguinte mais 
ou menos [imitada ao seu objectIvo Va'lvel 

O prego do grao em reserva podera ser tixado 15% a 20% aciLma do prego no 
consignatAro, ainda que o numero tlnal poderli ser negociado corn os consignatArios. Tal 
diferenga deveria permiur aos consigoatirios ganhar lucros normais no seu pr6prio 
produto sem criar incentivo aos scus clhentes para ludi-los e comprar da reserva Ao 
mesmo tempo, isso traria a reserva a desempenhar o seu papel antes que os aumentos de 
prego se tornassern severos F ial IXelite, espera-se que, sob circulistanclas normals e 
assumindo aproxirnadarnente 15 con.giiatrios para qualquer urna das chegadas 
(sugerlmos 10-20), a competaiio entre 's consugoatfirios mnantera lucros aos nivei 
normais Se estes estdo abaixo dos 15-20% do pr6iiio do prelo no stock de reserva, os 
consurnldores serao beneticiados 

Cobrar um prego 15% a 20% acima dos preqos ao consignatrio deveria permitir evtar 
qualquer medida administrativa sobre quando a reserva deverld ser aberta e quando 
fechada As compras Por outras palavras, a reserva poderia estar sempre aberta, mas corn 
a probabulidade de que os comerciantes poderiam escolher comprai somente quando os 
pregos de mercado tivessein subido substancialmente para al6in de iivels que os permitam 
aos armazenistas obter lucros tnorncds Deste modo, o stock deverla ser largamente auto
-regulador, e o peso de adininistr-A-lo deveria por conseguinte ser reduzido 

B. A Ajuda Alirentar ic 1-mergencia 

HA duas formas bdsicas na qutl a ajud, ahirnentar de emergfilca poderd afectar os 
mercados de aimentos A fonte e o tipo de ajuda alhmentar a ser distribulda, juntamente 
corn as polfticas Lorn elas relacionadas, devein ser deternmadas pelos doadores, os pafses 
recipientes e as ONGs eovolvidas Una vez obtida a ajuda, o desenho do sistema de 
entrega As farnflhas necessitadas deve ser decidido 

I A Fontes de Ajuda Almentar 

A fonte apropriada da ajuda alinenur depende dos objectivos do doador, as necessidades 
do pafs reciptente, e das otertas nos v'lrios mercados A ajuda alimentar de milho amarelo 
dos E U. para Mogambque 6do excedente da produdo dos E U , enquanto que o PMA 
e outros tern comprado milho bran.o no Zimbabwe para entrega ern Moqambique. As 
compras zinbabweanas sao um execiplo de "com6rco triangula" em que o doador faz 
compras de ajuda alimentar em dmnheiro nurn pais em desenvolvirnento corn excedentes e 
expede o produto para urn pais recpiente Outra alternativa, actualmente sob discussao 
em Mogambque, 6 a utiizaqio de .ompras locals de muiho bianco das zonas 
excedentArias (Namnpula, por exemplo) para distribugaio na mesma ,rea durante a 6poca 
de fome ou para ser envada para o sul onde a produgao local 6 insuficiente para as suas 
necessidades 
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A motivagio por detrds das compras locals 6 tripla Prinmeiro, bens comprados 
localmente poderdo ser preferidos pelos consumidores Em Mogambique, milho branco 6 
preferido sobre o milho amarelo Tamb6m, compras locals poderao reduzir custos de 
transporte e de armazenagem. Mais importante, compras locais s.o vistos como 
promovendo incentivos ao desenvolvimento para o com6rcio iocal, ao mesmo tempo que 
evitam o desincentivo ao produtor resultante da inportaqiio adicional de viveres 

Pesquisa sobre a .fectividade-custo das compras locals e das transagibes triangulares indica 
que estas podem ser custo-efectivas, as n~o necessariamente A falta de excedentes de 
produgao regulares de milho branco na regido sigrnfica que transaL6es olorrem 
irregularmente Os eteitos sob o ponto de vista do desenvolvimento, resultantes das 
compras locals e das transac 6es triangiares s~o por conseguintc mitigados porque os 
doadores sdo provavelmente mcapazes de fazer compromissos de compra de longo prazo 
Na Africa Austral, a recente seca fornece uMrecxperiencia na covari nLia do risco de 
produg o nos paises por toda a regio e a consequente inaptid~o para depender das ofertas 
regionals durante 6pocas de crise 

Em Mogambique, estorgos iniciais de compra local durante Junho e Julho de 1993 n~o 
foram bern sucedidos Os pre os a que os comerciantes ofereceram o milho branco foram 
bern acima do PPI (variando entre $250 - $300 po: ton m6trica, compaiada a 
aproximadamente $155 por ton m6trica que 6 o PPI para o grao de milho amarelo) Os 
comerciantes foram incapazes de satisfazer os termos do contracto, tanto em volumes 
como em preqo Durante a colheita de 1993, A Visfio Mundial negoLIou compras locals 
na provfncia de Nampula para 4,000 tons m6triLas, utilizando urn .4nanczo no jornal para 
o concurso Surgiram pioblemas na obtenqio das quantidades oferecidas aos preqos 
negociados e dois comerciantes desistiram do piocesso por nfio terem pudido satisfazer as 
condig6es acordadas Os preqos altos tambern limriaram as tentativas do PMA nas 
compras locals Mats recentemente, os preqos oterecidos pelos comerciantes tern sido 
mais baixos e os ONG's tern tido maior succeso nas tentativas de compras locals 

A presenga de ONG's no inercado do nilho teve efeitos durante 1993 o que ilustra tanto 
o potencial como os problemas associados corn as compras locals num cenArio como o de 
Mogambique As expectativas dos comerciantes de que as ONG's poder-am comprar 
grandes quantidades estmmulou-os a comprar e armazenar gr~o branco que eles ndo irlam 
comprar noutras circunstincias Durante Agosto de 1993, os comerciantes contmnuamente 
se referiam a SOMOL como pr~ncipal saida para as suas ofertas Uma das principals 
actividades da SOMOL foia venda de grio para is ONG's Ao mesmo tempo, 
expectativas diterentes entre comeiciantes e as ONG's conduziram a alguma fricqdo 
Como foi dito mnicialmente, preqos de hicita ,oiniculmente muito altos dos comerciantes 
fizeram com que as ONG's se recusassem a comprar Reduq6Ces nos pre;os feitas mals 
tarde conduziram a vendas, mas os comerciantes entrevinstados na cidade de Nampula 
reclamarani que os preqos eram muito baixos, e que eles tinham tido pioblemas s6ros de 
stocks de nilho que nio puderam movinmentar Muintos destes problemas cram de se 
esperar nas etapas iniciains da actividade de compra local num cenirio como o de 
Mogambique, onde a mformaao 6 pobre, a etrutura de comerciahza5o 6 
subdesenvolvida, e o sistema estA num estado de fluxos de inudanqas na politica e Fim d 
guerra N~o obstante, esti claro que compras locals ndio saio ura solugdo f~cil para a 
preocupago acerca dos efeintos desincentivadores da ajuda ahimentar de mlho amarelo 
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Tals compras podem biieficiar os produttore:, comerciantes, ONG's, e recipientes daajuda ahmentar se eles causarn ura reacao de oferta do excedcnte que poderia nao sidoobtida na aus~ncia da actvidade da ONG, e se as expectativas dos comerciantes e ONG'ss~o similares Em 1993 na provincia de Nampula, a reacqo da oterta pareceu terchegado, mas expectatvas conflituosas e coiidiges de Mercado instdveis provocaram
algumas dificuldades entre as partes 

2 Sistemas de Distribuiqo 

Corn a paz, 

e'nerg~ncia 

a politica de ajuda alimentar estAi mudando a seu enffnse de objectivos de
aos de desenvolvinento Comida por trabalho e dinheiro por trabalho sdo.i"equentmente citados como ineios de utilizaqdo da assistencia para prop6sitos dedesenvolvimeihto Eir ambos, os projectos de construgdo de intraestruturas fisicas sdomuito frequentemente desenhados de modo a einpregar mjo de obra Os programaspodtr.-o ser visados, administrativaniente, corn base em crit6rios do rendimento ou deactios ou ainda atrav6s de taxas salarais baixas ou provisdo de bens interfores " Cornestes programas de utilizaqdo da rmio de obra, deve hayer pelo inenos excesso sazonal deoferta de ino de obra e a populaqdo alvo deve ser capaz de trabalhar (Clay 1986) 
Em Moqambjque, os esquemas de comida e dinheiro por trabalho necessitarn de ,ercuJadosamente desenhados Muitos relugiados estao regressando fisareas produtivas nasquais uma quantidade de mao de obra vi ser necessaria na preparamo o da safra Atrairde obra escassa aos projectos de obras p6blicas em detrimento da produgdo agrfcolapoderia ser um erro a longo prazo Podcra hayer excedentes sazonais de mdo de obra talque projectos de obras piblicas peodem ser programados para evitar conflitos corn a
produgo agricola Este assunto merece maior investigago, para inelhorar o desenho dos

projectos 

Outra quest~u de particular imporcncIa em Mogamnbique e a recposta dos mercados dealimentos ao aumento da procura Os projectos de dinheiro por trabalho aumentam a
procura por oimentos corn 
o aumento dos rendimentos inoetdrios Se a oferta dealimento nat eblistica, o resultado podcria ser a inflaqfo local (von Braun, Teklu,Webb, 1991) Nas ,reas em que e os inercados estAo fragm.ntados devido Aaus~ncia de
estradas e eutrcs problernas nfraestruturais, os 
mercados de ahme, os ndo tuncionameficientemente e os p.rogramas de .orlida por trabalho serao os mais aproPriadosAreas onde os Nasiercados furcionarn e o coinmrc.o 6 relatvamene tCompetri' j, comida por
trabalhe prejudica o sector comercial de comercializago enquanto o danh-iro por trabalho
promove o desenvolvimento do sisteina de coinercializago do sector 
privado, urnobjectivo chave em Mozambique Isto requere que os doadores avaharem as necessidadescuidadosamente para entender se a forne 6 deterininada pela talta de recursos da familia ou se pelo inaptiddot ) ifecado de oferecer alimentos. 

42 Para mais informaq~o relativa a questOes, praticas, e experlencias corn programas de comida edinheiro por trabalho, veja Clay (1986) e von Braun, reklu, and Webb (1991) 0 'iltimo tamb~msumariza a experiencia na AtriLa Lo[n progranias de promoqio de emprego 
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Uma das maiores dificuldades em Mogambique 6 falta de recursos humanos para a 
administragdo dos programas de obras pibhlicas Lom base em m~o de obra, sejam eles de 
comida ou dinheiro por trabalho Comida por trabalho requere ainda mais capacidade 
admrnistrativa que dinheiro por trzLalho, mas ambos sdo intensivos em gestzo (Isto 6 
notado per von Braun, Teklu, - Webb 1991, tal como nas conversas corn o pessoal do 
PMA em Maputo ) Os aspecto, administratIVos podem tamb6m ser vistos como um dos 
beneficios indirectos dos progranias de comida e dinhetro por trabalho, j. que podem 
facilitar o desenvolvimento da capacidade administrativa local e de conhec.mentos de 
construgo para a manuten ,o das obras ptblicas Os objectivos de desenvolvtm,-nto 4c 

longo prazo podem ser satisfeitos atrav6s deste trenamento Dada a li itada capacidade 
de invesimento do GM, programas baseados em mao de obra que aumentam a capacidade 
local de manutenq~o, por exemplo, so tmportantes para as necessidades de longo pr.zo 
em termos de infraestruturas Para a comunidade doadora, o aumento dos custos de 
admimstrago apresenta um problema Os programas podem ser avaliaoos pelo rdcio dis 
beneffcios recebidos sobre os custos totais, e custos de adninstragao altos significam um 
racionamento relatvamente baixo que necessitardi de ser justificado 

Um problema adicional 6 causado pela planificaqdo das necessidades e periodos de tempo 
longos entrc a planificagao e a execugto de projectos piblhcos Enquanto os programas de 
assist6ncia baseada no trabalho podem contribuir para o desenvolvimento no m6dio e 
longo prazos, eles nio podem ser utlizados para aliviar de imediato um problem- de 
excesso de oferta ou impedir a fome Os programas de emerg~ncia para a distribui~o 
devem set desenvolvidos separadamente Com a sua combinaqfo de populagdes altarnente 
vulnerdveis (refugiados retornados e pessoas internamente deslocadas) e infiaestrutaras 
severamente damficadas, os planos de desenvolvimento em Mo ambique devem incluir 
uma variedade de estrat6gias de curto, m6dio e longo prazos nas quais a ajuda alimentar 
joga um papel central 

Assim, n~o existe uma resposta simples de como distribuir a ajuda ahmentar de 
emergncja Uma variedade de abordagens deve ser utilizada em qualqutr situagdo. N6s 
sugerimos, por6m, que esquemas de dinheiro pelo trabalho deveriam receber 
significativemente mator emfase do que 'm tido artualmente, espectalmente no sul e 
centro do pais A evidncia indica que muitas Areas da regio do sal e centro est~o 
efectivamente integradas num sistema de comercialzagdo, com fluxos de comfrcto de 
excedentes para as Areas deficitirias, e que esta integragfio 6 prov~ivel que continue a 
melhorar No norte, existe evidfncia de a integrat o, atnda que fraca, estar emergindo 
Pode-se, por conseguinte, confiar cada vez mais no mercado como um meto efectivo para 
a distribuiqo da ajuda alimentar aos necessitados 0 desafio serd p6r dinheiro nas maos 
daqueles que n~o ttim uma procura efectiva suficiente A evid~ncia tamb~m indica que 
comida pelo trabalho e a dtstribuigao gratutta tern tido efeitos negativos s6rios sobre os 
mercados do centro, provocando a queda dos pregos ao mesmo tempo que eles reduzem a 
procura de mercado (pots, compradores potenciais receberam comida quer gratuita quer 
pelo trabalho) Nada disto quer dizer que uma distribuigo gratuita e comida pelo trabalho 
bern Jireccionadas ndo tenham urn papel a desempenhar em Moqambique Quer dtzer sim 
que 6 necessario direccionar melhor a ajuda, que as quantdades distribufdas nestas formas 
necessitam de ser reduzidas, e que uma proporgo significativamente grande dos esforgos 
de emergfncia necessitam de scr dedtcadas ao dtnheiro pelo trabalho 
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Os prograrnas de dinheiro por trabalho levantam duas questes importantes para al6im 
daquelas jA discutidas' como eles serdo financiados, e os seus efeitos sobre o programa de 
ajuda alimentar comerci, I Os doadores podem n.o estar dispostos a tinanciar 
directamente o programa oc linheiro poi trab,11ho Pelo contrrio, o tfianciamento pode 
requerer a monetizagdo (vP 1ao mercado) do gr~o que era inicallnente destinado a 
distribuiggo de emerg(ncia candidados mais provdiveis para esta Inonetizagdo sdo as 
ONG's. t- fundamental que o prego cobrado por e-tas organzaqbes seja compaiAvel 
Aquele cobrado para o grao vendido directamente ,Lo programa de ajuda alimentar 
comerc Se o prego do grio de emeigfrncia movetizado estive, signiticatvamente 
aba'xo ao grAo comercial, os volumes potencialmente grandes que poderiam ser 
monetzadas impediro os eteitos positivos de um esquema de PPI sobre os incentvos 
para a produg.o dom6stica de inilho branco 

A monetzagdo da ajuda alimentar de emergfncia requererd pro,avclmente que menos 
ajuda alimentar comercial seja vendida nos mercados, por tres razbes Prineiro, nem toda 
a receita da monetizaqo sera entregue aos recipientes, porque progranias de dinheiro por 
trabalho envolvem custos administrativos e materiais Segundo, os recipientes ndo 
dispender~o t,,do o dinheiro que eles recebem comprando milho amarelo e derivados Em 
termos econ6micos, a hniloelastic-idade-renda de procura para o gr~o de amarelo, 
enquanto relativamente alta para os consumidores de mais baixos rendimentos, 6 ewr 
geral, indiscutivelmente, menor que um e provavelmente n~o maior que 0 20. Finalmente, 
o mtlo amarelo que os recipientes compram i6 provdvel que tenlia um prego superior ao 
prego ao qual foi monetizado, porque terA passado por a;guns niveis de transacgao do 
sistema de comerciaizagAo 

Estes tres factores reduzirdo a absorgdo do milho amarelo atravfs dos programas de 
dinheiro por trabalho A absorgdo aumenta quando estes programas beneficamm somente 
aqueles que antes tinham uMa procuia efecta severamente limitada. No obstante, a 
ajuda alimentar de emergencta monetizada substituird nevitavelmente a ajuda alimentar 
comercial Urn exemplo simples pode ilustrar isto Vamos assumir que 20% das receitas 
do gr~o monetizado pelo programa dinheiro por trabalho 6 utlIzada para cobrir custos 
administratwos e de material Isto deixa 80% para a entrega aos ecipientes Vamos 
adicionalmente assumir uma elastcidade-renda de procura de miho amarelo relativamente 
alta entre os reciplentes de 0 30 lsto significa que 24% (0 8*0 3) da receita total da 
monetizago ser, gasta corn miho amarelo Finalmente, vamos assumir que a margern de 
comercializag.o do grao que toi monetizada 6 de 30% Isto significa que, do volume de 
grao que foi monetizado, soinente 18 5% (0 24/1 3) ser, comprado pelos beneficidrios do 
projecto Os outros 81 5% serio ura adig.o Iqufda A quantidade de grao que poderia ter 
sido disponivel no mercado sem o projecto dinheiro por trabalho Para evitar a redu .o 
dos pregos de mercado, as quantidades de ajuda comercial ter.o que ser reduzidas de 
igual modo 

Note que os pressupostos neste exemplo resultain numa estimativa de absorg o final alta; 
custos do projecto mais altos, elastic dades-renda de procura mais baixas, e custos de 
comercializago mais altos ir'am todos reduzir os beneffcios aos participantes do projecto, 
a urn ponto tAo baixo quanto 10% Isto apresenta um s6rio desatio de politica para o 
desenho de programas de ajuda alimentar de einergencia que mncluamn a monetizag.o do 
gr.o de emergencia para fminnciar o programa de dmnheiro por traballho como desenhar a 
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monetizagdo para apreender os beneficios do programa dinheiro por trabalho ao mesmo 
tempo que se reduz a probabildade de excesso de oferta de ajuda alimentar do programa 
comercial no mercado9 Existem duas opgbes 

1. 	 Permitir todas as ONG's nionetizar o seu pr6prio milho, mas manter uma 
coordenag~o conjunta com o programa de ajuaa alimentar comercial Manter 
compariveis os pregos da monetIzago do gr~o de emergncia e do grAo 
comercial. e permitir as ONG's monetizar somente aquelas quantidades de gr5o, e 
Paquelas ireas, que tenham sido previamente comunicados ao programa comercial. 

2. 	 Canahzar toda a ajuda alimentar monetizada atravds do programa comercial, 
estabelecendo uma proporgdo acordada das receitas para as ONG's financiarem os 
programas de dinheiro por trabalho 

As vantagens da segunda metodologia podem ser substanciais Prinmeiro, ehmmaria 
qualquer possibildade de diferengas de pregos no mdho amarelo apartir de diferentes 
fontes, porque tudo ocorrena atrav6s de um inico canal da ajuda alimentar comercial. 
Segundo, esta metodologia permitiria o controle directo da quantidade de grao que entra 
directamente nos mercados, eliminando uma fonte de incerneza para os consignatrios 
responsiveis pela recepq:o do gr.o Esta informagdo melhoiada 6 um beneficlo 
.nportante quando se tenta programar as quantidades de ajuda ahrmentar comercial corn 

base na procura do mercado do gr~o da ajuda ahmentar, como 6 proposto neste 
docurnento 
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CAYVATULO SEIS
 

CONCLUSOES E RECOMENDA( OES
 

conlusCes chave que emergiram da andlise feita 
Este capitulo suinariza brevemente as 

urea s6rle de recomendaqbes que poderao formar o esboqo 
neste relat6rio, e apresenta 
geral de urn piano de acqdo para a continuaqao da reforma do programa de ajuda 

micro deste relat6rio, serd dada enfase A 
Como foi dito noMogambiqueahmentar em 

ajuda ahmentar comercial, a ajuda de emerg6nfcia ser, tratada na medida em que afecta ob 

mercados de alimentos 

Sumtrio das Conclusbes1. 

As chegadas de ajuda ahmentar de milho amarelo a Mogambique icia estado entre as 
em 1992 e 1993, totalizando 

e estes volumes aumentarani rapidamente
malores do ,nundo, Desde o seu micro, o programa de ajuda 
acima de meio milhao de toneladas em cada ano 

Volumes significatVos de 
ahmentar salvou muitos minlhares, senao milhes de vidas 

nao obstante as condigoes 
a ser necessrios por alguns anos,

ajuda continuardo 
e o prograrfa de ajuda alimentar tenha que mudar 

no pais tenham mudado,fundamentals e os mercados privados continuam se desenvolvendo, 
A paz foi jd alcanqada,corn elas areas do norte do pais. Gerida 

uma forma ainda fraca, especialmente nas 
amda que de 

a aluda alinentar pode contribuir para a transigdo paia uma economia 
adequadamente, no sector privado Impropriamente 
robusta de produgdo e comercialzaqdo baseadas 

atrasar significativafente o processo 
a ajuda ahmentar poderi descarrilar ou 

gerida, 


quantidades da ajuda alimentar comercial, tipicamente, nAo
 
asAntes dos finais de 1992, aos consignatarios. 

a procura aos pregos muito baixos que eram cobrados 

satisfizeram 


os consigniatirios ganharam, algumas vezes, rendas (ou lucros 
Como resultado, Durante este tempo, flutua ,6es nos volumes 
extraordindrios) consideravelinente grandes 

nas datas de chegada contribuiraf grandemente para a 
e a mcertezade ajuda ahmentar os preqos cobrados aos consignatrios

retalho Ao contrario,
mstabilidade dos pregos a Desde finais de 1992, desvios 

precos a retalho 
tiverarn pouco, senao nenhum efeito nos 

niercados, tern contribuido, em 
de grandes quanidades de grao da emergfncia para os 

combmaqAo corn chegadas comerciais mnuio grandes, para a reduqao drfstica dos pregos 

0 preco ao consignatdro poderia 
em todas as fases do sistema de comercializaqao se nao 
provavclmente ter colocado um mimmo nos presos a retalho durante este tempo 

Devido a estes 

muitos consignatdrio- perderam certamentetivesse havido desvios tdo grandes de milho amarelo de emergfncia 

desvios, e a consequente queda ,ios preqos, 
3

largas somas de dinheiro durante 1993 

pri'ado, hegaram a partlipar no programa de ajuda 
Vale indicar que muitos dos LonsignatfriTo 

os problemas de super-oferta.
Foi nessa 6poca quando comeqararn 

n~o foramalimentar s6 em finais de 1992 
que estao a perder dinheiro agora 

muitos dos consignatarosConsequentemente, 
na 6poca em que toi possivel ganhar rendas considervev,
 

consignatrios 
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A evid&ncia indica que chegadas contfnuas de grandes quantidades de milho amarelo 
vendido a pregos baixos cria desincentivos para a produ 5o e comercializag~o do milho 
branco nacional Ao mesmo tempo, a presenga do milho amarelo no mercado tein dado 
aos consumidores maiores opc,3es, especialmenta entre os mais pobres 0 problema nao 
estA na mera presenga do milho anarelo, mas pelo contrdrio nos volumes que entrain e Os 
pregos que Ao cobrados Volumes muito grandes provocain a queda dos pregos de 
mercado e prejudican os produtores. Volumes mais reduzidos coin twixos pre ,oz ao 
consignatfrio geram excesso de lucios aos consignatdrios corn poaua, senjo "rcnhuma 
transmissdo dos baixos pre os aos consumidores Sugerinmos que uma rediigfo ordenada 
na quantidade de ajuda alimentar e urn pieqo ao consignatirio aproxmadamente igual aos 
niveis de paridade de importaqao sdo consistentes corn o objectivo de longo prazo de 
reactivar a economia rural e integrdi-la num sistema de mercado nacional 

Ainda nio est~i claro se o desvi do grdo de emerg~ncia para os mercados estd sob 
controle Deste modo, o ripido aumento no prego ao consignatirio neste momento 
(Outubro de 1993) poderia causar unia drdstica reduqdo na procura pelos consignatrios. 
eles tertam, se algum, um mercado reduzlido para o produto mais caro 0 pre o a retalho, 
em "'-tembro de 1993, era de aproximadamente metade do PPI, mas similar em termos 
reais aos preqos que prevaleceran entie meados de 1991 at6 meados de 1992 Mais uma 
vez, um movimento imediato ao PPI nao parece iecomend~ivel, por causa da dupl,;agao 
dos pregos aos constgnatdrios que isso induziria Contudo um movimento faseado nes"e 
sentido ao longo do curso '.ealguns meses nAo resultardi em preqos reals mais altos que 
aqueles tipicamente vistos no passado Adicionalmente, os PPIs serio mais baixos que os 
pregos mas altos que ocorreram durante 6pocas de escassez 

Os pregos de milho branco na Swa71landia nao apresentam nenhuma barreira para a 
politica de PPI de milho em Mozambique Devido Anatureza da oerta desta fonte, 
julgamos que os seus preqos, raramente apresentar-se-Ao como tal barreira 

A instivel taxa de cimbios significa que a estabilizagio dos pregos em d6lares resulta 
numa pequena estabilizaq~o do prego em Meticais Se os consignatarios valorizam ou n~o 
a estabiizago do prego em dolares, necessita de ser investigado Apesar disto, mesmo 
um PPI em Meticais n.o estabilizado teria sido mais estAivel que os pregos actuais de 
mercado em Maputo desde 1990 

A integraqao de mercado esti melhorando em muitas areas do sul e cen:ro do pais. 
Encontra-se ainda fraca, mas tamb6m melhorando, no norte Isto significa que em muitas 
areas do sul, se pode depender dos mercados paia distribuir a ajuda alinentar mais 
extensivamente, dependendo da procura efectiva No norte, os mercados serao cada vez 
mais capazes disto Nfo obstante, os mercados nAo podem ser os unicos meos de 
distribuigo da ajuda alimentar VArios mecamsmos para a djsribuiq5, de ermergencia 
continuarao a ser importantes em multas direas 

A transmissao de preco do nivel de retalbo ao nivel do produtor 6 ainda rclativamente 
fraca, especialmente no norte, mas isto tambdin esta melhorando No note, o fraco 
sistema de con'ercializa o pode ser uma maior reatriQ1o para o aumento da produ ao 
domstica, do que 6 a ajuda alimenta, iseste momento Ainda assim, a ajuda alimentar 
tern tido efectos negativos nesta zona, j.ique os .omerciantes ai indicam que os pregos 
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'xmarelccm Maputo tern reduzido o fluxo de milho branco do norte para 
baixos do milho a ajuda alimentar 
o sul. A medida 4ue ) sisterna de comercializado se desenvolve, 

a ndo ser que seja gerida adequadamente. No 
rostt. o mais importante,tornar-se-A umra por causa 
i, , 0o Lentro, a ajuda ahmental actualmente 6 ura resri~qo, 

sul e especialm tuturas chegadas damantfm baixos nas 
os pre~os ao consignatrio se

da super-oferta Se 
se a procura 6 satisteita a estes prfqos, os 

ajuda ahmentar comercial, c especalmente 
corn serios desincentivos 

no sul e centro controntar-se-aoprodutores 

A informago acerca das quantidades de m11ho .omercial e de eme, gencla e a data das 

suas chegadas 6 critica para melhorar o prograina de ajuda ahmentar e permitir que ele 

Esta intornaqao deve ser extensivamente 
inv~s de !mpedir o desenvolvimcntofacilhte ao 

nformagdo, maior oordenaqao 6 
torma atempada Para gerar esta

disponIvel de de todo
 
necess.ria Especiticamente, 6 necessdrio incluir comerciantes do sector privado, 


Eles podem fornecer a melhor informacao sobre as condiq6es da 
o pals, no processo 

ao mesmo tempo que serdo afectados pela oterta comercial e de emerg~ncia,
 
oferta, e, 


ntormados por isso eles necessitarn de se inanter 

II. Reconmenda6es 

se seguem pretendem ser propostas concretas para debate 
As recomendaqaes que enfatizamos que 
Esperamos que sejam pontos de partida etectivos para a discussio mas, 

processo de 
detalhes finais do desenho necessitam de ser alcangados atrav6s de urn 

" o GM, e potencias consignatarios
concertaqao entre doadores, 

em direcoo iApolitica de 
agora a mo-ver-se 

Recomendamos que os doadores comecem 

preios por paridade de importano do milho. 

o mats breve possivel cornencontrar-se
Quio ripido agir: 0 GM e os doadores devem 

antigos consignatrios, informar-lhes que uma decisao foi tomada para agir em direcqo a 

importaao, e negociar corn eles a 
polftica do preq.o do miho arnarelo por pae idade de 

calenddrio hadsco deve ser rapidamente 
melhor forma de alcanar isto Um acordo sobre o 


acordado, depots extensivanlente anunciado atrav&s do jornal e da radio
 

mitlho comercial que 
a acqao comece corn o proximo navio com 

N6s sugerimos que ou por alturas 
chegue, e que a paridade de tmportaqAo completa scja alcangada at6 Marqo, 

A 16gtca desta cronometragem 6 baseada 
da chegada do primeiro navio depots de Maro 


no calend~rio do cereal a sementeira estd tornando lugar agora at6 ao pr6xtmo ms
 

em Marqo Ambos comerciantes e produtores devem 
e a colheita comeqa(Novembro), esta 

o que 6 a nova pohtca de ajuda ahmentar. para remover 
saber antes da sementetra 

0 alcance da paridade de tmportacAo at& o inicto da 
tonte de incertezaimportante chegadas da ajuda ahmentar 

a reduzir a possibildade de que novas
colhetta ajudara Veja Capitulo 
comercial poderdo causar desensentivos a produq~o do milho branco 


Cinco, secqdo IlI D para mais detalihe
 

aparente sucesso no Sahel, 
Veja OECD (1993) para urn exemplo de L0u110 isto tot teito (om 

" 

atrav~s da Carta de Ajuda Ahmentar aos Patses do Sahel 
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Determina~o da Procura: N6s sugerimos o m6todo esbogado no capitulo Cinco, secq~o 
III C Este 6 um processo de duas voltas Na primeira volta, em ambas as cidades, 
Maputo e Beira, um grupo de 10 a 20 consignatiios recebein informa 5o sobre o prego 
de compra, a data da chegada, os nomes de outros potenciais consignatArios que tamb6m 
sendo rnquiiidos, stocks correntes e locahza ,o fisica do gr5o da ajuda de emerg .ncia, e 
chegadas de emerg~ncia previstas ao longo dos pr6ximos 6 meses C,da consignatArio 6 
solicitado a ind.car a quantidade de milho arnarelo da ajuda alinentar conercial que 
gostaria de receber 4 meses depos, e sio dadas 2 semanas para responder A seguir A 
recepqio das respostas, 6-1hes inforniada a quantidade total pedida pelo gruno de 
co.:signatirios, e a cada um deles 6 dada una chance de rever o seu pedido Mais uma 
vez t6m 2 semanis para responder Deste niodo o processo comega 4 meses e acaba 3 
meses, antes da chegada prevista do grao 

Quest~es chaves que necessitam ser cuidadosamente resolvidas incluern como seleccionar 
os 10 a 20 consignatArios a serem inquiridos, coino criar incentivos para respostas mais 
acuradas, e como criar incentivos para cada um receber a quantidade que indica na 
segunda volta 

Determina 5o do Preq'o para o Grao: Sugerimos que o m6todo de prego escalonado 
seja usado, com base na m6dia m6vel de 60 rneses de preqos passados 0 ano dc 
comerciahza ,io deve provavelmentc ser Margo at6 Fevereiro Estamos recomendando o 
m6todo de preqo escalonado ao vez do m6todo de prego do mercado (mesmo que a nossa 
anihse mostrou muito pouca estahilizagao dos pre.os em meticais neste m6todo) por um 
nimero de raz6es prineiro, se a taxa de carnbios de facto se estabiliza, entao o m6todo 
de prego escalonado fornecerd mnior estabilidade do preqo em metical que o mdtodo de 
prego de mercado. Segundo, a estabilidade do prego em d6lar poderia em si mesmo ser 
valiosa para os consignatArios Finalmente esta abordagein deve ser administrativamente 
mais simples, pois, os pregos em d6lar t&in de ser calculados somente uma vez ao ano ao 
inv6s de sererr determinados para cada niavio Recomendamos a s6rie de 60 meses ao em 
vez da de 36 meses porque a tiltiina esti sujeita a mudangas de prego mainres de ano para 
ano Veja capitulo Cinco, secq.o III D 2 para mais detalhes 

Urna questio chave a iesolver e que tipos de incentivo explicito, se algum, se deve 
oferecer aos armazenistas para partlciparem como consignatarios 

Manutengio de um Stock de Reserva: Reromendamos que um stock de 10,000 a 
15,000 tons metricas scja mantido em Mputo corn gestho fisica do stock contratada a 
uma empresa privada Um stock mais pequeno deve ser inantido na Beira 0 preqo para 
os comerciantes que desejem comprar deste stock poderia ser 15% a 20% acima do prego 
ao consignatanio, embora o prcqo final deve ser iiegociado corn os consignatdrios 
Qualquer um disposto a comprar pelo menos unia ou dras tons m6tric,"s de unia vez 
deveria ter afesso ao stock, mas compras pur individuos durante um dado nins deveriam 
ser hmitadas a 100 (,u 200 toneladas Copsidere-se como requisito que todos os 
pagamentos ejam liquidados no momento da entreg, Veja capitulo CHIco secqo III C 
para mais detalhe 

O stock deve se, substituido corn cada navio que chega, para as~cgurar isto, a medida que 
o navio chega, cada consignatario deveria ser sohctIado a aceitar uma quant:dade de grio 
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sua porgo do 
(ao inves da nova c.egada) proporcioal da novado stock de reserva ser depositada na reserva 

actual Esta mesma quantidade poderia
carregamento 

.eserva 6 de 15 000
Por exemplo, suponha que o stock de e40 000 tons m~tricas,chegada para manter o stock porto corn 

tons m6tricas Suponha tambrn que o navio chega ao 
0 e , 4000 toneladas) Ent~o 

dessa quantidade 
o consignatrio X estA para receber 10% 

as suas 4000 tons metricas na seguinte 
a receber 

esse consignatdrio seria obrigado e a restante 
1500 tm da reserva de stock (isto sendo 10% desse stock), 


proporq:o Para garan'ir a manuteniao do stock, 1500 tm
 
da nova chegada

quantidade (2500 tin). 15% do carregamento
stock Um consignatdrio que recebe 

do navio seriarn colocados no Para este 
(15% dos 15,00)) do stock e 3750 mt do navio 

(6000 tin) receberia 2250 trn 
no stock para manter o seu nivel 

do navio serlarn colocadoS 
consignatirio, 2250 trn 


para os inercados deve ser
 
A tuga do grao de emnerg~ncia

de Emetg-ncia"Distribuiqoi Se isto ndo ,Icontecer, qualquer acyao em direcqdo a 

contida o mais depressa pessivel Ao mesmo 

poltica de precos por paridade de importato (PPI) sera extrciamente dificil 


se deenvolver mecanismos para evitar
 
fluxos, tern quese reduz esses na
 

distribuibes excessias de grio de emerg nLIc1 que poderiam prejudihar a mercados
tempo que 

a oterta total a nivel do pais de grao de 
E importante notar que 

zona de distribuioo nurna area terem efectos 
ser excessiva para entregas excessivas 


emerg6ncia n.6 tern que 
Isto deve-se a tagilidade do sisterna de comercializaqao;
 

negativos nessa nc'sina area no sul e centro, ainda existem 
ser cada dia rnais integrado 

apesar de o sistema comercial 

que licam isolados
 areas nestas zonas 

sob conole, o GM e os doadores devem 
o prograrna de einergincia estecj,

Uma vez que 
aos projectos de dinheiro pelo trabalho como um 

agir agressivamente ern direcy.io 
e corlida por trabalho Estes piojettos 

i continua distribuiqAo gratuita
substituto parcial o desempenho do mercado tern 

em areas ondeinicialmente Noser irnpleinentados, 2 centro do pais.deveriarn areas do ,ulIsto incluiria largasitegradodemostrado urna etectiva 
,inais do mc-lhoramento da integragao do 

norte, deve-se nionitorar para a observaao (c nu lugar 
o mais cedo possivel corn prograinas de dinheiro por trabalho, 

InMcarmercado e Recoinendamo, que a 
e distribhlao gratuita 

de programa- de coLnida por trabalho 
seja peiritida para financiar estes 

nao 
monetizagdo de grao de einergancia plas ON(,s 

atraes da alocagfo durna proporqao pre
projectos 0 financarnento poderia ser 


estabelecida dos ganhos do progrania de ajuda ahimentar comercial para os projectos de 

dinheiro por trabaliho 
aoo da distribuiqdo de 

tacilitar na planitica
deen ser usados pari

Os preqos de MeRrcado areas urbanas, prrnciaplmente 
e vendido prinleiiamente ern 

Ajuda coInhrcialemergfnc,a faz a maiorla da 
grao chegar a ,onas rurais (onde se 

Para estc em Maputo e a Beira w orwe as veLes sdo bastante elevados. 
distribuiqao de einergencia), oS custos de trans

no,, mercados onde a distribuiiao de emergEfncia 
o miniho arnarelo esta presente

Poi6m, se zonas urbanas Tambin, 
ser acIIM dos preqos nas 

o prco do grao deve
estA a ocorrer, 

znas urbanas c rurai,) devern estar al.ma do pieqo ao 
nasambos pregos (a retalho 

urna iariiei competitiva consignatario-retalho de 
que estmou-seconsignatArio (lembrc 

(ILpreqos podein ser urn born indicador de 

em Maputo) 1)istorO6es nestas relairfes se os65% mercados Especificamente,os 
desvios de grao do prograrna de CmergE3I1a ,Ie 

nci sao ;emelhaites o ,ntetiores aos 
em zonas de distribuitao de cnerg 

esto vendendopreqos rurais enites da ajuda de einerg~tncios recirpode indicar qucpreqos urbanos 
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porg6es das suas rag6es ao mercado, ou que a distribu,.Ao de CiergEncia ten, reduzido a 
demanda comercial na zona Em qualquer caso, seria recomendavel reduzir a distribui~o 
de emerg6ncia w zona para evitar etectos negativos sobre a a produqfo e comercializa ao 
do milho branco 

Coordenaoo do Processo : 0 GM e os doadores devem tomar a lideranma na formagdo 
de ura comissao composta pelos doadores, oficiais dos Minist6rios do Com6rcio, 
Finangas e Agricultura, ONGs, e comerciantes interessados Esta LomIssdo deveria ser 
responsdivel de programar os volumes atravds da utilizaqdo do sistelna acina proposto, ou 
algum sistema similar para deteminar procura Tamb~m deveria ser responsavel pela 
colecta de informaqdo acerca das condiq6es do mercado, e tornar esta informaido 
extensivamente disponivel ao pfiblico Esta iforq o deveiia 1n1lwr ddos sobre preqos e 
oferta nos merLados, planos de distribuiyio de einergencia (gratu ta, tomidi par trabalho, 
dinheiro por trabalho), chegadas futuras conerciai, e de emergencia, e a situaqo dos 
navios actualmente em porto A comissao necessitara de urn secretaiiado t6cnico com um 
ou dois econonistas bein tremados familiarizadas Lom (s merLados de almentos em 
Mogambque e conselheiros t6cnicos tailiarizados coin planificaqio Iogistica, 
armazenamenro de grdo, e outas quest6es 0 jornal e a ridio devem ,mbos ser utillzados 
paia divulgar a iiiforinaqio Veja capitulo Cinco secqo III C parI m',,. jetaiies 

Urn born exemplo deste tipo de coordenaio pode ser encontrado no Sahcl, onde doadores 
e o Governo assinaram a Carta da Ajuda Alimentar oara os Paises do Sahel Esta carta 
fornece uma afirmaqdo geral de prinipios que forma a base para negociag6es mais 
especificas corn respeito aos programas de ajuda alimentar Veja uma c6pia da Carta no 
Anexo F 
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ANEXO A
 

DRAFT DA DOCUMENTA(QO DA BASE DADOS
 
DA AJUDA ALIMENTAR
 

Ficheiros de Dados 

SANTOS.SYS Chegadas de grfo d milho armarelo da ajuda alimentar comercial dos 
EUA para o ano de 1992 e principios de 1993, baseados nos dados dos descarregamentos 
didrios, registados nos escrit6rios da USAID/Maputo 

FAPSTOT.SYS Baseado nos relatorios Anuais de pedidos e chegadas da ajuda 
alhmentar do MmCom DSA Este fich~lro tern dados sobre milho, fetljo, arroz e trigo. 
Os dados relativos ao ano de 1992 estdo incompletos, em particular, desde Junho/92 

WFP.SYS Base de dados do Programa Mundial de Alimentaqio de Roma 

FA-EEC.SYS Dados sobre chegadas comcruLais e de emergncia da CEE, de Janeiro de 
1992 a meados de 1993, baseados nos registos da SocoteL, apenas para o milho branco e 
amarelo 

USEMERG.SYS Este ficheiro combina varias tontes de dados (antigas planilhas da 
Ajuda Alimentar e de Emerg~ncia da USAID, PMA e painis de dados da UNILOG "data 
sheets") para desenvolver um conjunto de dados das chegadas de milho de emerg~ncia e 
dos projectos americanos (EUA) em Mogambique 

WFPPROJ.SYS Projecgaes das necessidades mensais de emergencia do PMA baseados 
em estimativas dos beneficidrios (ndxmero de retornados e pessoas internamente 
deslocadas) e necessidades mensais de consunio por pessoa de 13 5 kgs de milho Ndo 
estA incluido neste ficheiro as necessidades em oleo alimentar e legumes, apesar destas 
estimativas poderem ser encontradas no docunento 
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Fonte de dados das Chegadas da Ajuda Ahmentar de milho 

Doador ou Agncia Ttpo de Ajuda at 
1989 

1990 1991 1992 103 

USAID Comercoal WFP SYS* USAIDPlanithas* 
USAIDPlanilhas* 

SANTOS SYS WFP SYS e
dados 

UNILOG* 

USAID EmLrg' PrjOLLIO USEMERG S' 
S 
e WFP SYS* 

USEMERG SYS 
WFP SYS 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS C 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS e 
FAPSTOT S' 
S 

WFP SYS 

CEE Com0rt1La\ WFP S) S* W1 P S' S e 
FAPSTOT SYS 

WFP S't S e 
FAPSTOT SYS 

FA-EEC SYS WFP SYS e 
dadosUNILOG* 

CEE Ernerg/ ProjeLfr WFP SYS* WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

FA-EEC SYS WFP SYS e 
dados 
UNILOG* 

PMA Emrg/ ProjLLtO 1987-presente 
em FP SYS 
com alguns 

WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS e 
FAPSTOT SY 
S 

WFP SYS 

problemas* 

Outro, ComcIda WFP SYS* WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS and 
FAPSTOT SY 
S 

Dados 
UNILOG* 

Outros Emerg/ Projecto WFP SYS* WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS e 
FAPSTOT SYS 

WFP SYS e 
FAPSTOT SY 
S 

Dados 
UNILOG* 

ter introduzido no computador
isponilidade e uma c6pia dados, apesar de nio s

lnica Ia 
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ANEXO B
 

UMA ANALISE ESTATICA CONCEPTUAL DOS EFEITOS DA
 
AJUDA ALIMENTAR DE MILHO AMARELO NOS PRE(VOS
 

A RETALHO
 

O prop6sito desta secgdo 6 exammar conceptualmente as utplicagOes das alternativas de 
polfticas de prego z; de distribuigdo da ajuda alimentar comrercial nos preqos de inercado,
da mercadoria que estd sendo doada No Laso de Mogambique, essa mercadoria 6 gr.o de 
milho amarelo A 8infase principal estA nos efeitos do prego oficial au consignatario e o 
nfimero de consignatArios nos preqos ao consumidor Os modelos utilizados sdo 
necessriamente simniificados Contudo, gradualmente, introduzem caracterfsticas chaves 
da situagao em Moqambiqve No corpo do texto, avahamos as similaridades e as
 
diferengas chaves entre os pressupostos do modelo e as caracterfsticas do sistema de
 
comercializaqdo tal e qual funciona em Mogainbique Estas duas an.lises - abstiacta, 
formal e sunplificada nesta secga-o, menos abstracta e mais realistica na secgdo B do 
capftulo IV - permitem importantes generalizag6es a serem feitas relativamente Amelhor 
polftica de pregos e de distribuigdo da ajuda alhnientar 

Comegamos corn o mais simples "caso de base" no qual examninAmos um tnco perfodo
de tempo e assumimos urna estrutura de nercado perfeitamente coinpetitivo sere nenhuma 
fonte de oferta para al6m da ajuda ahmentar 0 segundo caso introduz urna modoficaqao
chave" a presenga de fonte externa de oterta Corn isto se pretende apreender o com6rcio
 
do milho branco corn a Swazi]Sndia, que 6 tdo influente nos pr,_Los de Maputo durante
 
perfodos normats de oferta " 0 caso 
trs 6 ura variante do caso dols, assumlndo uma
 
oferta externa infinitamente elistica, contrArio dos dois casos
ao de oferta fimtamente
 
eldstica Fmnalmente, o caso quatro mant6rn o pressuposto da fonte de oferta externa
 
(finitamente elistica), mas assume ura estrutura de mercado monopolhsta ao 
nivel do 
consignatArio para o grao de mllho arnarelo em Moqarnbique 

Os modelos mostram dois niveis de procura A procura Aretalho que reflette a procura
dos retathistas de inllho amarelo, sendo esta derivada da procura exogena dos 
consumidores t a disposiao dos retalhistas em pagar aos grossistas pelas quantidades do 
produto. A procura do grossista &a procura dos -onsignatArlos que t~m acesso Aajuda
alimentar Representa a disposiqao destes ,. ignatArios de pagar pelas quantidades do 
produto, e 6 derivada da curva de procura que eles enfrentamn A procura ex6gena dos 
consumidores nAo estA inclusa, porque apenas complcaria anihse sere contudo adiantar 
nenhuma novidade 

00 modelo se abtrai do facto de que o indho e as tarinhas arnarela e branca so produtos
diferentes Enquanto isto 6 Llaramtnte LontrataLtual, n3o pode ser a Ionie de s6rias objeLfies do 
modelo - mrlho aroarelo e branLo sao dItamnLtIe substituve isno consunl Isoo tsignifica que a entrada 
de milho bianLO da Swazilanda Val influenu.ar torternente, o preo do nllho amiarelo, justanente
Lomo a chegada do nawVo de milho anaitlo, durante periodok norinais de oterta de nlho branco,
tortemente influirA no preo do milho branco (vela Frgur. 8 in MOA/MSUJ Equipa de Pesquisa, 
1993) 
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Faz-se 	uma distingo entre 1) a estrutura do meicado da ajuda alimentar ao nivel do 
consignatAric, e 2) a estrutura de itercado para al6m deste nivel e para qualquer fonte 
externa de oferta Os doadores e o GM de facto determinam a estrutura de mercado ao 
nivel do consignatdiro pelo nimero de .onsignataiios que eles aprovarn Aos niveis mais 
altos, o mercado para ajuda alimentar 6 sempre a,,untido como sendc competuivo, tal 

como 6 o mercado a todos os niveis para as ofertas extern,,s (Swazilandia) Isto parece 

razoivel, dado o que conhecemos o sistema de Lomercialhzaqdio de Maputo e o Lomrcio 
corn a SwazilAndia (MOA/MSU Equipa de Pesquisa, 1993) 

Deve-se notar que os resultados s6mente iela.LonaI o preqo m6dio de equilibio de 

mercado durante o perfodo de tempo que transcorre desde a chegada de um navio de 

auda ahmentar e termina imedIatamente antes da chegada de outro carregamento 
semelhante A flutuagio do prego dentro destes periodos, e outias questbes ido atendidas 
corn os modelos formais, serdo exammadas atraves da anfdise l6gica fora dos modelos 

formais 

Um dos resultados chave que os modelos dao luz sio as rendas recebidas pelos 
consignatirios Estas sio definidas como a diferenq entre a disposio de pagamento dos 

constgnatArios e o que de facto ele, pagam, multiplicado pela quantidade Por outras 
palavras, as rendas poderiam s.I 's conio excesso de lucros que os consignatirios 
ganham justamente por serem os prneiros a terem acesso ao grao a preos fixos 

I. 	 Caso 1: 0 caso de Base 

Este 6 o caso mais simples Tod)s os outros mntroduzirio algumas LompIcaq6es E um 

modelo de economma fechada, perfettamente competinva e num iinco periodo As 

caracteristicas especificas relevantes deste modelo mcluem 

1 	 A oferta 6 perteitamente mnelistica, sendo fixa pela deL.sio dos doauor/GM N"io 

existe nenhuma outra tonte de oferta que niio seja a ajuda alimentar 

2 	 t um modelo de periodo fnico, que implica 

a a nio mcerteza aI.erca da, quantidades a serem expedidas nos periodos 
futuros (nao existeni periodo, futuros), 

b Toda a oferta deve ser vendida durante este periodo 

3 	 A estrutura de mercado e perfeitamente Lompetitiva, mas 

4 	 0 preqo de venda ao consmignatario determitado pelo gov'rno/doador estA abaixo 
do que os consignatarios esto dispostos a pagar para a oterta fixa Assin, temos 

racionamnento do produto 
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Os resultados est~o representados na Figura BI, onde 

Figura Bi 0 Cso de Base 

p S fa 

IN 

Po w I ,IH /j 	 D , 

Q 

D, Procuia do mercado a retalho 

D,,= Procura dos grossistas (aqueles que recebem a ajuda ahmentar), derivada 

da procura a retalho (supbe-se uma margem fixa), 

S= Oferta fixa da ajuda ahmentar durante este periodo 

Pr, = preqo de mermado a retalho (disposiqo a pagar aos grossistas) 

de mercado ao grossista, nio observado (disposigdo doPmw = 	 pio 

giossista a pagar pela a oferta disponivel)
 

P = preyi oficial to grossista 

Resultados e Implica6es: Os grossistas pagam Po,, mas a sua disposigdo a pagar 6 Pw, 
do que resulta numa renda de PoabPmw (a drea sombreada no grdfico) Eles vendem ao 
P r As implhcaqcOs chaves s.o 
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1. 	 Desde que o prego de venda aos consignatAnos Feja menor que a disposidio de 
pagamento dos consignatArios para a oferta fixa (i e, Po,, < P..), o preqo a 
retalho 6 inteiramente determinado pela quantidade de ajuda alimentar oferecida ao 
mercado 

Urn aurnento no preqo oficial ao consignatirio (Po,), at6 a disposigao a pagar do 
consignatrio (Pmw) no afectardi o prego de venda a retalho Pelo contr,.rio, isso 
decrescerd a renda dos grossistas 

3. 	 Quando o preqo oticial 6 exactainent- igual Adisposiqo a pagar do consignatArio 
(Pw = Prw), todas as rendas serdo elrninadas Acima deste ponto (quando P., > 
Pm), os consignatArios ndo aceizar.o toda a ajuda alnentar ao prego oficial, P., 
eles n.o estarao dispo!tos a pagar um pre~o alto para uma quantidade trio grande. 
Coino resultado, a oferta ao inercado vai reduzir e os preqos a retalho subiro Por 
isso, quando o preqo oticial ao consignatArio 6 mator que o preo que o 
consignatArio estara disposto a pagar (P., > P,,), o preo ao consigi atArio influi 
no prego a retalho atrav6s do seu timpacto na quantidade de ajuda almn-tar que os 
consignatArios acordarn aceitar e colocar no mercado 

4. 	 Urna perf-ita ha-,ta pibhlica forga os grossistas a apostar na sua real disposicao a 
paz: P,, eliminando assirn as rendas, sern afectar os pregos ao consumidc'r. 

II. Caso 2: Econoinia Aberta 

A estrutura de mercado 6 ainda competitiva, inas agora existe uma fonte de oferta elstica 
(baseada no mercadc) em adciao Aainda perfeltamente inel~stica oterta de ajuda 
alimentar. 	A Figura B2 descreve esta situaqo, oide 

S,= t a oferta de inercado externa, 

S= oferta total (sornat6rio horizontal da ajuda alimentar e as ofertas externas), 

Q. = quantidade impoitada de mercados externos,
 

Qf= quantidade de ajuda alimentar oferecida ao mercado,
 

Q, = quantidade total oferecida ao mercado, e
 

todas outras varitveis anteriormente definidas no caso 1
 

Resultados e inplicaq6es Os grossistas estao dispostos a pagar Pmow, obtende Qf,+Qm 
Q,. Esta quantildade 6 vendida ao Pmr A renda 6 PoabP,,,. (a Area sombreada do grifico) 
Assim, relatvamente ao caso de base, a quantidade oferecida ao mercado aumenta, 
resultando numa reduq~o do prego &omercado e na renda recebida pelos consignatArios. 

As implicaqbes n~o s~o fundamentalwente diferentes do caso base 0 prego oficial ao 
consignatArio nao tern efeito nos pre~os aos consumidores a nao set que ele exc.eda o 
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Figura B2 Modelo de Econoinia Aberta corn Oferta Externa Menos que Infinitamente 

Elistica 

St 

Po~r 

P.w 

prego a que Os consignatArios estAo dispostos a pagar pela qi'antidade fixa de ajuda
alimentar A medida que o preo se move:ow . w nenhu0 para al6tn deste porno, a quantidade total
 
oferecida ao mercado decresce e os pregos ao consurnidor auientam
 

III. Caso 3: A elasticidade de Oferta Externa Infinita 

Este 6 urn caso especial do anttrior A quantid~de oferecida ao inercado 6 acrescida ainda 
mais, e as rendas do consignat~rio e os pregos a retaiho sdo cada vez mais reduzidos. 
Contudo as rendas n~o s~o eliminadas a n~o 3er que a disposigo, ex6gena, a pagar, dos 
consignatArios 6 menor ou igual ao pre~o oficial ao consignat~ro (P.m, < =PJ 

Em nenhuma circunst~ncia, o prego oficial a.) consignatArto tern efeitos nos pregos ao 
consumidor Se P excede P se m a ajuda alimentar 6 comprada, e a mesma 
quantidade total 6 oferecida o mercado, desta vez inteiramente do mercado exteino 

irnportante notar que estia andise das chegadas por si s6 no fornece base para deterrninar que 
propor de Q, fornecido das nus fontes (nercado externa vs ajuda alimentar), excepto no caso 
nao asbfguo ondae Po > mg Na prAtica os custos de transaco dos dois reruados poderia 
provavenente, deterinar qual utilizado e er que propores para fornecer Q Assir, codo os 
doadores e o governo ter ur incentivo 6bvio de despachar toda a ajuda alientar, ambos 
providenciar o condi6es tavordveis para assegurar este facto 
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1 

Figura B3 Modeiu de Economia Aberta con Oferta Extema Infinitainente Eldstica 

pw 	 S " 

Qt. Qt 

IV. 	 Caso 4: Monop61io corn Econoraia Aberta 

Esta situav~o, representada na Figura B4, a urn tinco consignat~rio 6 concedido oacesso 
a toda a ajuda ahmrentar, mas existe uea fonte externa de oferta elIstica para a qual a 
estrutura de mercado 6 competitiva 

Restiltados e Impica~fes: Se a quantidade de ajuda ahmrentar oferecida 6 maior que a 
quantidade de ajuda ahmentar que o monopohista vai aceitar (Sb> Qrnor) 

Omonopohsta aceitarla apenas Qmon tentando cobrar P,., Mas os comerciantes 
competitvos corn acesso h foute alternativa de oferta (eles nio tern acesso .ajada 
ahmentar) trarmra qtiant~dade (Q1-Q,), pagando Pmw e vendendo ao P01, Deste 
modo, a oferta aurnentaria (de Q ... a Q1) e o preo reduzira (de Pmo.,a P.m) de urn 
simples caso de rnonop6ho 

2. 	 0 przo oficial ao consignatrIo P0 afecta o pre~o de rnercado a retalhio ao afectar 
a quantidade de ajuda ahmentr que o consignatio monopohista estfi disposto a 
acettar A oferta externa rcduz o preo a retaiho Pmr abaixo do que ao contririo 
seria, mas o pre o oficial Po.nao obstante, tern urn efeito 
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Figura B4 Modelo de Mor.opolio em Economia Aberta 
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Outra forma de explicar isto, 6 dizer que o monopohista ainda influi no prego 
(porque ele decide quanta ajuda alimentar aceitar, corn base, 6bviamente, ein Pow), 
mas jamais determina exictamente isso por ausa da presenga de uma fonte de 
oferta alternativa 

Se a quantidade oferecida de ajuda alimentar 6 menoi que a quantidade que o monop6ho 
consignatArio aceitaria (Sf,< Qno,), o consxgnatirio aceita toda a ajuda alimentar e dessa 
forma perde Lontr9le sobre o preo de merado Isto agora 6 inteiramente determinado 
pela quantidade de ajuda ahmentar S,mais a quantidade trazida pelos comerciantes 
competitivos externos ao mercado Temos assim voltado para o caso dols, onde o prego 
oficial ao consignatrio P., nao tern mflu~ncia no preqo de mercado, mas onde o preqo de 
mercado 6 mais baixo que seria na aus8ncia da fonte externa de oferta mercantil 

V. Sumririo das Implicaq6es Chaves 

Desde que a quanudade de ajuda alimentar stja menor do aquela que os consignatArios 
aceitariam ao prego oficial, este prego n~o tem efeito sobre os pregos a retaiho Este 
resultaoo 6 v~lido quer hajam "mu:tos" ou "poucos" consignatrios Os consignatAios 
apreendem unia renda, e o preqo a retalho ,6determinado inteiramente pela quantidade 
colocada no mercado Se a quantidade de ajuda alimentar excede a que os consignatArios 
estariam dispostos a aceitar ao prego fixo, os consgnatirios ndo aceitarao todo o grAo que 
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o preo 
e assim nao ganham nenhurna renda 4' Neste caso, 

estiver sendo oferecido, 
scu eteito na quantidade de ajuda ahmentar que 

oficial afecta o prego a retalho, atrav6s do 
mats claro de que isto tern acontecido 

comprar 0 indicador os consignatdrios acordarn 
ou nao aceite para fora do navio pelos 

pode ser a ajuda alimentar deixada em armazrn 
as grandes chegadas de

fins de 1992, corn que aconteceu nosconsignatrlos !sto &o 
aos desvios do grao de emergfncia para os 

ajuda comercial (grAo de milho) associado 

mercados 

Repare que rendas so definidas como "excesso" 
Isto nao quer dizer que eles nao ganham lucrus 

o lucro acima do que o consignatdfrio requer para se manter no neg6cio 
de lucros 
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ANEXO C 

ANALISE DOS PRECQOS DO MILHO BRANCO E AMARELO, 
ELIMINANDO TENDENCIAS 

NOTA. GN4A = grao de mlilho amarelo 
GMB = gr.o de mitho branco 

REGRESSION OUTPUT GMA against time, 
3/90 - 7/92 

Constant 314 2069 
Std Err of Y Est 95 31081 
R Squared 0 36178 
No of Observations 29 
Degrees of Freedom 27 

X Coefficient(s) 8 275862 
Std Err of C,,f 2 115408 

REGRESSION OUTPUT GMB against time 
3/90 - 7/92 

Constant 400.5172 
Std Err of Y Est 122 4915 
R Squared 0 543045 
No of Observations 29 
Degrees ot Freedom 27 

X Coefficient(s) 15 4 
Std Err ot Coet 2 718679 

REGRESSION OUTPUT GMB deviations from trend 
against GMA deviations from trend, 3/90-7/92 

Constant 1 05E-15 
Std Err ot Y Est 92 31191 
R Squared 0 432058 
No of Observations 29 
Degrees of Freedom 27 

X Coetficient(s) 0 844763 
Std Err of Coef 0 186395 
t statistic 4532119 
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Tabela Cl Dados usados na analise dos preqos de milho amarelo e milho branco, 
eliminando tend~nqias, Maputo, Marqo 1990 - Julho 1992 

Ano Mes PA PB t TA TB DA -TDB 
1990 3 342 400 1 322 416 20-T6 

4 294 384 2 331 431 -37 -47 
5 287 409 3 339 447 -52 -38 
6 376 504 4 347 462 29 42 
7 456 483 5 356 478 100 5 
8 369 526 6 364 493 5 33 
9 389 523 7 372 508 17 15 
10 433 563 8 380 524 53 39 
11 448 638 9 389 539 59 99 
12 476 702 10 397 555 79 147 

1991 	 1 407 570 11 405 570 2 0 
2 393 677 12 414 585 -21 92 
3 491 730 13 422 601 69 129 
4 417 500 14 430 616 -13 -116 
5 349 508 15 438 632 -89 -124 
6 327 561 16 447 647 -120 -86 
7 328 571 17 455 662 -127 -91
 
8 373 472 18 463 678 -90 -206
 
9 433 561 19 471 693 -38 -132
 
10 575 747 20 480 709 95 38
 
11 562 938 21 488 724 74 214
 
12 343 823 22 496 739 -153 84
 

1992 	 1 323 585 23 505 755 -182 -170
 
2 395 618 24 513 770 -118 -152
 
3 490 567 25 521 786 -31 -219
 
4 729 806 26 529 801 200 5
 
5 702 1022 27 538 816 164 206
 
6 546 889 28 546 832 0 57
 
7 659 1037 29 554 847 105 190
 
8 574 1222 30
 
9 467 1239 31
 
10 507 1356 32
 
11 626 1466 33
 
12 458 1235 34
 

1993 1 454 1717 35
 
2 492 1452 36
 
3 417 1059 37
 
4 443 625 38
 
5 431 596 39
 
6 421 728 40
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ANEXO D
 

NOTAS SOBRE 0 PAPEL DOS MERCADOS REGIONAIS DA
 

AFRICA AUSTRAL NO FORNECIMENTO DE MILHO X
 

MO(AMBIQUE
 

recebia oferta de produtos da ajuda alimentar e comercial dos 
No passado, Moqambique 

Atrica do Sul e SwazilAndia Coni a paz
o Malawi, Zimbabwe,vizinhos, incluindoseus 	

e da produqao para exportaqAo, os comerciantes 
e o prov'vel aumento dos rendimentos 

a sua participago nos mercados 
moambicanos estardo em melhur posi Io de expandir 

regionais A principal quest~io a resolver 6 em que medida aqueles mercados serdo 
0 milho 6 um alimento 

capazes de abastecer o mercado mogambicano e a que pregos 
A oferta de milho e seus preqos sao 

btsico para a populaqdo de baixos rendimentos 
0 conhecimento da actividade potencial do 

importantes determinantes do bem-estar 

sector privado contribul para a aptiddo 	do governo mo~ambicano e dos doadores para 

um horizonte de desenvolvimento dt longo prazo 
desenvolver pianos de assistfncia com 

A oferta de niilho branco proveniente destes paises poderi tamb6m ter impicag6es 
que ser.
 

importantes para a quantidade de ajuda ahmentar de rmilho amarelo comercial, 


procurada aos preqos de paridade de irnportagdo 

e da Africa do Sul, os maioresmercados da SwazilndiaEste anexo dA enfse aos 
fornecedores para a regido austral de Moqambique 

Os Mercados do Milho na Swazilfindia 

Moqambique desde os anos dc 
informais da Swazilndia t6m chegado a

lmportag6es 	 mas
 
atraves da estrada entre Maputo e Manztill na alura considerada perigosa, 


guerra, o caminho Po incremento
 
A assiratura do acordo da paz abriu efectivamentetransitdvel 

apesar de que os pregos relativarnente altoc na Swazdandia precludam um 
do com6rcio, 
aumento imediato no com6rcio dos produtos de milho (veja Capitulo Cinco, secgdo III D). 

A produgao do inilho na Swazikindia 6 insuficiente para satisfazer a procura do mercado 

120000 a 160000 toneladas rn6tricas A produqfo vara Avolta das 80000 
domestico de 

deixando um "gap" de cerca de 40-60 porcento que 6 normalmente 
toneladas mn6uicas, 

A comercializago do milho na Swazilandia 6 
satisfeita corn a oferta da Africa do Sul 

apesar de que cerca de 70 porcento dos cereais dom6sticos nunca entrarem 
centralizada, 

Ndo estA claro quarito deste milho 6 comr.rcializado informalmente 
no mercado oficial 

Os pesquisadores do SIMA t8m observado 
dentro da Swazilandia ou em Mozambique mas naonos mercados de Maputo, 
grao de milho branco provavelmente da SwazilAndia 

ou 
em grandes quantidades Dentro da SwadiAndia, o milho 6 muitas vezes moido Am5o 

em pequenas moagens locais para o consunio dom6stico ou localmente Existe um prego 

pan-territorial e pan-sazonal tixado pelo governo aos produtores, apesar de que os preqos 

0 governo 6 virtualmente o inico comprador 
grossista e a retalho ndo sejam controlados 

do milho e por isso mant6m o pre o minimo 

94
 



A maior moagem no pais, a Swaki Mills, 6 propriedade de uma corporaqio privada Em 
1985, quando os proprietArios ameaqaram fechar a moagem, o governo decidmu por razOes 
de seguranga alimentar, alugar a moagem, criando assim a Corporaqdo Nacional de 
Moagem (NMC) para geri-la A NMC 6 a compradora de todo o milto comercmahzado 
nos canais Oj goerno (i e , todo o milho comeicializado oficialnente) A Swaki Mill 
processa api oximadamente 40000 Toneladas M6tricas por ano, corn o sector comercial 
moageiro privado a processar outras 5000 Toneladas M6tricas. Como foi acima referido, 
existem tamb6m pequenos moinhos ao longo do pais, que combmnam com o 
processamento caseiro para a maioria do piocessamento de milho local 

A Um~o Cooperativa Central (CCU) foi es.abelecida em 1977, mas realmente inmclou a 
expansao das suas operaq6es de comercialzagio de milho, em 1989 quando utilizou os 

silos do governo e vendeu gr.o ao NMC 0 go;N 2mo tem promovido o desenvolvimento 
de cooperativas para comercahzar mais produqo dos pequenos piodutores no pais e 

facilitar ser,,m~os aos pequenos produtores A expansao do excedente comercializado 
dentro do pis poderia significar imenor dependenLia em relaqao a outros mercados para o 
milho branco 

A actual politi-a de pregos baseia-se no conceito de paridade de importaq~o ou do custo 

de oportunmdade, ao em vez do custo de produqao Os mercados da Africa do Sul sdo 
vistos como uma fonte altemativa de oterta na determinago do custo de oportunidade 
Se os pequenos produtores respondern a politica e produzem excedentes, serdi necessirio 

mudar para um esquema de preqo de paridade de eAportac o, ao em vez da paridade de 

importaqo Isso no parece provfvel num futuro pr6ximo jdi que os pregos ao produtor 
na Swazildndia, atmalmente aos 17,35 Emalangcn, por saco de 70 ke (verca de $163 

USD por ton) permanecerio acima dos pregos ao produtor em Mogambque, que se 

encontram aos 425 Meticais por Kg t oproximadamente $100 USD por ton) (Veja a Tabela 

3 neste documento) 

Existem restri6es adicionais no desenvolvimento do com6rcio dos produtos entre 

SwazilAndia e Moqambique Dependendo do estado do tempo e da produtividade, cerca 

de 50% do gro do milho moido comercialmente na Swazilndia vem da Africa do Sul 

Como membro da Unio 'kduaneira, a Swazilndma 6 considerada parte do mercado 

dom6stico sul-afri,.ano e como tal recebe grao de mdho para ser moido ao prego 

dom6stico sul-africano, actualmente nos 545 Randes por ton ($US 165 USD por ton) para 

as moagens Oficialmente, a Swazmlndia nao 6 pemuitida revender produtos denivados do 

milho branco para fora da Unio Aduaneira porque ela depende das ofertas d,, Unio 

Aduaneira em gr~o de milho De facto, quando o diferencial de preqo 6 alto e os 
regra, e oscomerciantes mogambicanos chegam para comprar, sdo feitas excepqi7es Am 

produtos do mitho atravessam a fronteira Por exemplo, durante Julho de 1992, o preqo 

de venda a grosso em Maputo (mercado de Bazuca) para as larmhas de milho branco fol 

de 53000 Meticais por s co de 50 kg (cerca de $16 50 USD a taxa de cambto do mercado 

paralelo, ou $330 USD por ton) (MOA/MSU Equmpa de Pesquisa 1993 e USAID s6rie de 

taxas de cAmblos), suficientemente alto para os comerciantes justificarem os riscos 

envolvidos, tal como os custos na Swazilfindia 

Mesmo durante a recente seca, quando a Afrita do Sul estava racionando o seu milho 

branco com a mistura compulsiva, nas moagens, de milho branco corn o amarelo, a 
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Swaki Mill recebeu milho da Africa do Sul. Nos periodos de produgo excedentAria do 
milho branco, a Africa do Sul venderd tanto milho branco a Swaki quanto ela pedir, 
porque a opgao de exportar o excedente para o Japdo ou outro mercado fora da Unido 6 
menos atractva 0 preqo do mercado internacional para o milho bianco estA abaixo do 
prego dom6stico grossista (e As vezes abaixo do prego tinal recebido pelos produtores), tal 
que a Junta do Milho ("Maize Board") procura mercados dentro da Uniao Aduaneira 
antes de tentai alguma exportagdo 

Mogambique ainda nao se juntou a Unio Aduaneira, e n~o h raz~es para se esperar que 
isso acontega Isto significa que o comercio dos produtos do milho entre a Swazilandia e 
Moqambique permanecerd sendo informal e por conseguinte pequeno em escala amda que 
potencialmente grande no volume total, a nAo ser que hajam mudangas ias regras Por 
ser vantajoso para a Junta do Milho do Africa de Sul vender grao de inillo ASwazilandia 
que depois 6 vendido a Mogambique, quer mudangas nas politicas quer a procura de 
outras formas, ndo parecern ser provdveis em perfodos de excedente 

Os Mercados do Milho na Africa do Sul 

Na Africa do Sul, foi usada uma politica de canal 6imco, desde 1987 A Junta do Milho 6 
responsvel pela comercializago de todo o grao de milho no pais A produqo dos 
pequenos produtores de milho branco estA fora da algada da junta, sendo em m6dia apenas 
500000 Toneladas M6tricas da produqfo total anual de milho branco de acima de 4 
milh6s de toneladas Muita da produqAo dos pequenos produtores 6 consumida nas casa 
dos produtores, tal que o sector gera somente um pequeno excedente comercializAvel Os 
grandes produtores comerciais s5o geralmente requericos a comercializar atrav6s da Junta 
do Milho, recebendo uin prego pan-sazonal e pan-territorial fixo Tern havido algumas 
excepg es, recentes, permitindo que os produtores comerciais vendam directamente no 
mercado Os pregos oficiais t6m sido geralmente baseados nos conceitos de paridade de 
importaqo ao em vez da pardade de expoi tagao, do que resultam pregos relativamente 
altos de suporte ao produtor 

Os moageiros compram todo o seu gr~o de milho branco da Junta do Milho, que indica 
os armaz6ns e silos de onde as moageis esto autorizadas a obter o grdo 
Ostentivamente, isto 6 para distribuir a oferta minimizando os custos de transporte e 
reduzindo a variabilidade dos pregos ao produtor, mantendo, deste modo, os pre~os ao 
consumidor baixos e os pregos ao produtor estAveis E importante notar que o controle 
obre os pregos dos moageiros aos grossistas e retalhistas toi eliminado em 1971, tal que 

os iimcos preqos oficiais do milho no sistema sdo aqueles fixados pela Junta do Milho 

A politica de preos na Africa do Sul sob um esquema de canal 6nico 6 controversa A 
politica de pregos pan-territorial faz corn que produtores cm Areas pr6ximas das moagens 
e das zonas urbanas subsidiern aqueles das Areas mais distantes Muita produAo de milho 
branco estA em "Western Transvaal" e "Northern Free State", distante das principals 
moagens e pontos de consumo Os pregos ao produtor sao geralmente mais altos que os 
pregos de pandade de exportago, o que resulta em perdas para a Junta do Milho quando 
os excedentes da oterta s~o expoitados 0 prego re l nos metcados de exportagAo t6m 
sido igual ou abaixo do prego dom6stico de venda da Junta todos anos desde 1980/81 
(NAMPO, 1993) 

96 



O relat6rio de Kassier (1992) recomendou a iberalizagdo do sistema de comercializag~o 
do milho Ura das noulficag6es judiciais da recomendagdo 6 que tem que hayer 
protecqdo contra "dumping" e importaq6es subsidiadas que mantenham o prego do 
mercado internacional baixo A fixaqdo dos preqos de suporte ao produtor, com base na 
politica de pregos por paridade de exportagdo acelerarA, provavelmente, o recente 
declineo nas 6ireas de proc ;Ao de miho 

As mudangas na politica sob o novc governo na Africa do Sul adiciona outro elemento de 
risco e incerteza Uma fungio principal da politica do niilho de canal tiico 6 a seguranga 
alimentar Sul-Africana baseada na auto-sulici6ncia na produqdo de milho A Junta de 
Milho mant6m "stocks" de reserva de milho amarelo e branco e, em 1991 aumentou os 
"stocks" de 900000 Toneladas M~tricas para 1200000 Toneladas M6tricas A recente 
seca renovou a discussdo da importdncia dos "stocks' de milho para a seguranga 
alimentar, jdi que quase 4 milh6es Toneladas M6tricas de milho foram importadas para 
satisfazer a procura As necessidades oe seguranga ahmentar podem tornar-se uni ponto 
focal co.'a o novo governo porque o milho 6 um ahmento bisico para as camadas de 
baixos rendimentos Em discuss6es na Africa do Sul, tem parecido n5o haver consenso 
sobrt o futuro da Junta do Milho e o esquema de canal tnico corn pre~os controlados do 
gr:o de milho 

Questbes sobre Mercados Rogionais do Milho e Potenciais para o Com6rcio 

A questao das prefer~ncias do consurnidor torna-se importanic ao analisar oq mercados do 
milho branco na :egi5o Enquanto estudos mais detalhados sobre prefer~ncias ainda est~o 
por pubhcar, um estudo informal conduzdo pela Junta do Mdho da Africa do Sul indica 
que os consumidores est2o dispostos a pagar um pr(inio de 40-50 porcento sobre o prego 
de milho amarelo para obter o milho branco Na Swazidindia, o nuilho branco fora 
importado a um pr6mio sobre o prego de 70 porcento ($75 USD por ton de milho 
amarelo aos preqos internacionais) devido a indisposiq o do consumidor ern comprar o 
milho amarelo ou a farinha de milho misturado (amarelo e branco) No Z~mbabwe, um 
estudo estA sendo actualmente condu ido para determinar o grau de preferncia para o 
milho branco, mas pensa-se ser alto, tal coino na Africa do Sul " Em Moambique, as 
prefer~ncias parecem ser menos fortes, com os consumidores historicamente pagando urn 
pr6mio deteiminado pelo mercado de 30 porcento para o milho branco Assim, com a 
escassez do milho branco na regiao, 6 provdivel que os pregos nos paises vizinhos possam 
ter uma subda relativamente grande para o inilho branco, enquanto Moqambique poderia 
utihzar os meri-ados internacionais para o mlho amarelo para manter os pregos dos 
ahmentos em baixo 

" Na SwaziI ndia, v.rias pessoas indicaram que a ind isposiqqo dos consumidores Swazis em comer 
o milho amarelo era a relago que estabeleciani entre o milho amarelo e a sama Aparentemente nos 
principios dos anos oitenta, o milho amarelo chegou numa altura em que a epidemia de sama eclodiu 
levando a esta ligaglo No 7imbabwe e Africa do Sul, a prefer6ncia tem base na percepq o de que 
o milho amarelo 6 um alimento apropriado para os animais e o indho branco 6 para o consurno 
humano Em Moqambique e possivelmente na Africa do Sul, a textura do grdo de milho e a farmiha 
resultante 6 dita como daferente 0 grao de mulho branco L produto superior para pilar manualmente 
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Urn dos problemas b~sicos coin a dependencia na oferta regional de milho branco 6 a 
covarifncia do risco na produgo Quando a regido 6iassolada por uma grande seca, os 
vfveres so escassos em todos os parses da regido A variabilidade da produo devida ao 
estado atmosf~rico 6 alta, resultando em extremas flutuagOes na produg-do da Africa do 
Sul (NAMPO 1993) (veja a Tabele A2-1), similares a outros paises da regio A ,rea de 
milho tern reduzido gradualmente ao longo dos 6linmos vinte anos de cerca de 4,1 milh6es 
de Hectares no ano de comercializa-o de 1985/86 para 3,6 mih6es de H-ectares -m 
1992/93 (USDA/ERS base de dados da produqao, 1993) Como resultado, a 
disponibilidade da oferta de milho brAnco paia a exportaqo mantem-se altanente 
vanidvel, variando do zero -m 1983/84, 1984/85, e 1992/93, e t~o alta coino 2500000 
Toneladas M~tricas em 1989/90 0 mercado internacional tamb6m evidencia grande 
variabilidade na oferta Ainda nao se conhee o efeito que a recente procura do milho 
branco pelos mercados internacionais ter, na pioduqAo da Argentina, Estados Unidos, e 
outros palses A n~o ser que haja uina reaclo da oferta, os mercados internacionais do 
milho branco manter-se-do fracos 

Ura das barrecras para o aumento do com6rcio regi.)nal s~o os al'os custos de transporte 
Isto 6 tamb6in verdade para a produqAo domestica en Mogamibque, onde os produtos 
excedentes do .orte sao transportados para o sul onde existe Lim "deficit" do milho A 
dcacida dos custos de transporte doni6stico tanto como iacrnac,onal apoiar, a expansdo 
de com6rcio Os custos de transporte sio um tactor do, volumes transportado , e 
pequenas tonelagens de carga, podem custar ate e al6m de $30 USD/Ton da Africa do Sul 
para Maputo " A assinatura do Acordo de Paz de Outubro 1992 resultoi na descida nos 
riscos de transporte e assim na reduqdo nos custos de transporte De qualquer modo, a 
falta de invers6es na infra-estrutura dos portos, dos caminhos de ferro e das estradas 
resulta em custos altos, tal que as margens de comercaliza do entre os regies de 
produg.o e de consumo tornam-se altas 

Urn obstAculo adicional para o cominrcio do milho de qualquer outro pas 6 a imposig.o 
moambicana de direitos e taxas de inportaiqo que totalzam 17,5 porcento do valor dos 
produtos de milho Estes ireitos e tax.s representam um calgo substancial entre os 
pregos internacionais e os preqos de mercado em Mogambque Para uma mercadoria de 
valor relativamente baixo t-omo o milho, esta politcia resulta numa restrigo legal as suas 
transagbes Vrios comerciantes em Maputo citaram os direitos e taxas alfandegdrias 
como a razAo principal porque eles comercalizam o arroz e outras mercadorias ao em vez 
de milho. 

Assim, a alta variagdo e covariag.o da produqdo e comercializagdo de inilho branco na 
regi o da Africa Austral, os custos altos de transporte e os direitos e taxas sob o 
comrcio legal, todos limitam a importincia dos mercados internacionais do milho branco 
para Mogambique As quantidades disponivves s.o provavelmente pequenas e os pregos 

" As estimatlvas dos Lustos de transporte dados numa visita recente a Africa do Sul vai iam de um 
baixo 85 Rdndes por tonelada ($25 75) para tdo alto ,omo 100 Randes por tonelada ($30) por linha 
f(rrea ou LanaO dpartir da area de Pretoria/Johannesburg Para compara ,o, o frete 6 cerca de $50 
por tonelada a partir dos Portos do Golfo ou TailAndia para grandes navios, para uma viagem de duas 
semanas ou mai% 
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mais altos quando a necessidadc i maior em Mogambique Quando houver oferta, 6 
provavel que s.ja inflexel A vantagem que Moqambique tern ao contratto dos pafses 
vizinhc's, 6 a maior aceptabildade do milho amarelo pelos consumidores, sempre que os 
preos sao deterininados pelo mercado, resultando em preqos do milho amarelo mats 
baixos do que os pregos do nilho branco Tal vantgem torna possfvel em Mogambique 
a melhor utilizag~o de ajuda alimentar, e no futuro (quando a falta de divisas nao f6r to 
hmitante) existe a possibilhdade de fazer uso dos mercados internaclonais de milho 
amarelo para estabilizar os pregos dom6sticos de milho 

99
 



Tabela )-1 Mlho Regional Total de l'-'uqao lmportac9io e Exporttaqio 

Macnbilque A~r,'a do Sul Swazilandlia Zimbabwe 

Ano de 
Comeizliaoo 

Produqzo 

Branco 
qmpoba0cs 

Amarelo 
Poduqdo 

Branto Amarelo 
I &IExor-taqs Importaocs 
Brsnco e narelo 
I 

• Produo' - I I m rta q6eiBran 
n,.o ranco 

Pnrduqo 

Brac [ Amarelo 
________ 

Exportaqfts Impo'iw6cs 

Branco c Aarc'o 

1982183 350 91 4200 40C0 509o 89 1761 5 24 5 1 40 0 

1983/84 330 71 2100 2000 833 2389 323 50 3 881 1 22 9 252 0 

1984185 35") 213 1750 2800 712 2076 147 8 46 3 1223 8 24 2 0 269 

1985/86 400 403 3510 4200 12' 224 147 8 22 2 2S41 118 285 0 

1986/8- 459 111 3300 4300 3538 34 10 21 - 2278 " 10 495 () 

1987/88 271 132 3579 3489 2357 1 156 10 1047 393 0 

1988189 322 293 3780 :951 1390 57 1.11'3 27 5 2072 150 314 0 

1989/90 330 261 6553 4999 4909 3 111 7 32 1 1885 209 [ _4 0 

199091 453 227 4365 3977 1784 0 135 16 1603 5 242 5 410 

1991/92 327 379 3810 4016 t393 369 153 10 105 8 2822 230 83 

1992/91 133 525 1232 1690 ' 3950 456 1273 3726 1444 

1993/94 533 4060 3974 

Os anos de comercmiaizaqdo corneam em Abnl corn a cdlhiLta c term-nam em Maio, alrni da AfrIc, do Sul que tern upi ar L do a AbrilLumercial M~uo 

- Continua sendo fetto um trabalho em Moyambique para melhorar esuanmuvas da produqao, consunio L nnporu'rOe, eslt.s da! os deem -cr considt-rados coono aproximados na methor 
das tip6tescs Eles sao rei.olhidos de diferentes, funtes de dados (,eja fontes abaixo) Note-se tamb~m que nos du, uitimoz anos a Secyio dt Avio Pr6vio no Mrnist~no da Agricultura 
tern desenvol, ido uma nova metodolkgia para estlmar a produ.,o Os dads na tabela estio baseados em tal 

' As exporta0qes da Afn-a do Sul incluem "vendas aos membrcs da Umjo Aduaneira Btsxsna, Le1sotlo, SAazilandia e Namfbia al como aos estados independeiies Durarte os anos 
1983/84, 1994/5 e 1992/93, nao houve exportag6es fora da Umao Aduaneira A Afnca do Sul tern expoirtayoes e lmporv.;6wes de milho bronco e de milho amarelo 

4 Os dados de exportado e importa, o para 1982/83 at6 1985/86 so aproximds, baseados no Infyorne Arial 1992 aa Ji..,.a d Milho da Africa do Sul 

Os dados de exportaAo e importad.o d Swazllbndla n12o estabelecem a diferenqa entr- o mbo lbranILo t 0 n1h1o dmare,1 apesr de que a mator parte do conmdrcio corn nilho 
branco 

Fontes SwazilAndia Economic Planning Office, lmsistry of Economic Planning -ind Dc-ve'.pment (1993), Development Plan 1993/94 - 1995/96, Mbahaae, e Earl Warning Unit of the 
Mimstry of Agriculture and Cooperatves database for 1992/93 data South Africa Maize Board k1992), Maize Board Annual Report 1991/92, Arcadia, Pretoria, e Embaixada dos 
Estado Unidos dados nAo pubhcados para 1992/93 - 1993/94 Mocambique, 1982/3 - 1989/90 FAO AErostat 2 0 (1993) base de dados, dados provisionais Mo-:ambique, 1990/91 
1992/3 Mimstry of Commerce, Boletns do D1SA, 1992/93 Zimbabwe Agntet/FAO Early Wanung Unit, Minstry of Land, Agnculture, c Water Development, Government of 
Zimbabwe, Harare para os dados de produao 1985-1992, Commercial Farmers Union base dc dao, lParare, pzra os dados de produgdo ae millo amiarelo, Central Statistics Office, 
Ministry of Finance, base de dados, Harare para dados de produgdo de nutho amare'o 1982-1985 c Grain Marketitg Board, 1993, Annual Report 1992, Harare para os dados de 
importago e exportago 



ANEXO E 
UMA ANAJLISE ESTATICO-CONCEPTUAL DOS EFEITOS DEPRECO AO PRODUTOR DA AJUDA ALIMENTAR 

DO MILHO AMARELO 

I. INTRODU AO 
Este anexo apresenta uma anAlise estAtco-conceptual dos efeitos da ajuda alimentar demilho amarelo sobre os pregos de milho branco emesta dividido em do'as regi6es 

Mogambique Em cada caso, o palsA regio I produz milho branco, enquanto a reg,,Ao 2 naoproduz. A regido 2 pretcnde representar as grandes Areas urbanas do pals A regiao Irepresenta as zonas rurais de iogarbique 
A regido I pode ou ndo exportar para t regjo 2, dependendo do nfvel da oferta externarie milho branco ou amarelo disponfvel paia a regi o 2 Os modelos consideram duasfontes de oferta externa milho branco comercialmente importLdo da SwazilAndia e doZimbabwe (o mercado inernaclonal relevante para Mogamb'que), e milho amarelo doadocomo ajuda alimentar e depois vendido comercialmente 0 milho branco da Swazildndiado Zimbabwe 6 considerado identico ao provemente das 7onas rurais de Moqambique 

e 
nilho amarelo 6 integrado 0no modelo corno um subqtituto Apresentam-se dois casos, umem que a oferta da Swazi1dndia e Zimbabwe 6 altamnente elistica e outro em que 6ineldstica em relago Aoferta das 2onas rurais de Mogambique Em cada caso, assume-seum aumento na quantidade de ajuda ahmentar de milho amarelo que chega As zonasurbanas, o que causa uma mudanga para trAs na procur, de milho brarico nesta regiAoDepois examma-se o efeito desta inudanga nos pregos, produgfo, e consumo de milhobranco nas regi6es rural e urbana, nas exporta96,-s de mnilho branco das zonasMogambique As rurais dezonas urbanas, e nas importag6es de milho branco do mercadointernaclonal (Swazldindia e Zimbabwe) Mostra-se que as determinantes chaves do efeitoda ajuda alhmentar sAo a elasticidade de oferta nos mercados iaternacionala etasticidade-preo cruzado da procura entre o milho amar'do e branco 

e dom6stico, e 

Na Figura El, o cenrio I term urea oferta de mercado internacional elastica 0 cendrio 2mostra uma oferta de mercado interna( lonal ineldsticaid6nticas A oferta e procura 1m6stlcasnos dois cedririos s~oCpda cenario &apresentado corn tr~s paineis 0 pamel Inais Aesquerda contm tabelas de oferta e procura na regiao 1, a regzio rural produtora,descreve os efeitos da ajuda alimentar de mdho amarelo e 
rural na produgdo e consumoOs pain6is mais Adireita contm as da Areatabelas da oferta e procura para a regido 2, aregiAo urbana n5o produtora, e descreve o efeito dos aumentosalimentar de milho amarele sobe o consumo total na Area urbana 

no volume da ajuda 
contrm as tabelas de oferta dia ,rea rural Os pain is centraise do mercado mnternacional para a Area urbana,com eelas a oferta total para a Area urbana (a soma das primeiras duas ofertas)pain~is descrevem Estes 
rural Aurbana, 

us efeitos dos qumento,, da ajuda alinmentar nas exportagbes da Areae as importag6es da Area urbana do mercado internacional Por outraspalavras, eies descrevem os efeitos relativos da ajuda alinmentar de milho amarelo naprodugo dorn6stica e importagOes do milho branco 
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Figura El Efeitos duma mudanqa da procura sobre os preqos do milho branco dentro e fora de Maputo 

Scenario 1: Els3ft World Market Supply 
Rein1: Producers Supply Rlagon 2:Urban 

P, . .. -7Lr7 

Region 1: Producr supply Region 2: Urban 

"z \ , ESS 

_pI__ __ Supp~lyScenario 2: Inelastic World IAv'.ket 
Rein1: Produor PI ._ pply Region 2: Urbn 

I *nh, 

F102 .P,, 

Q, Q;. O; , , Ol t. Tr" .. a-, , . C , a m , 
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A notago 6 como se segue: 

$, tabela de oferta na regido 1, a regito produtora, 
D, tabela de procura para a regido 1, 
D2 tabela de procura para a regido 2, a regido urbana, antes do aumenit, na 

quantidade de ajuda alimentar, 
ES, curva de excesso de oferta na regido 1, 
ESI+M curva de excesso de oferta na regio 1 mais uma margem constante de 

comercialhzag~o entre a regiao I e regiAo 2, esta represena a oferta da 
regiao I na regido 2, 

SW tabela de oferta do mnercado internacional (SwazilAndia e Zimbabwe), 
S, tabela de oferta total para a regipio 1,Jerivada da soma horizontal de 

ES,+M e Sw, 
P1 prtLo de equilibrio na regipo 1 antes do aumento da aijuda alimentar de 

milho amarelo, 
P2 prego de equllibrio na regido 2 antes do aumento da ajuda ahmentar, 
Qtx quantldade exportada pela regio I para a rcgifo 2, 
QIC consumo na regido 1, 
Qtt produgo na regido 1, 
Q2. inportagOes da regiAo 2 do inercado internacional, 
Q2t consumo na regito 2, e 

indica depois da c.hegada da ajuda alimentar (por exemplo, D2, 6 a tabela 
de procura na regio 2 depois da chegada de ajuda alimentar) 

Quando as ofertas de mlho da Swazilfdndia e Zimbabwe sdo altamente eldsticas (Cendrio 
1) um aumento na quantidade de mrilho amarelo que chega s dreas urbanas tem um 
ampacto negativo grande nas quantidades de branco consumido na mashnilho rea urbana, 
grande parte desta reduqdo 6 absorvida pelas importag6es A produg.o de milho branco 
nas zonas rurais de Moarbique decrcsce um pouco e o consumo aumenta (ambos em 
resposta a um p-ego relativamente mais baixo), talque as exportagOes das reas rurais 
para as urbanas decrescem As importag6es dos paises vizinhos para a drea urbana, 
porem decrescem mais. 

Quando a oferta de milho branco do mercado internacional 6 inelastica (Cenrio 2), o 
aumtnto das quanudades de ajuda alimentar de initho amarelo tem um efeito de certa 
forma menor no consumo total de mitho branco na regio 2, mas agora a produgdo 
dom6stica e as exportagOes rurais para as Areas urbanas absorvem quase todo o efeito 
Tanto a produgao como a comercializa,o das reas rurais decrescern mais que quando a 
oferta internacional de milho branco 6 eldstica 

IV. CONCLUSOES 

Esta anlise mostra que a el-isticidade de oferta de mrho branco da Swazilfindia e 
Zimbabwe 6 um determinante dos efeitos da ajuda alimentar de milho amarelo na 
produgao dom6stca de mitlho branco Quanto menos elistica 6 a oferta, tanto maior 6 o 
efeito negativo dos aumentos nas chegadas de ajuda alimentar sobre a produgo. Dois 
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outros parAmetros s5o tamb~m importantes' a elasticidade de oferta de milho branco das 
zonas rurais de Mogambique e a elasticidade-pre!o cruzado da procura entre o mdho 
amarelo e branco Ura oferta de milho branco mais elAstica nas Areas rurais de 
Mogambique tornarA a produgio domdstica mais sensivel ao aumento nas ofertas de ajuda 
alimentar de milho anarelo um dado decr6scinao no prego reduzirA mais a produgdo 
dom6stice ,e a oferta domestica 6 mais el6stica Finalmente, uma forte elasticidade-preqo 
cruzado da procura entre o mhilho amarelo e branco conduzirA a um maior decr6scimo na 
procura por milho branco em resposta a uma chegada de ajuda ahmentar de milho 
amarelo Como resultado, a produgAo e os pregos dom6sticos de milho branco serao mais 
adversamente afectados pela ajuda ahmentar Se o milho arnarelo e branco sdo substitutos 
pr6ximos no consumo eles ter~o uma elasticidade-preqo cruzado da procura relativamente 
alta 

Uma avaiago empitica dos efeitos da ajuda alimentar de mdho amarelo sobre a 
produg~o de mrdho branco em Mogambique deve avahar os valores actuais e futuros 
destes tr6s parAimctros a elasticidade de oterta da Swazilindia e Zimbabwe, a elasticidade 
de oferta dom6stica e a elasticidade-preqo cruzado da procura (o grau de 
substitutabilidade) entre o mhilho amarelo e branco t especialmente importante avahar a 
provAvel evoluqao futura destes pardmetros, dada a rdpida mudanqa que esti tomando 
lugar na regiio 0 fim da guerra em Mogambique tern condtizido a importantes mudangas 
na comerciaiza-.o de ahmentos, e espera-se que tamb6m afectem a produqdo Na Africa 
do Sul, ::s futuras mudanas politicas poderdo trazer importantes mudangas na politica 
ecor6mica 

Em adigqo a estes pacrfimetros, uma avahiaqo compreensiva da questAo deve avaliar o 
desempenho dos mercados de ahmentos em Moambique no que diz respeito a dois 
aspectos chaves. Prinmeiro, serA que os mercados de ahmentos integrados atrav6s de 
fluxos de produtos em resposta a ir'entoivs de preqos9 A andihse neste anex( assumiu, 
para facilidade de exposigdo, que eles sao De facto, os mercados podem estar mais ou 
menos integrados, e a grau de integrago determinarA 'rn que medida mudangas no prego 
de milho branco nas Area urbanas, induzido pelas cheadas de ajuda alimentar de milho 
amarelo, s~o transmitidos As Areas rurais Segundo, serd que os merc,dos numa dada. Area 
geogrdfica bern interligados ao longo dos niveis no smsterna 9 Por outias palavras, serdo as 
flutuaq&s no prego ao nivel de retalho ou grossista transmitidos ao xivel do produtor9 A 
medida em que eles nfo estejam, os produtorcs serao isolados dos Pfeitos negativos 
potenciais da ajuda ahrmentar Esta 6 a questdo de "transmiss5o de prego" 

No Capitulo Quatro, Secqdo IV, discutimos estas quest~es Veja tamb6m o Anexo D para 
ura discussAo da politica de preos na SwazdAndia e Africa do Sul 
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ANEXO F 

TEXTO OFICIAL DA CARTA DA AL-JDA ALIMENTAR PARA OS
 
PAISES DO SAREL (EM PORTUGITES)
 

E 

FOOD AID CHARTER TO THE COUNTRIES OF THE SAHEL 
(EM INGLES) 
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TEXTO OFICIAL DA CARTA DA AJUDA ALIMENTAR PARA OS
 
PAISES DO SAHEL (EM PORTUGULS)
 

Este documento foi unammamente subscto pelas nag6es membros 
do CILSS e pelos paises doadores do Club du Sdhel (Canaddi, a 
Comunidade Econ6niica Europeia, a Reptiblica Federal da 
Alemanha, Fianga, Holanda, Estados Unidos de America) Foi 
inicialmente aprovado pelos chefes de estado na sua reunido mixima 
em Guin6 Bissau, em 10 de Fevereiro de 1990 

AS PARTES INTERESSADAS 

I - Reconhecendo a importfincia da ajuda ahmentar na luta contra a fome e mal 
nutrggo, 

2 - Reconhecendo as extremas necessidades de ajuda alimentar a serem tratadas 
cono uma componente activa de todos os esforqos de ajuda ao 
desenvolviniento, para criar a aptido para fornecer viveres adequados, 
tanto atravfs da produgao como das importages Lomerciais, 

3 - Reconhecendo oue tanto os doadores como os benefici6rios t~m expresso o 
desejo de que o sistema de ajuda almentar seja melhorado pela experiencia 
passada e pela aplicagido de recomendag~es feitas a este respeao, 

4 - Reconhecendo a necessidade de adaptar, i medida do possivel, a ajuda 
ahmentar aos requisitos qualitativos e quantitativos das populagOes alvo, de 
tal forma a evitar significantes quedas nos preqos dos produtos alimentares, 
bern como em restri6es na comerciahza Ao, 

5 - Reconhecendo a importhncia de promover os procedimentos rfpidos e 
flexiveis permitindo uma olerta de ajuda alimentar de confianga corn 
despesas mfnimas por mar, terra ou como iiltimo recurso, por ar, 

6 - Reconhecendo a necessidade de evitar promover uma maior depend~ncia 
nas importaq es atrav6s de acqCies responsfveis do encorajamento de 
mudanqas de longo prazo no padrfo de consumo longe de cereais 
Iocalmente produzldos, 

7 - Reconhecendo que o excedente alimentar tal como os d6ficites alimentares 
podem ter efeitos desestabilizadores sobre os piegos, receilas e 
disponibildades alimentar, e a necessidade de integrar a ajuda alinientar 
nas politicas do comdrcio regional tal que o mercado possa absorver melhor 
as flutuaq6es locais na oferta alimentar, 
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uma soluOao real dos probler.as postos 
que nao pode existirReconhecendo8 -	 a urn consenso 

pela ajuda ahrnentar ao menos que os doadores cheguern 
os esforgos e 

entre eles, de acordo corn os beneficinrios, para coordenar 

acqoes 

As partes interessadas aderem ao seguinte: 

1. Definiq~o dos objectivos da ajuda ali-nentar. 

O objectivo da ajuda almentar 	6 ajudar a apolar a seguranga alimentar 
se levantarn da escassez de 

os problemas que
enderegando Atempo e de forma apropnada, 	 ou 

ou d~ficites, quer sejam elas causadas pelas defici~nclas estruturats, 
alimentos 
situag6es de crise requerendo acgSes de emergfncla 

O objectivo de longo prazo 6 pievenir crises e corngir deficifnclas estruturals
 
aos grupos vulnerivets,
 

apoiando o desenvolvimento global e tomando acc6es dirigidas 
como
 

a ajuda ahrnentar joga urn papel positivo, quer seja oferecida 
Neste contexto, 
alimento bdsico, quer atrv6s da utiliza-5o dos fundos contravalores geradas atrav6s da 

venda local 

II. Avaliaoo da Situago Alimentar 

Os goverPos doadores interessados, organizag~es de ajuda multilateral e governos de 
II. a
 
paises beneficidnos, em colaboragAo corn todos os parceiros unvolvidos disp6em-se 


nos paises do Sahel, para ajudar a basear as 
na avaliagio da situagdo alimentar cooperar 	 e 

dects~es numa informaqdo fiAvel e previs6es realistas particularmente sobre excedentes 

De modo similar, quando a situatdo clarna pela ajuda de emergencla, as partes 
d6ficits ao seu dispor para facitar decisoes e 
acordam em partdhar imediatamente a informagdo 

os de melhorar ade continuar esforAs partes encarregam-seacqves apropriadas 

qualidade dos ddos nacionats e regionais
 

a melhorar e harmonizar os seus 
11.2 	As partes interessadas tamb6m se responsabilizam 


corn base em

pr6prios critrios de avaliado 

anAlise apropriada dos requisitos e dispombilidade alimentar de cada pais' 
* 

produgao e consurno domsticos, movimentos dos stocks, todo o tipo de 

importag6es e exportagoes, 

mdicadores da situaqdo ahrmentar envolvendo o estado nutricional e poder 
* 

de compra dos grupos populacionais respectivos. preqos nos diferentes 

mercados, e a disponibilidade de produtos almentares nas dreas de 

produgAo e consumo, 

a capacidade de absorgio da ajuda alimentar de cada pais e dispombilhdade 
* 

de recursos financeiros e tecrncos adicionais necessrios para fazer urna 

efectiva utilhzagdo da ajuda ahmentar 
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MI.A Avaliaio dos Requisitos da Ajuda Alimentar 

Os governos beneficuirios, doadores bilaterais ou multilaterais responsabilizam-se em
 
manter discuss6es pelo menos uma vez ao ano de forma a avahar as necessidades
 
ahmentares com base em dados balanceados, derivados conjuntamente, corn vista a
 
definigo de:
 

* 	 objectivos da ajuda alimentar nas suas diferentes formas, 

• 	 tipos, quantidades e quahdades da ajuda a ser oferecida, 

• 	 dreas e grupos populacionais de interesse, 

* 	 restrig6es logisticas, 

* 	 periodos em que a entrega 6 desejivel, e os periodos em que a entrega 
pode tornar-se inapropriada, 

Estas componentes deternminardo a calendarizago da oferta provisional em que os 
doadores da ajuda alimentar e autoridades nacionais acordarao implementar Ete 
calendiric pode depots ser utilizado corno um quadro incremental para toda a acq~o 
subsequente a ser tomada pelos diferentes parceiros 

Nos paises onde no existe um mecanismo de coordena 5o, acq~es deverio ser tomadas 
para preencher esta lacuna. 

IV. Implcmentao Prttica das Actividades de Ajuda Alimentar 

IV. I Os doadores responsabilizam-se a harmonizar suas decis6es e concordam em 
coordenar as suas acq6es 

De forma a garantir uma satisfagdo 6pttma dos requisitos e fazer a melhor utilizag~o dos 
recursos logisticos, os doadores trabalhar5o com cada um dos paises do Sahel para 
conjuntamente definir 

• 	 a distribuigo quantitativa das chegadas da ajuda ahrmentar, 

* 	 a escolha dos produtos, 

* 	 a origem da ajuda ahrmentar (compras locais, operagbes triangulares, e 
importag6es), 

* os beneficiArios 

Os doadores manter-se-go informados sobre" 

* 	 o lapso de tempo esperado entre a avaliago das necessidades e a oferta da 
ajuda; 
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" 	 os meios de distribuigao e utilizag o da ajuda alimentar e, 

" 	 a orgamzagdo bdsica logfstica 

IV 2 A partes reconhecem a necessidade de integrar a ajuda ahmentar nas politicas 
agricola e de desenvolvimento rural para coordem-los corn outros tipos de ajuda, politicas 
comerciais e macroecon6micas, e integrar a ajuda alim-ntar em pianos de 
desenvolvimento de longo prazo Na medida do possivel, os programas pluri-anuais 
dcvem permanecer sutficientemente flexiveis para permitir a piovis5o de assist~ncia 
financeira ou tcnica in lieu dos bens alimentares, desde que a situago da oferta 
ahmentar gatanta tal 

Por conseguinte os doadores responsabilizam-se a 

* 	 indicar as quantidades e tipos de ajuda anual ou pluri-anual que planificam 
alocar, tal que os paises beneficidrios possam tomar isso em conta quando 
formulam as suas politicas de desenvolvimento, 

* 	 ajustar a sua ajuda para evitar, sempre que possivel, efeitos nefastos na 
produqdo e comercializac.o local, i e , redugao da quota de mercado, 
baixos preos, interrupc,5o dos canais de distribuiAo ou a saturago das 
rnfra-estruturas de armazenamento, 

* 	 mimmizar ac 6es que directarnente promovem mudangas nos padr6es de 
consumo ahmentar em detrunento da produgao local 

IV.3 Os doadores e os paises beneficridros responsabilizam-se a 

* 	 nao distribuir a ajuda ahmentar gratuitamente, excepto em casos de ajuda 
de emergncia ou para ajudar grupos vulnerfiveis, 

* 	 vender a ajuda alimentar sem prejuizo dos piegos livres de mercado 
domdstico, 

* 	 utilzar os fundos de contrapartida para apoiar actividades de 
desenvol'mento, particularmente aquelas relativas a segurana alimentar. 

IV.4 Os doadores e os paises beneficidrios responsabilizam-se a 

* 	 proinover os fluxos de tereais entre parses excedentdrios e os deficitArlos 
atrav~s de operag6es triangulares economicamente viveis e o estimulo do 
comdrcio regional de cereais 

V. Os 	Prospectos e Balanos Alimentares 

V 1 0 encontro anual da Rede de Prevengo das Crises Alimentares no Sahel, organizado 
conjuntamente pela CILSS e o Club du Sahel, criarA uma oportunidade para fazer uma 
avaliag o retrospectiva de
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* 	 tend~ncias no estado nutricional das populaqbes beneficidrias, 

" 	 impacto da ajuda alimentar na economia nacional dos paises beneficidrios, 
em particular no coin6rcio e desenvolvimento rura, 

* 	 contribuiqio dos doadores e beneficiArios para a seguranga alimentar 
global. 

V.2 As partes interessadas comprometem-se a examinar possiveis melhorias nesta Area, 

em particular. 

* 	 a monitorizago da situaqAo alimentar, 

* 	 a coordenagdo das avaliages, 

* 	 a distrbuiqdo de tarefas e responsabildades entre os doadores e palses 
beneficidrios, 

* 	 a busca de transporte e outros meios logisticos para a entrega da ajuda 
alimentar, 

* Mais no geral, os mecanismos globais para melhor coordenagao cooperagAo 
mais apropriados entre todas as partes 
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A world "premiere" 

THE FOOD AID CHARTER 
FOR THE COUNTRIES 

OF THE SAHEL 

Nobody argues against 
the need to provide food aid 

Ina crisis situation but 
the maintenance ofsuch aid 

when the crisis Is over arouses 
widespread criticism, 

To contribute to food security 
wit hout prejudic to local 

production, donors and 
Sahellan Heads of State 

recently adopted a "Food Aid 
Charter". This document 

a world "premidre" - could well 
herald a more Integrated 

approach to Sahel/an 
agulcilture, 

he issue of food aid rallies 
both supporters and detrac-

U tor. Understandably, one can 
hardly remain indifferent because 
in a crisis situation, aid is often a 

matter of Lfe or death. Pointing to 

the hundreds of thousands of lives 

saved between the 1973 Sahelian 
cnsis and the current one in the 
Sudan, the pro-group argues that 
food aid is a life saver. "Only when 

it arrives in time and is not diverted 
retorts the opposingelsewhere", 


faction. 

Adding up to 5 4% of the world ce-


reals ti ade, food aid plays - sigmfi-

cant role in the agricultural econo-
my of countries of the North. In the 
South, it accounts for 8 6% of corn-
nercial imports In 1989, sub-Saba-
ran Africa absorbed a quarter of 

total world food aid 

Despite the return of the rains, food 
aid still accounts for more than 10% 

toofofficialdevelopmentassistance 
Sahelian countries where, in the 

current financial crisis, it represents 
a valuable resource for both govern-
ments and consumers Food aid helps 
to stabilize prices and urban inco-
mes; it can also be sold to increase 
fiscal revenues. The result is a stea

dy increase in deliveries- 337,000 
tons ofcereals in 1987/1988, despite2l
 

I

an increase in Sahelian cereals pro

duction and the availability of sur
pluses in certain regions. 

"Positive" 
food aid? 

"A number of mistakes were made 

during the first emergency food aid 

operations, but we gradually lear
ned to avoid most pitfalls", says 
Michel de Verdibre, from the French 
Ministry of Cooperation and Dbva
lopment 'However", he a4ds, '"We 
find it far more difficult to respond 
to requests for food aid after a cri
sis" 

Raiitifled by the Sahehan Heads of 
State at their sumnut meeting in 
Bissau in February 1990, the Food 
Aid Charter (see official text on pages 
6 and 7) is the fruit ofa long concer
tation process between donor and 

Sahelian countries on the need Lo 

promote long-term food security 

The basic principle is simple Ra

ther than being a stopgap measure, 
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,--undertakejointdiscussions 

food aid mut make a greatrrcontri.
bution to regional food security bysupporting each country's capacityto produce and acquire staple foods 

The objective of the Charter is,
therefore, to maintain overall sup-ply at a relatively constant level
through local or rpgional trade, andto guarantee supplies to high-risk
or underpr1',leged groups of thepopulation 

The pie..mble to the Charter dis-cusses problems related to food aidoperations late aeliveries, unsuita-
biity of products, destabizing ef-fects on markets and producers,
introduction of new food consump-
tion patterns 

The document anialyzes each of these 
frequently justified but occasional.ly over-simplistic criticisms 

One of the Charter's main points

concerns 
 closei consultation andcooperation between donor and
beneficiary countries 
 Specific oh-
jectives are to 

Cooperatve storage, Other examples: the numerous dis 
village level secunty 

cussions on food aid that have takenplace between donor and Sahebancountries at international conferen. 

Sshare information and work cia. ces, e g , Nouakchott (1979) Dakarsely with a 	
( 19 82) and Mindeo (1986) Food aiduiew to evaluating the and development efforts wereeconomic situation and needs, 	 alsodiscussed in 1983 at a roundtable 

on the types and amounts involving France, the Organizationof African Unity and the World Foodof food aid required to ensure thatis cbtnbutcd in a tinmely way Council In 1984, another meetingquantities, was organized by the ClubduSahel 
ater and the OECD Development Cento discuss these 

-coordinae distrbLtion to ensure 	
same issuesMeeting in the same year at Dublin,that optimum use is made oflogistic the European Council stressed -theresources and commercial networks,

in cooperation 	 need to improve coordination betwith tiaders andNGOs, 	 ween the Community, its member
States, other donors and non-go
verrinental orgauuzabons to increaseofce. the t.fficiency of f6od aid

reals balance shLets to generate more
nformataon on the current crop year The above conferences drew uponand to apply the experience of one experierce in the field to bring aboutyear to the next changes in food aid policies The 
pi oblems are far from being solvedThe result of extensive but substantial pr:igress has beenconsullation nd discussion madeIn addition, mhjor donor countriesTaken atfacevalue, these proposals have been undertaking criticalamay seem to be fairly prosaic They analysis of their owrnhave already becn discussed at length 	 food aid pro.gramsin internataonal conferences 	 The main outlines of policynd in implementation - including coopethe Sahelian countries themselves ration with NGOs - were definedmore clearlyFirst example the Principles andDirectives of the FAO concerning Internal assessments can bring aboutthe di' ributaon of surpluses, thefirst version of which dates back to 	

a change i legislatin, as is curren
tly happening1964. This document, which offers a 	

n the United States 
code of good 	 A number of donors (the EEC, Neconduct in food aid, therlands and WestGermany)have

seeks to ensuie that food products
arb supplied as additional 	 also asked the WorldFood Programresour- to participate in the evaluation of
ces only, i e , they must not replace ther bilateral aid programs Piracti"normal" commer-al imports or hurt

local produLtion Recognized 

ces nevertheless vary sigruficantly

bynumerous 	 from one donor country to anotherdonor and beneficiary The Netherlands, for instance,countries, these principles 	 acare re-viewed and updated 	

qYure approximately one-thrd ofon a regular their bdateral food aid from dvelo.basis 
ping countries whereas other countries export their own surplusesSecond example the InternationalWheat Convention (IWC) and its Beneficiary countries, for their part,appendix on food aid, which con-cern donor countries only The IWC 	 have improved theirmorutor ability tothe food situation.sets the minimum annual contribu. 	 The 

tion tobe made by memberStates to 	
annual balance sheets prepared bySahelian countries under the aegisthe world food aid pool (about 10million tons a year) 	
of the CILSS, are becoming.,crea
singly more detailed and now in



specific solution text" On the French side, it is no 
for this region in secret that "the dialogue with the 

FOOD AID IN CEREALS TO THE SAHEL which the level exporters and ministries concerned 
fran 19W to 1987 (f17Uwand: o mew ctons) of official deve- was polite but just at difficult " 

lopment aid per 
capita is higher Rendez-vous 
than anywhere In 1992 
else in Africa In 

the Sahel, food 
aid springs more The Charter does not seek to force 
from a desire to member countries to follow a strict 
offerhumanita- "mcdus operandi" Each country 
nan assistance operates within its own political, 
and develop- institutional and economic cons
ment aid, and is traints Further, the food policies of 

103 IOU IN , much less in- 5ahelian countries and the types of1gs'1 1"I IN2 
fluenced by gec- food aid are so varied that a certain 
political facto-s amount of flexibility i. essential 

elude data on food aid. The various than is the case in other regions 
early warning systems have been Mr. Brah Mahamane, outgoing 
further developed and integrated Application of the Charter will re- Executive Secretary of the CILSS, 
Finally, cereals market monitoring quire a significant change in atti- poits out that "habits cannot be 
systems are becoming widespread tude on the part of both donors and changed overnight. Rather than 
and uore integrated into the decm- beneficiaries Indeed, which coun- draw up a code of good conducL, ve 

t-y has never supplied large amounts decided to come to an agreerent onsion- nak.ng process 
of food aid in the hope of winning a certain principles, which we under

take to respect And that won't becontract? Which Sahelian gcvern-
Irplications menthasnever-acceptedfootdudin easy for the donors or the Sahe

the hope of balancing its budget9 hans" 
Will the Charter mark a real wa

food aid pohcies? The 

Political 

The Charter is thoiefore the out- The Sahehian market is not huge tershed in 
come ofa long and corrplex process onl3 about 700,000 tons of cereals answer will only become fully clear 

Its contribution is nevertheless si- are imported annually, but coun- in 1992 when the first formal as

gnificant in several ways. tries ofthe Northhave already clas- sessment of the Chartfr.'s applica
hed fo: far smaller market shares, ton by all sides is due U 

- The Charter illustrates the de- each trying to provide 
teruniation of donor countries to heavier sobsidies than 
give to the countries of the Sahel the other. The United 
more effective support through in- States, Canada and the 
creased consultation anci collabora- EG are waging a fierce 
tion trade war on the world 

market: will they declare 
-The Charter syT ibolizes interna- a truce on the Sahelian 
Lional recognition of the close links frontl 
betetin food aid and national food 
policies. Donor countries have re- The Charter adopted at 
versed their viewpoint of this pro- Bissau implies that they 
blem Food aid is no longer consid?- will The American re
red as an outlet for 1;3vld surpluss presentative stated 
but as a component ot national food thateach word and sen

tence in the Charter was 
negntiated with the De-

Viewed from this perspective, the partment of Agriculture I 

Sahel,s a region that clearly deser- It took months to reach 
ves the highest priorty Sahehan an agreement on the -" 
countries are particularly sensitive 

policies 

.... 

with respect to their ezohogy, econo- The sahe'an market 
my and food supplies The iiterna- isnot large, 
tional commumty has demonstra- but exporting countoes 
ted ts determination to provide a compete to supply it 
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Firstpriority 

FOOD 
SECURITY 

Thq primary objective of 

the oodsecritypolcie ot 
the countries of the Sahel 

Is to ensure that a supply 

of foodstuffs Isavailable 


at the right time and in the right 
place so that demand can be

placeting 
met under market conditions 

that generate incomes 
for producers and traders 

and that satisfy consumerS. 

The internationalcommunity 
supports the countries 

of the Sahel In this endeavordthroughdvelopmiente 
through development aid 

p,ograms, of which food aid 
is one component. 

ood aid is used when natural 

catastrophes or critical condi-
tions lead to food shortages or 

Food aid also is used tofamines 
provide foreign exchange relief to 

allcannot affordcountries lthich 
It also can be ubed toneeded food 

overcome temporary or structural food 

deficits when local markets cannot, 
under noriial conditions, supply food 

to deficit areas In addition, food aid 
to feed targeted, vulnerableis used 

groups often through Private Volun-

tary Orgaruzations and Non-Govern-
mental Orgaruzations 

Exper-ence has shown the difficulties 
that development partners have en-

countered in attempting to integrate 

food aid into effective agricultural po-
first, market conditions do'iotlicies 

always allow areas with surpluses to 

supply food to deficit areas through 

private sector channels The cons-

to these 
transfers, and the 
traints 

role for food eid in 
uchaddress.ng 
areconstraints 

inotclearlyidenti
fied Second, food 
aid is sometimes 
hamperi in mee

its objectives 
Prices have to rewardproducers fairly

by inappropriate 
timing of delive
ofcomodityselecton,and slow, cos-
tly, or inappropriate distribution 

instances, insufficient -so 

was made of local resources to cover 
the 1984 

In some 

the shortages caused by 
drought. In addbtion, the food aid wuch 
was shipped near the end of the drought 

amved too late and was no longer re

qured, as a Iesult storage and trans-
portation facilities in some areas be-

In the worst ca-es,
came saturated 
the abundance of food aid available at 
harvest time depressed local market 


pnces 


The 1986 Mindelo conference on Sa-

helian cereals pohcies provided an 

opportumty for all the donors, multi-

literal ageniesandSahehan rgan" 


to draw lessons from thesezatlons 
The conference put for-experiences 

ward the notion of"successive lines of 
defense- in an eli'izt to define the role 

that food Pid should play 

'Ihe conference recommended in par-

ticular that food aid be considered 

only as a last resort, and used only 
and regionalafter local, national 
to be insufri-surpluses turned out 

The conferencecient or unavailable 
a general consensus!buggested that 

the pnnci-document be drafted on 
pies governing the food aid system, to 

define the proper conduct of food aid 

policies 

Upon adoption of the Mindelo recom
mendations by the CILSS Council of 

Ministers, the CILSS and the Clubdu 
Sahel instgated wide conmultation and 

discussions on the food aid issue, the 

Food Aid Charter for the Countries of 
the Sahel is the fr-ut of that initia
tive 

Discussions pointed out the following 

constraints and recommended ways 

to audress them 

- Constraint 
Food aid prograllng has been in

fleible at times
 
- Response 
Foodaidschedulngshouldnotbei"
 
flexiblo, but rather should be adjus

tedtomeetrequrements,anddehve
 

should be timed to coincide with nes 

needs 

- Constraint 
a risk that food aid may, i

Thereis 
certain cases, contibute to lower pn

for local commodities and create 

disincenti ves to local production
ces 

- Response a systematicFood aid should not be 
instrument, but should be tailored to 

Food aid should not competeneed 
with local food products to the point 

and bringingof depressin,g demand 
down prices for these products to levels 

production Thediscouraging local 
not to become peraim of food aid is 
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manent but to support economic Oie 
development and eventually the a'ii
hty to produce or import commcrcially all food needs, making future food 

aid unnecessary. the Food Aid CharterTher is a risk that food aid may fu -
ther induce changes in consumption 
patterns from traditional to impor
ted cereals 
-	 Response. 
Recent evidence indicates that chan
ges in consumption from traditional 
cereals to imported wheat and rice 
are in large measure caused by urba-
nization. convenience ofcereal prepa-
ration and price differentials None-
theless, food aid policies should expli-
citly avoid aggravating these trends, 
especially where food aid may be a 
key component 

-	 Constraint. 
cer-Donor-supplied food aid may in 

tam cases substitute for relance on 
surpluses from nearby areas or from 
w Response 
Whe e alongRes 
Where feasle and econormcally via-
ble, food aid policy should support ra-
ther than substitute for private trade 
between neighboring surplus and de-
ficit regions 

of teseithaszing 
In view of these constrants, it has 
become clear that food aid operations 
cannot fully rucceed unless coopera-

between donors and beneficary 

counbteiaen on and bnfociaryng 
t uon 

countries is based on .he following 
principles 

SSharing of information and close 

collaboration with a view towards eva-

luating the economic situation and 
needs, 

on 	 the types and* Consultation 

amounts of food aid needed, so that 

aid n ay be d istribute d in a timely 
way and in the needed quantities, 


so that

* Coorcdnationofdistnbution, 
optimum use can be made of logistic 
resources and commercial or coope-
r bNe networks, in cooperation with 
tTaders and NGOs 
* Joint discussions ofcereals balance 

sheets both to rely on better informa-

hon on the current year and to apply 

the experiences of one season to the 
following year 

The Food Aid Charter for the Coun-
tries of the Sahel is not a legally 

binding international code of rulej 
and procedures By approving the 
Charter, however, the parties do agree 
to make every effort to respect the 

principles of a shared philosophy on 

food aid, 

This document has been 
unanimously subscribed to 
bp CILSSmembernations 
d ntiesan Club emnr 

and Club di Sahel donor countries 

(Canada, European Economic 
Community, Federal Republic 

of Germany, Frarco, Netherlands, 
UnitedStates ofAmerica). 

It was formally epproved by 

the CILSS heads of state 
at their summit rieUrg 

InGuinea Blsau, 

Februiary'10, 90. 

.~.., 

The concerned parties 
lRecugnizngtheimportanceoffoode ad1 - netogn struggle im nt hn 

ad in the struggle against hunger and 

2 - Recognizing a pressing need for 
food aid to be treated as an active com
ponent of overall development aid ef-

forts aiming to create an ability to pro-
Vida adequato food rupplies, either 
through production or commercial 
imports; 

3 - Recognizing that both donors and 
beneficiaries have expressed the wish 
thatthefood aidsystembe improved by 
drawing on past experience and by 

applying the recommendations made 
in this respect; 

4 - Recognzig the need to adapt, to 

the extent possible, food aid to the qua-
litativeandquantitativrequiements 

of target populations in such a way as 
to avoid significant falls in the market 
prces offood products, as well as resul. 
tng marketing constraints, 

5-Recognizingthe importance ofsup
porting swift, flexible procedures, allo

a reliablowing at minimal expense 

supply of food aid by sea, land, or, as.
a 
le-st resort, ar, 

6-Recognizing the need to avoid pro
moting a greater dependence on im
ports through actions liable to foster 

term changes in consumption pat
terns away from locally produced ca
rals, 

7 - Recognizing that food surpluses as 
well as food deficits can have a de-tebli

effect upon prices, revenues and 
food availability, and the need to Inte
grate food aid into rogional trade poh
cies so that the market cen better ab
sorb local fluctuations in food aupply, 

8- Recognizing that there can be no 
real solution to the problems posed by 

food aid unless donors reach a consen
sue among themselves, in agreement 
with tne beneficiaries, to coordinate 
efforts and actions 

adhere o the 
following-
Theonpwaconcerned parties r to 

I. 	 Definition of 
the objectives of food aid 

The general objective of food aid is to 
help support food security by addres
sing, in a timely anci appropriate man
ner, problems arlaigfrom food shorta
gas or deficits, whether they are caused 
by structural deficiencies, or crisis si
tuations calling for emergency actions 

The !ong-term objective is to prevent 
crises and to correct structural def
ciencies by supporting overall develop
ment and taking actions aimed direc

tly at vulnerable groups. In this con

text, food aid plays a positive role, 



whether it is supplied as foodstuffs, or 
through the use of counterpart funds 
generated through local sales. 

II.Evaluation 
of the food situation 

11.1The concerned donor governments, 
multilateral aid organizations and 
governments of beneficiary countries, 
n collaboration wth all involved part-
ners - undertake to Looperate on the 
evaluation of the food situation in 
Schelian countries, to help base deci-
sions on reliable information and rea-
listic forecasts, particularly on deficits 
and surpluses Similarly, when the 
situation calls for emergency aid, the 
parties agree to share immediately in-
formation at their disposal to facilitate 
appropriate derisions and actions The 
parties undertake to continue in their 
efforts to ,mprove the quality of natio- 
nal and regional data 

It2. The concerned parties also under-
take to improve and harmonize their 
own appraisal critena, based upon 

- proper analysis of each country's 
food requirements and food availabili-
ty domestic production and consump-
tion, movements of stocks, all types of 
imports and exports, 

- indicators of the food situation, in-
volving nutritional status and the pur-
chasing powerofthepopulationgroups 
concerned, prices on the different mar-
kets, and availability of food productsin production and consumption areas, 

- food aid absorptive capacity of each 
country, and availability of additional 
financial and technical resouices nee-
ded to make effective use of food aid 

IlIIEvaluation of food aid 
requirements 

Beneficiary governments and bilateral 

or multilateral donors undertake to hold 

discussions at least once ayear in order
 
to evaluate food ne-ds on the basis of 

jointly derived food balnnce data, with
 
a view towards defining-


- the objectives of food aid in its diffe-

-ent forms, 

- types, quantitie., and qualities of 

aid to be supplied, 

- the areas and population groupscon-

cerned, 

- logistical constraints, 

-
 periods when delivery is desirable, 
and periods when delivery could be-
come inappropriate 

These components will determine the 
provisional supply schedule which food 
aid donors and national authorities will 
agree to implement This schedule can 
then be used as the incremental frame
work for all subsequent action to be 

taken by the different partners. 

In countre; where no coordination 
mechanism exists, act,,on shall be ta-
ken to fill this gap 

IV. Practical implementation 

of food aid activities 

IV.1 The donors undertake to hsrmo-
nize their decisions, and agree to coor
dinate their actions 

In order to ensure optimum satisfac
tion of requirements, and to make the 

best use of logistic resources, donors 

will wor, with each Sahehan country 

tojointly define 


-quantitative distrnbution of food aid
 
shipments,
 
- the choice of proaucts, 

- the origin of food aid (local purcha
ses, triangular operations, imports), 

-	 beneficiaries 
-
The donors will keep eaLh other infor-
med on 

- the expected time lag between the 
assessment of needs and the supply of 
aid, 
-	 means oflood aid distribution and 
utilization, 
- basic logistical organization 
IV 2. The concerned parties recognize 

the need to in tegrate food aid into agr-
cultural and rural development poli-
cies, tocoordinateit withother typesof 
aid, trade policies and macro-economic 
policies, and to integrate food add into 
long-term development plans AA is 
possible, multi-anual programs should 
remain sufficiently flexible to allow "or 
the provision of financial or technical 
assistance in lieu of foodstuffs, prov-
ded the food supply situation warrants 
it 

The donors therefore undertake 

- to indicate the quantities and types 
ofannual or multiannual aid they plan 
to allocate, so that beneficiary coun
trnes may take this into account when 
formulating their development policies, 

- to adjust their aid to avoid, to the 
extentpossible, harmfuleffectsonlocal 
production and marketing, i e, reduc-
tion of market share, lower producer 
prices, disruption of distribution chan
nels, or saturation ofstorage facilities, 

- to minimize actions directly promo
ting lasting changes in food consmp. 
tion patterns to the detriment of local 
production 

IV3 The donors and the beneficiary 
countries undertake. 

- not to distribute food aid freely except 
in the case ofemergency aid or to help 
vulnerabie groups, 

- to sell food aid without prejudice to 
domestic free market prices, 

-to use counterpart funds proceeds to 
support development activities, parti
cularly those aimed at food security 

IV 4. The donors and the beneficiary 
countries undertake 

- to promote cereal flows between sut 
plus and deficit countries through eco
nomically viable triangular operaeions 
and the stimul-.tion of regional cereals 
trade 

V. 	Food balance sheets 
and prospects 

V.1 The annual meetgofthe Network 
for the Prevention ofFood Crises in the 
Sahel, jointly organized by the CILSS 
and the Club du Sahel, will provide an 
opporturuty to make retrospective eva
luations of. 

-trendsinthenutritionalstatusofbe
neficiary populations, 

teipc fado h ainlae-theimpactofaidonthenationaleco
nomies of the beneficiary countries, in 
particular on trade and rui al develop
ment, 

-the contribution of donors and bene
fir'iaries to overall ;-,d security. 

V 2 The concerned parties undertake to 
examine possible improvements in this 
area, in particular 

o 
- monitorng of the food situation, 

- coorcbnation of evaluations, 

sibilities among donors and benefcia
ries, 

- the procurement of transport and 
other logistical means for the delivery 
of food aid, 

- More generally, the overall mecha
rusn promoting better coordination and 
closer cooperation among all parties. 

'\\ '\
 



Fxcerpted from interviews 
by Bonsface Vignon at Bissau 
in February 1990 and broadcost 
on 'Afrique Matin Magazine', 
Radio France InternationaL 

ON THE ADOPTION 
OF I EE CHARTER 

Is Excellency, Mr. Josd Britto, 
Minister of P1lax Cap* Verde: 

*The Charter represents agreat step 
forward by the international community 
Up to now, the problem of food aid was 
lookedat from an essentially humanita-
nan viewpoint Our partners have now 
formally recognized that food aid can be 
used as a tool to promote development 
Generally speaking, this is the first time 
at the sub regional level that the interna-
tional community has reached an 
agreement with its partners on aCha ter 
defining the ground rules 

Mr. Jean H Gullmette, 
Director of the Club du Sahel. 

The Charter isone of several measures 
,ntendedtoofferprducersandconsu-
mers long oermprotection After the major 

shortages brought about by the serious 
climatic problems of 1970-1980, it 
became almost too easy to request and 
receive food aid Many people simply fell 
into the habit of consuming incoming rood 
aid, which also simplified certain budgeta-
ryproblems This lowered the price, 
received by national producers, who 
therefore had no incentive to produce 
surpluses Inthe long term, such a 
situation could only impoverish the 
region 
'Itwas therefore necessary to conciliate 
short and long te,m interests the short 
term interest of the importer or consumer 
as opposed to the long-term interest of 
raisingprodur ion capacity in the different 
countries, to bieak Sahelian dependency 
on external supplies 

ON THE APPUCATION 
OF THE CHARTER 

Wx Joan-H Guilmette, 
Director of the Club du Sahel: 

'The first task is to continue to improve 
the isse -ientof food needs The work 

carned out by the CIL SS over the past 
few years fhas greatly improved the 
procedures used indata collecton The 
assessment drawn up at the end of the 
harvest now reflects reality rather thn 
pohcalor finaicial aspirations I 
'Secondly, the appication of the Charter 
should increase transparency, to ensure 
that donors pro de more informaton on 
their transactions than they didpre vou. 
sly, and guaranteethat flexibility in the 
management of food aid goes toward the 

needs of the Sahel rather than toward 
those of donor countnes " 
'We hope that the net resul t will be a food 
aid policy that is more closJy integrated 
with national agncultural development 
policies in the Sahel, more flexible, and 
better suited to the needs of the different 
countnes" 

ON THE CHARTER 
AND FOOD SECURITY 


Mr. Brah Mah-Amne, outgol.ng CILSS 
Executive Secretasr-

*The Sahel has the potential to product 
sufficiont quantities ofrice Itand wheat 
isunacceptable for our biggest cites tc 
consume imported rice and wheat while 
90% of our natural potential goes 
untapped" 
'The Charter isaunique framework, an 
example of intemational cooperabon in 
which members of the international 
community ha ve joined forces to speak in 
unison ° 
1hope that the Sahehans, with their 

customary determination, will also join 
forces to make the Food Aid Charter a 
reality Inthis way, we shall be able to 

and wheat year byyear through dhe 
cereals policies implemented by the 
vanous countries 

OumLr 
Mahamat Salley,ChadianMinister 

of Plan: 

His Excellency, Mr. 11bni 

"Wefeels th e main objective of the 
Cifarter is to reduce food dependency
This is the most important aspect of the 
document The process set inmotion 
should increase the production of local 
cereals to the detriment of surpluses sent 
bydonor countries to the Sahel until fairly 
recently 

ON THE CHARTER AND RiGIONAL 
ECONOMIC INTEGRATION 

i Excellecy, Mr Gore Lassou, 
Chadlan MiniAter of Agriculture 

SWhen surpluses are available inthe 
Sahel, we need to be able to sell them 2o 
countries that are nut members of b,e 
CILSS By the same to: on,ifsurpluses 
are availablein coastal countnes, then 
that is where we should go to seek our 
supplies The regional economic integra
bonadvocated inthe Food Aid Charter 
does not refer to amarket made up 

exclusively of CILSS countnes we must 
discouragecereal imports and promote 
the development of agnculture in all the 
countries of the Sahel Contacts must be 
developed between the CILSS and other 
economic organizauons in central and 
western Africa to trade available suiplu
ses
 

His Excelleny, Mr Moussa Traor,
 
Presidentof the Republlo of MaIl
 

'The Republic of Mah is already looking 
at the post-Charte, era We would like to 
move beyond the question of food 
secunty The Sahel is capable of produ
cing surpluses and of exporting some to 
other countries of our continent, or to 

reduce our structural dependency on rice other parts ot the world" 

I8
 

http:outgol.ng


REFERENCIAS
 

Ahmed, Raisuddin and Andrew Bernard (1989) "Rice Price Fluctuation and an Approach 
to Price Stabilization in Bangladesh" IFPRI Research Report 72 Washington, D C 

Alderman, Harold, David Sahn and Jehan Arulpragasam (1991). "Food Subsidies and 
Exchange Rate Distortions in Mozambique" Food Policy, vol 16, no 5, pp 395-404 

Bigmar,, David (1985) "Food Policies and Food Security under Instability- Modelling 
and Analysis" Lexington Books Massachusetts 

Clay, Edward J (1986) "Rural public works and Food-for-Work' A Survey" World 
Development 14 (10/11) 1237-1252 

Clay, Edward, and Charlotte Benson (1990) Acquisition ot commodities in developing 
countries for tood aid in the 1980s", Food Policy, 15 (1) 27-43 

Committee of Inquiry into the Marketing Act (1992) "Report of the Committee of 
Inquiry into the Marketing Act" (known as the Kassier Report) Stelle'bosch, South 
Africa. 

Dorosh, Paul, Carlo del Ninno and David E. Sahn (1993) "Food Aid and Poverty 
Alleviation in Mozambique The Potential for Self-Targetting with Yellow Maize". 
Cornell University Food and Nutrition Policy Program Washington, D C 

Eriksson, Gun (1993) "Peasant Response to Price Incentives in Tanzania A Theoretical 
and Empirical Investigation" The Scandinavian Institute of African Studies, Research 
Report No 91 Uppsala. 

Food and Argiculture Organisation (FAO) (1993) Agrostat 2.0 Computer Database 

Isenman, Paul and H W Singer (1977) "Food Aid Disincentive Effects and Their Policy 
Implications Economic Development and Cultural Change, Vol 25 No. 2, pp 205-237. 

Jayne, T S , Tobias Takavarasha and Johan VanZyl (1994) "Giain Policy Harionization 
Between Zimbabwe and South Africa" Forthcoming International Development Working 
Paper. Dept. of Agricultural Economics, Michigan State Univers~ty E Lansing 

Jayne, T.S and Lawrence Rubey (1993). "Maize Milling, Market Reform and Urban 
Food Security The Case of Zimbabwe" World Development, Vol 21, no 6. pp 975-88. 

Johnson, D G , 1975. Increased Stability ot Grain Supplies in Developing Countries: 
Optimal Carryovers and Insurance World Development, Vol 4, 1976 

Jones, Stephen (1989) "The Impact of food aid on food markets in Sub-Saharan Africa: 
A Review of the Literature" Food Studies Group Working Paper #1 Oxtord. 

119 



Kingsbury, David (1989) "AnAnalysis of Price and Non-Price Barriers to Agricultural 
Marketing aaid Trade in Southern Africa" Unpublished Ph D dissertation Dept of 
Agricultural Economics, Michigan State University E. Lansing 

Kyle, Steven (1991) "Economic Reform and Armed Conflict in Mozambique". World 
Development, Vol 19, No 6, pp 637-649 

Lotis Berger International and Austral Consultants (1991) "Relat6rio final Transig.o 
para uma economia de mercado Ajuda alimentar comercial e o milho amarelo dos 
Estados Unidos em Moqambique" Report prepared for USAID/Mozambique Maputo. 

Maize Board (South Africa) (1993). Price Announcement Bulletin # MV93/3 to all 
Purchasers of Maize June 28, Arcadia, Pretoria, South Africa. 

MEDIAFAX (1993) "CEE diz que Sim" May 19 193 Maputo 

Mellor, J W , and Raisuddin Ahmed, Eds (1988) "Agricultural Price Policy for 
Developing Countries" International Food Pohcy Research Institute, Johns Hopkins 
University Press. Baltimore 

MOA/MSU ResearLh Team (1993) "The Organization, Behavior, and Performance of 
the Informal Food Marketing System in Maputo" Working Paper No 10 National 
Directorate of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture Maputo 

MOA/MSU Research Team (1992a). "A Socio-Economic Survey Inthe Province of 
Nampula Agricultural Marketing in the Smallholder Sector" Working Paper No 4E 
National Directorate of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture Maputo 

MOA/MSU Research Team (1992b). "The Determinants of Income and Consumption in 
Rural Nampula Province Implications for Food Security and Agricultural Policy 
Reform". Working Paper No 6 National Directorate of Agricultural Economics, 
Ministry of Agriculture Maputo 

MOA/MSU Research Team "Boletim Mensal de Informagao do Mercado" Maputo 

National Maize Producers' Organisation (NAMPO) (1993) "Maize Production in the 
Nineteen Nineties" Pretoria, South Africa 

OECD, Club du Sahel, and CILSS (1993) "Evaluation of the Application of the Food 
Aid Charter to the Countries of the Sahel, 1991/92 Crop Year" Reports of the meeting 
of the Network for the Prevention of Food Crises in the Sahel Paris, November 19-20 

Pinckney, Thomas (1988) "Storage, Trade, and Price Policy Under Production 
Instability- Maize in Kenya" IFPRI Research Report 71 Washington, D C 

(1989) "The Demand for Public Storage of Wheat in Pakistan". IFPRI 

Research Report 77 Washington, D C 

120 



Riley, Barry (1992) "An Analysis of the Use of Counterpart Funds in Mozambique" 
IDS Bulletin, Vol 23, No. 2 (April 1992) Institute for Development Studies, Sussex 

Ruby, Larry (1992) "Yellow Maize, Food Security and Target Food Assistance.
 
Exploring Production, Processing, and Consumer Demaud Linkages". Paper prepaied for
 
the Economics and Markets Branch, Ministry of Lands, Agriculture and Water
 
Development Zimbabwe Mimeo
 

Ruttan, Vernon, ed (1993) "Why Food Aid?" Johns HopKins University Press. 
Baltimore 

Sahn, David, and Jaikishan Desai (1993) "Food Rationing in Mozambique An Analysis 
of the Emergence of Paikil Market" Miinca, Cor,-cll University Food and Nutrition 
Policy Program Washington, D C 

Sen, Amartya (1993) "The Entitlement Approach to Famine Relief Food or Cash?" Box 
Eight, pp 195-971, in Ruttan (1993) 

Shaw, John et al (1991) "Food Aid in Africa An Agenda for the 1990's". A joint study 
the by the World Bank and the World Food Programme. Washington, D C and Rome. 
August. 

Timmer, Peter, Walter Falcon and Scott Pearson (1983) "Food Policy Analysis" The 
Johns Hopkins University Press Baltimore and London 

Tschirley, David and Raul Varela (1993). "The Performance of Agricultural Markets in 
Mozambique A Very Brief Review" Presentation materials from oral presentation to the 
USAID/Maputo mission, April 1993 

USAID/Maputo (1990) "A Discussion of Commercial Food Aid". Internal mimeo. 

USAID/Maputo (unpublished) Retail price series from Mucoriama Market Database 

Von Braun, Joachim and Barbara Huddleston (1988) "Implications of Food Aid for 
Price Policy in Recipient Countries", in Mellor and Ahmed, Eds AgriculturalPrice 
Policyfor Developing Countries International Food Policy Research Institute, Johns 
Hopkins University Press Baltimore 

Von Braun, Joachim, Tesfaye Teklu, and Patrick Webb (1991) "Labor-intensive public 
works for food security Experience in Africa" IFPRI Working Papers on Food 
Sabsidies, No 6 Washington, D C 

Weber, Michael, David Tschirley and Raul Varela (1992) "Reflections on relationships 
between food aid and maize picing/marketing in Mozambique" Staff Paper No. 92-100. 
Michigan State University, Dept of Agricultural Economics, E Lansing, MI 

121 

\!
 



World Food Programme (WFP) (1993a). "Analysis of the Emergency Food Assistance 
Requirements for Mozambique in 1993-1994 " Document prepared for the Donors 
Conference for Assistance to Mozambique, held in Maputo, 8-9 June, 1993 Mimeo 

World Food Programme (WFP) (1993b) "International Food Aid Information System 
(INTERFAIS), Detailed Food and Deliveries Report" Database printout for maize, 
August 18, mimeo 

122
 



Relatorios Preliminares de PesquiSa da DEA 

A 
Informing The Process of Agricultural Market Reform in Mozambique. 

1. 
Progress Report, October 1990
 

A Pilot Agricultural Market Information and Analysis System in Mozambique:
 
2. 

Concepts and Methods 

Obseravag6es 
Inqu6rito ao Sector Familiar da Provincia de Nampula

3. 
Metodol6gicas, 9 de Novembro de 1991 

3E. A Socio-Economic Survey of the Smallholder Sector in The Province of Nampula: 

Research Methods (traduzido do Portugu6s), January 1992 

Comercializaq.o Agricola, 
Inqu~rito ao Sector Familiar da Provincia de Nampula 

4. 
30 de Janeiro de 1992 

Agricultural Marketing
 
4E. A Socio-Economic Survey in The Province ot Nainpula 


in the Smallholder Sector (tradulido do Portugu6s), January 1992 

0 Alg(dfo na Economia 
Inqu6rito ao Sector Familiar da Provincia de Namnpula

5. 

Camponesa, 9 de Novembro de 1991
 

Cotton in the
 
5E. A Socio-Econonic Survey in The Province of Nampula 


Smallholder Economy (traduzido do Portugu~s), January 1992 

The Determinants of lousehold Income and Consumption in Rural Nampula 
6. 

linphcations for Food Security and Agricultural Policy Reform, August 
Province 
1992 

nas Zonas Rurais da Provincia 
6P. 	 Determmnantes do Rendimento e Consuimo Familiar 

e as Reformas de Politica
 
de Nampula Implicag6es para a Seguranga Alimentar 


Agrtria (Traduzido do Ingl6s), 24 de Feveretro de 1993
 

Smnalilolder Land 
7. 	 A Socio-Economic Survey In The Province of Na,npula. 


Access and Utilization (Ea preparaoIo)
 

"Household Expenditure Behavior and Consumptio Growth 
8. 	 Dengo, Maria Nita, M.Sc Thesis, Dept of 

Linkages in Rural Namnpula Province, Mozambique", 
December 18 

Agricultural Economics, Michigan State University (Reiinpressao), 

1992
 
March 8 1993
Research Methods,

9. 	 The Maputo Market Study 
I de Junho de 

Observag6es Metod6logicas,
0 Estudo do Mercado de Maputo

9P. 

1993
 

' I; 



13 

10. 	 The Organization, Behavior, and Performance of the Informal Food Marketing 

System, May 28 1993 

11. 	 Food Price Behavior in the Maputo Informal Sectoi (Em prepara 5o) 

12. 	 The Pricing and Distribution of Yellow Maize Food Aid n Mozambique An 
Analysis of Alternatives, October 18 1993 

12P. 	 Politica de Preos e Distribuigo da Aluda Alimentar de Milho Amarelo em 
Moqambique Uma An.ilise de Alternativas (traduzido do Ingles), 25 de 
Novembro de 1993 

The Maputo Market Study Synthesis of Research Findings and Policy Implications 
(Em preparaio) 

14. 	 Liedholm, Carl and Donald Mead, "Small-scale Enterprises a Protile", in 
Economic Impact A Quarterly Review of World Economics, no 63 
(Reimpressro) 

14P. 	 Liedholm, Carl and Donald Mead, "Pequenas Empresas Urn Perfil", em 
Economic Impact A Quarterly Review of World Economics, no 63 
(Reimpress'o, traduzido do Ingl6s) 

15. 	 Mim-SIMA e Andlises Especificas' Um Ensaio Aplicado aos Mercados de 
Maputo, 15 de Juiho de 1993 


