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I. INTRODUCAO/JUSTIFICATIVO 

Durante muito tempo os invesigadores do Projecto de Seguranqa Alirnentar MA/MSU tem vindo 
a argumentar ser possfvel desenvolver-se um sistema de recolha de dados de mercado a nivel 
provincial sern excluir o sistema nacional. Isso porque os dois nfveis t6in validade, dependendo da 
utilidade e dos objectivos das anflises que se pretende desenvolver. 

Por um lado 6 incontestvel a importIncia das recolhas de informafio sobre preqos inter
provinciais ou mesmo inter-regionais (Notre, Centr, e Sul do pals). De facto, corn esse esquema
pode-se conhecer as variag6es do mercado nos diversos pontos do pais, identificar os principais 
constrangimentos c, fundamenitalmente, obter guiczes para ura melihor politica de reformas de 
mercado e afectaqdo de recursos aos intcervenientes do comrrcio e aos potenciais beneficidirios da 
ajuda alimentar. 

Por outro lado, dadas as deficitrias condiq6es s6cio-ccon6rnicas de muitos cidadaos 
mnogambicanos, 6 possivel que quer o consumidor, quer o comerciante ndo tcenharn sempre urn 
horizonte de operagio cornercial aWin da provincia. Isto devido ao fraco poder de compra (para o 
caso do consumidor) e do fraco poder de aquisi 5o e a falta de meios de transportes adequados
(p.ra o caso do conerciante) constituem os factores lirnitantes de opera5o em termos de espaqo 
geogrfico, fazendo-nos argurnentar que em muitos casos as informaCes intra-provinciais e inter
distritais sejam de capital importAncia. 

A rnctodologia de metas pr-estabe!ecidas de produqio ede comercializagfo esti jAiultrapassada.
As autoridades locais necessitarn de instrumentos cientificos que possam apoii-las nas decisacs 
pontuais. E nesse contexto que julgamos set Oitil conhecer-se o comportarnento do mercado nos 
diversos distritos, podendo-se desta forma aumentar a dinamunica comercial ao mesmo tempo que se 
vai conhecendo os constrangirnentos de cada distrito. Paralelamente a isso, o sisterna de recolha a 
nfvel provincial permite que cada provfncia inclua os produtos que julgue serern de major
expressdo, mas que por razes t6cnicas nrco poderam ser inclusos no sistema de recolha a nfvel 
nacional. 

E corn esta 6ltima orientaqfo que o projecto optou por usar dados de alguns dos principais 
mercados da cidade de Maputo e proceder corn analises mais aprofundadas sobre as variag6es dos 
preqos e as implicag5es nos rendirnentos econsurno de alguns intervenientes do mercado. 

A opgdo ora assurnida ndo pretcende ninimizar o papel que possa vir a ter ura eventual anilise de 
dados e publicag6es de boletins especificos de cada provfncia, analizando variaqaes inter-distritais 
e incluindo produtos de interesse especifico da provincia que por raz6es t6cnicas nio poderamn ser 
inclusos a nfvel do Sistema de lnfurmaio de Mercado Agricola (SIMA) nacional. 

Efectivamente, o desafio de implementar urn SIMA a nivel provincial 6dificil rnas ndo 
impossivel. Em termos de programaqdo nio exige grandes sacriffcios. Pordm requer sir urna 
maior participaqio das autoridades locais, particularmente das Direcq6es Provinciais de 
Agricultura e de Conmrcio fortemente coordenados pelo Govcrno local. 0 treinamento inicial dos 
inquiridores requer um esfor o extra mas susceptivel de ser realizado de una forma cabal. A 
disponibilidade de um computador nas provincias coln a capacidade de pelo menos 60 MB para 
comportar o programa para a produ.5o do boletim informativo, poder,4 ser urna das principais 
dificuldades a serern ultrapassadas pelas estruturas provinciais. 

Neste documento optamos por usar os dados de alguns mercados de Maputo e proceder corn una 

http:produ.5o
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anilise mais aprofundada que poderi vir a servir de modelo para futuras publicagaes. Existent 

razbes de ordern tdcnico/profissional que favoreceram este ponto de partida, esperando-se no 

entanto, que os resultados alcanqados corn esta publicago possain vir a servir de guido para a 

iniciaq;o do que convencionou-se charnar de Mini-SIMA nas outras provincias. 

Desde a introdugro do Prograrna de Reabilita~ao Econ61nica (PRE) em 1987, a Cidade de Maputo 

tern sido palco de proliferago de mercados informais, corn urn Lrescincnto e din.rnica 

impressionantes. 0 facto de ser o principal rccipiente da aluda alirne.tar aliado a urna forte 

mobilidade populacional fez de Maputo urn mozaico de moldura humana operando has actividades 

comerciais inforinais c usando estrat6gias diferentes para a sua sobrevivtncia. Essa diversidade de 

estrat6gias fortemente influenciadas pela origern dos produtos causarn grandes disparidades nos 

pregos dando lugar a ura grande inequidade nos niveis de lucros entre os diferentes agentes 

econ6micos. 

A luz dessa disparidade na rcdistribuiq~o de lucros, consequenteniente perturbando o poder de 

compra dos intervenicntes, criam-se falsas percep 6cs sobre o funcionamento do mercado. E corn 

o intuito de ajudar a entender o funcionamento da rede comercial, principalniente a informal e de 

produtos alirnentares, que o projecto, ao longo do7 ithirnos rnoses vetn fazendo recolha em seis 

dos principais mercados de Maputo nomeadamente Xiparnaninc, Mafalala, Vulcano, Componde, 

Mucoriama e Xiquelenel 

A titulo experimental convencionou-se apresentar a inforniaqao de pn',os e sua variagi-o usando a 

mesma estrutura do nosso jr conhecido Boletim Mensal do SIMA. Porhi algurnas inova.'wes nio 

que concerne As anilises foram inclusas. Tais inovatoes incluem: 1) Urea descriqdo detalhada dos 

mercados de Maputo (capftulo 11); 2) Urea andlise mais profunda em relacdo aos intervenientes do 

mnercado, no cue concerne Asua hierarquizaqio, bern coli a, .:;tratfgias de intervenqfo e 

participaq;o de lucros (capftulo 11I); c 3) Aos constunidores seri dado urn tratarnento mais 

aprofundado, particularrnente no que respeita Jis mudan~as mensais dc consumo devido ,s 

mudangas nos preqos e as respectivas implica 6es na dieta/nutri lo (capitulo VI). Os capitulos IV 

e V incluem, seguindo a nesma estrutura do SIMA, as informa c~es sobre pre os e os grificos de 

pregos semanais, respectivarnente. No capitulo VII 6 apresentada a conclusao e pesquisa adicional. 

0 MINI-SIMA 6 urn complernento que se destina a servir de niodelo de apoio aqueles que 

precisarn de informag6es de major detalhe a nivel de provincia. Come ando po- Maputo n o 

significa minimizar a import.^ncia das outras provincias. Pelo contniric, trata-se de ura 
a esseexperidncia piloto que visa encorajar as autoridades a acreditar que o sistema 6 funcional 

nfvel e possiN Jl de se desenvolver, necessitando apenas de urn despertar de interesse dessas 

autoridades. 

1 Para informaggo mais detalhada sobre sistema de comrcio informal de produtos 

alimentares bsicos, ver MA/MSU Working Papers n19 e 10. 
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U. DESCRIV;AO DOS MERCADOS 

0 fen6meno de uma polftica de econornia centralizada seguido da liberalizag:o dos prevos deu lugar 
A proliferagdo de mercados em Maputo sendo quase impossfvel neste momento inventariar o seu 
nimero e as suas fun6es. Por6m, na pesquisa em curso o Projecto de Seguranga Alimentar teve que 
seleccionar alguns mercados representativos baseando-se nas suas fung6es e estruturas. isto 6 tendo 
em conta a sua dimensgo em termos de diversificagio e volume de produtos bern como pelo espago 
geogrdfico que cobre, associado A fonte de abastcramento e perfil dos consumidores que os 
frequentam. Face a esses aspectos optou-se pela recolha de dados nos seguintes mercados: 

- Xipamanine'Bazuca 
- Vulcano 
- Componde 
- Mucoriama 
- Xiquelene 
- Mafalala 

A figura 1, da pfgina seguinte, ilustra a localizag:o destes mercados na cidade de Maputo e o quadro 
I ilustra a m6dia de niimere de vendedores dos diversos produtos nesses mercados. 

QUADRO 1: MIDIA DE NUMERO DE VENDEDORES RETALIIISTAS NOS MERCADOS 
MERCADO 

)XIPAMANINE MAFALALA XIQUELENEIAZUCA COMPONDE VULCANO MUCOR|AMA 

FMACF Is 13 15 5 25 9 

FHASF 7 6 25 5 

GMB/MozLMA 

12 

10 

8 

12 

20 

19 

14 

12 

7 

10 

ACUCAR 25 17 13 9 34 10 17 

ARROZ 29 26 14 8 28 15 20 

Fonte: SIMA/Merquick, Abril de 1993. 
(a): Ver abreviaturasno ponto4.1. (cspilulo IV) 

2.1. Mercado de Xipamanine e Bazuca - Sio dois mercados integrados que evoluiram da pr6pria 
dindrmica do comdrcio informal. Efectivamente, prior A liberalizag.o dos pregos existia no espago 
geogr~fico referente a esses dois mercados apenas o mercado de Xiparnanine. Ostentando estrutura 
de alvenaria, o Xipamanine 6 um mercado oficial, tendo ftncionado corn preos controlados e 
especializando-se principalmete na venda de hortfcolas provenientes das zonas verdes. Gradualnente, 
a din 'micacomercial fez coin que as hortfcolas comegassem a ceder algum espago Avenda de outros 
produtos nomeadamente produtos de primeira necessidade. Isso aconteceu num tal ritmo que o ndmero 
de vendedores comegou a exceder a capacidade de absorgfo do mercado. Como alternativa, as pessoas 
optaram por vender nas vizinhangas do Xipamanine, primeiro no chamado "Campo de Futebol" e 
posteriormente no Bazuca (antigo recinto da Rodovi,1ria de Mogambique Sul-ROMOS). 0 Xipamanine 
de hoje reactivou-se de novo e estA estruturalmente organizadc para a venda a retalho. Este mercado 
tende a estar organizado em sec6es por tipo de produto, isto 6, determinado produto, por exemplo 
a farinha de milho, 6 vendido numa zona especifica. Um outro aspecto importante que caracteriza este 
mercado, 6 o facto de cada produto ter o pre~o de venda Avista, n.o se verificando grandes variagaes 
nos pregos de uma vendedeira para outra referente a um mesmo produto. 
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Figura 1: Mapa Parcial da Cidade de Maputo, corn a localizaqio dos Principais Mercados 
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Quanto ao mercado Bazuca, di-se conta de que inicialmente servia quase que exclusivamente 
consumidores pobres dos bairros perif6ricos que compravamn em pequena quantidade mas corn muita
frequ6ncia. Pordm, corn o andar dos tempos, o mercado cresceu a ponto de se ter transformado no 
principal fornecedor dos outros mercados n~o s6 de Maputo, mas tanib'Am das provfncias de Gaza e 
Inhambane. 

Por conseguinte, as fung(es deses dois mercados si(o tdio distintas que se pode nitidamente
caracterizar o Bazuca corno sendo essencialmente umnmercado de interligagfo directa entre o com6rcio 
a grosso e a retalho. Efectivamente, ndo raras vezes ciegam camni6ces carregando toneladas de 
produtos, quer dom6sticos ou donativos e mesmo importados da Aifiica do Sul e Swazilihdia. Esses 
produtos, que podem ou nfo pertencer a urn inico dono, sao vendidos a diversos cornerciantes 
retalhistas que funcionarn dentro ou fora dos limites de Xiparnanine e Bazuca. 

O mermado de Xipainanine especializa-se nas vendas a rctalho, con urna clara tend~ncia para o 
aumento de comerciantes vendendo os sCus produtos cm latas. Este mercado parece ser bern 
organizado, prevalecendo urna certa disciplina, que pode ser constalada pela maneira como as bancas 
estAo estruturadas e o respectivo funcionamento. Por exemplo, cada vendedeira tende a colocar um1 
pau corn urn papel no produto indicando o preqo de venda. 

Entre o Bazuca e Xipamanine est6 proliferando urm outro mercado retalhista (Campo de Futebol)
frequentado norinalhente por novas pessoas ou por comnerciantes que foram forqados, por raz6es de
grande competitividade, a transitar do Bazuca. Este mercado esta assumirido o papel anteriormente 
do Bazuca que era de abastecer as populaboCs vivendo has periferias de Xipamanine, mas corn fraco 
poder de compra, portanto cumprindo a missi-lo de comcrcio de pobre para pobre. 

2.2. Mercado de Xiqiielene - De constru 5o artesanal, este mercado apareccu no ano de 1987 num
local de paragern dos transportes scrni-colectivos de passageiros, ia Prapa dos Combatentes, sendo 
por isso urn mercado corn bastinte movimento. Ani de ter o mercado retalhista, tanib6in tern o 
mercado grossista corn urm cerlo peso de importdncia visto que este muitas vezes abastece o mercado
Mucoriama que se situa muito pr6ximo. Tarnb6m abastece outros pequenos niercados que se 
encontram nas redondezas. A populagfo frequentadora deste mercado 6 a mais vulnerivel e 6 
constitufda praticamente por deslocados de guerra que se concentram junto ao mcsmo. Por 
conseguinte, monitorizar este mercado poderd fornecer importantes informag:es sobre o peso das
 
mudan:as de preqos 
no poder de compra dos elementos mais d6beis da sociedade. 

2.3. Mercado do Mucoriarna - L de construgfo de alvenaria, de pequenas dimens6es, apresentando 
as mesmas caracteristicas do mercado Xiquclene no que respeita ao movimento dos consumidores 
dada a proximidade dos dois mercados. Este mercado esti mais virado para a venda a retalho,
assurnindo certa importiincia na zona. No entanto, nio aprescnta, em geral, vestigios ao nfvel de
redistribuidor. Este niercado abastece pequenos bairros de deslocados que foram surgindo. Alis n~o 
seria descabido dizer-se que a emergencia deste mercado estAi directamente associada ao !urgirnento 
ou crescimento de popula(;6es deslocadas. Esse facto tern as suas irnplicag~es e pode fazei corn que 
esse mercado venha reduzir a sua iniportfincia no perfodo p6s-guerra, partindo do presuposto que a 
populagdo retornard "As suas zonas de origern. 

2.4. Mercado de Mafalala - A sua constnruibo 6 artesanal, tendo iniciado a sua actividade nos anos 
70 ou 71. Tern urn movirnento relativamente grande e vern servindo alguns bairros perif6ricos a nivel
retalhista, os quais silo abastcecidos a partir do mercado Bazuca. 0 mercado nio tern redistribuidores. 
0 rnesmo 6 tipicamente represenrativo do com6rcio de pobre para pobre, caracterizado pela existncia 
de urn grande nljnero de retalhistas comercializando pouco volume de produtos e ostentando maiores 
vari;t ces de medidas quando comparado corn os outros mercados. 
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2.5. Mercado Vulcano - Situando-se pr6xiino da linha fdrrea, na zona do Acroporto, 6 tainb~m um 
mercado retalhista ndo tendo redistribuidores. Esti vocacionado Avenda de horticolas nao obstante 
aparecer tamb6in urn significante ntimero de vendedeiras de produtos bdsicos (inilho, arroz e 6Ieo). 
Os vendedores c rn pouco poder de compra. Regista-se pouco afluxo de consumidores que muitas 
vezes preferem deslocar-se a outros mercados, como por exemplo o mercado do Xipamnanine. A sua 
construgdo ,5 artesanal. 

2.6. Mercado do Componde - E urn mercado de construao artesmaal, nlio muito grande. Segundo 
informa bes colhidas, foi construfdo nos ji distantes anos de 1967-68. t bastante concorrido, os 
consumidores sao na sua maioria residentes dos hairros Costa do Sol, Hulene, Laulane, Mahotas e 
Polana Caniqo. Aparecem algumas vezes redistribuidores neste mercado. No entanto, ao nivel 
retalhista, existe urn grande inoviniento no que se refere aos produtos de primcira necessidade, 
particularmnente de produtos da Ajuda Alirnentar. Este niercado situa-se nas proximidades do armaz~m 
do DPCCN. 
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III. CARACTERiSTICAS DOS AGENTES ECONOMICOS 

E-nos impossfvel descrever corn certo detalhe o perfil de todos ag, . tes econ6nicos em Maputo.
Por6m, por estrat6gia achamos por bern mencionar de unia fornia muito sucinta os circuitos para a 
obten;5o dos produtos bdsicos e concentrar no 1timno nfvel de conercializag.o que 6 de contacto 
vendedor/consumidor. Isso tern a sua razdo dceser, pois estarnas a tentar anali.:r a situa-ido s6cio
econ6mica dos consumidores mais pobres. Daf o inotivo de priorizarmos a situaqfio das vendedeiras 
em lata que, por um lado representamn o grupo farnecedor do consumidor pobre e por outro lado elas 
per si tarnb6rn pertencern a esse extracto, pois sdo vitimas de desemprego ou quando muito sub
emprego ganhando urn sal6rio real baixfssirno e inisuficiente para satisfazer o consumo bWisico de unia 
frmflia. 

A venda do arroz, aglicar, trigo, milho e as respectivas farinhas sdo as principais fontes de receitas 
para as vendedeiras do mercado. Ironicarnente existe o mito de que essas vendedeiras conseguern 
lucros fabulosos, oque Ihes permite ter unia vida folgada. PorIm, unia simples anilise dernonstra que
talndo 6 o facto. Para comeqar, esses conlerciantes adquirem o produm no seu iltirno nivel de 
transacgdo, isto 6, ap6s ter passado pelas rim1os de pelo menos dois e as vezes mais intervenientes 
(grossistas, cornerciantes de factur. e comerciantes de chio), tendo ;isvezes um certo lucro e em 
proporqfo superior ao obtido pelas vendedeiras de caneca. 0 circuito comercial para este grupo 6 
rodeado de incertezas ealtos riscos. Efectivamente os respectivos fornecimnentos sio feitos obedecendo 
essencialnente trs circuitos ou fontes: 

- Ajuda Alirnentar;
 
- Iniportagao directa da Africa do Sul e/ou Swazilfindia;
 
- Produgio local.
 

No primeiro caso, os produtos so distribuidos a urn niinero pr6-estipulado de consignatdrios, 
tratando-se de arniazenistas com urn certo peso econ6mico e que no passado tenhain sido conhecidos 
como fornecedores das popular;Ses em zonas geogrificas especificas. Estes, para obteret o produto 
tero que cumprir corn certos requisitos, de entre os quais licenciamento, disponibilidade do capital
inicial ou pelo rnenos parte disso, e ndo cstar em dividas corn a Banca Cas Finanlas. 

Os armazenistas, por outro lado ao obterem os produtos, em principio devcr-io fornecer aos 
comerciantes de determinadas zcnas geogrificas onde oficialmente operarn. Por6m, na pritica talno 
acontece, pois, as oportunidades de lucros sio maiores usando circuitos informais. Da a razio de se 
priorizar mais dois niveis dc transa ,io antes de se chegar a retalho. 0 primeiro, trata-se ieurn 
fen6nieno relativarnen e recente, que 6 a emerg6ncia de individuos que sendo detentores de 
informagOes sobre as chegadas (data e quantidade), distribuigao e preos, funcionam colno 
intermedidrios entre os arniazenistas e os comerciantcs do cho. 0 grupo, conhecido ji como 
cornerciane de factura, opera corn fraco investimento do capital, tirando vantagern essencialmente 
das informag6es e o born relacionamento corn os armazenistas que Ihes d~io facilidades no rnanejo de 
facturas (quotas) vendidas a cada cornerciante do chio. 0 circuito ora descrito aplica-se mais aos 
casos de ajuda alimentar comercial, mas nao lidgrandes variaq6es nesrno nos casos de irnportagbes 
directas. 

Os cornerciantes de chko representain grupos de muliheres que se juntam e sobre a al~ada de un lider 
tentarn ter acesso ao produto quer por intern6dio dos cornerciantes de factura c cm mnuitos casos 
directamente aos arniazenistas. 0 funcionamento sobre o "chap6u" de urn lhder facilita na discuss'o 
dos preos c no maneio das mercadorias (particularniente minimizagio do custo de transporte) nas 
deslocagbes ao Bazuca onde o produto 6 normalmente vendido a sacos (I a 4) aos retalhistas 
(comerciantes de lata). 
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A segunda fonte de fornecimento 6 garantida essencialmente por grupos de mulheres que se juntam 
e deslocam-se a Africa de Sul e/ou Swazilandia A procura de produtos que depois s'o trazidos ern 
cami6es alugados para Maputo e tamb6m vendidos no Bazuca aos rctalhistas. 0 a tcar, as farinhas 
de milho e trigo, e o arroz Sdo os principals prodtos trazidos e torna-se impressionante ouvir da boca 
desses comerciantes em como a IUngua no 6 barreira na comercializagio alum fronteira coin os paises 
vizinhos, pois toda a transagdlo 6 feita usando lingua 6tnica em vcz da lingua oficial de cada pafs. 

De qualquer maneira em ambos os casos v6-se que as fontes de fornecinento para os cornerciantes 
a retalho silo incertas passando por diferentes niveis de transacdo e rodeado de altos riscos em termos 
de instabilidade nos pregos, expondo assirn o grupo a ura certa vulnerabilidade nas suas actividades 
comerciais. 

De facto este grupo, ao contrfirio do que se pensa, 6 o menos previlegiado do sistema comercial, 
podendo-se citar os seguintes constrangimentos: 

a. 	 0 produto 6 extremamente caro a esse nivel porque passou por praticamente todos 
niveis de transacqilo; 

b. 	 0 grupo nio tern capital suficiente para aquisiqo de produto a tempo e hora. Compra 
pouca quantidade de cada vez e leva muito tempo para vender a quantidade 
comprada; 

C. 	 0 sistema comercial 6 trio rigido que niio permite que esse grupo fure e tenha acesso 
aos produtos ao nivel primiirio de comercializaifio. Mesmo nos casos em que tem 
acesso, confrontarn-se corn falta de capital inicial para comprar grandes quantidades; 

d. 	 A desinformaqibo sobre o sistema comercial 6 muito maior a esse nivel; 

e. 	 Os preqos teidem a estar estagnados oi levarn muito tempo a responder a escassez 
do produto a esse nivel devido ao perfil do consumidor (fraco podcr de comnpra); 

f. 	 Estes comerciantes thl rnenos possibilidade de maiipular as medidas como forma de 
contrabalaniar as varia 43es do preqo. 

A par de todos esses factores as vendedeiras de caneca slo as rnais acusadas pelo encarecimento dos 
produtos, apesar de em muitos casos funcionarem a urn nivel deficilrio ou corn um lucro bastante 
baixo. 

0 quadro 2 ilustra os rendimemos por saco obtidos corn a venda de farinha de milho amarelo, agucar 
e arroz. Na major parte das vezes o lucro, por saco de 50 Kg, oscila entre 2 425 Meticais na farinha 
de milho amarelo corn farelo (FMACF) a 5 000 no aqtcar amarelo. 
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QUADRO 2: RENDIMENTOS MiEDIOS POR SACO VENDIDO (er Meticais) 

PRODUTOS
ITEMS 

FMACF ARROZ ACUCAR 
CORRENTE AMARELO 

1. Pre~o/Saco 18 639 58 313 106 500 

2. Receita/Saco 23 100 62 280 112 000 

# de Latas 77 60 80 
Pre~o/Lata 300 1 038 1 400 

3. Lucro Bruto/Saco 4 461 3 967 5 500 

4. Despesa Total/Saco 2 036 569 500 

Transporte 536 569 500
 
Moagem 1 500
 

5. Lucro Lquido/Saco 2 425 2 778 5 000 

Fonte: Ficha de Controle de Custos e Rendimentos, Outubro/92 a Janeiro/1993. 

Paralelamente a isso nota-se que em m6dia urea mulher leva dois (FMACF e Arroz) a tr~s (A tcar)
dias para vender urn saco. Isso tern as suas implica 6es porque, primeiro existe a tend6ncia para a
especializagdo na venda, isto 6, geralnente urea vendedeira nfio vende farinha e agtcar ou arroz ao 
mesmo tempo. Isto deve-se ao facto de ter urn fraco poder de compra e de querer realizar o capital
empatado o mais ripido possivel. Segundo, a venda do produto 6, em alguns casos, a Oinica actividade
economica da vendeaeira, e por conseguinte, a principal fonte de rendimento da familia. Graham
(1991:35) reporta 57.89% dos agregados liderados por mulheres, como tendo estas como o 6nico 
adulto economicamente activo. Em contraste, apenas 24.91 % dos agregados chefiados por homens 
tinham urn unico adulto economicamente activo. 

Por conseguinte, partindo do pressuposto acima avangado pode-se afirmar que em urnam6dia 
vendedeira vende cerc, de 15 sacos mensalmente, assumindo que frequente o mercado numa base
diAria e ser interrupgro durante o mis. Se assim f6r tamb6m vodemos estimar o rendimento lIquido
mensal proveniente desta actividade econ6mica resulta em 36 375 meticais na FMACF, 41 670 
Meticais no Arroz e 50 000 Meticais no Agdcar. 



10 

IV. INFORMA(C)ES REFERENTES A PRE(OS E OFERTA 

Nesta secgdio abordaremos alguns aspectos relacionados coin os pregos e ofeitas de produtos nos 
mercados da cidade de Maputo sujeitos 1 recolha de dados, os quais iro espelhar a situagdo vivida 
no referido local durante o ms Janeiro de 1993. 

No quadro 6 pode-se ver que o Grio de Milho Branco Nacional 6 o produto que registou mniores 
aumentos no prego (41% no Xiquelene e 21% no Xiparnanine). Em contrapartida no quadro 7, os 
Amendoins Grande e Pequeno aparecern corno produtos que rnaiores decr6scimos sofreram, 34% no 
Xipamanine e 16% na Mafalala respectivamente. 

0 mercado Bazuca tern funcionado cono principal fornecedor de produtos a outros mercados. 
Derivado desta situagao, os preqos nos restantes mercados tendein a ser unl pouco mais altos em 
relagao aos praticados no xipamnanine/Bazuca, exactamemnte para reflectirern Os custos inerentes ao 
transporte e outros custos bern coo a nargern de lucro do pr6prio vendedor. 0 quadra 12-Pre os 
do Milho e Derivados e o quadro I3-Preqos de Outros Produtos, podern muito bern testemunhar esta 
situagdo. 

No final do ms de Janeiro, corn a chegada de ajuda alimentar cornercial, alguns vendedores dos 
mercados corncara-,n a dirigir-se pessoalnente aos armnaz6ns para adquirir produtos para a revenda. 
Este facto, provalvemente poderd vir a provocar urna queda nos pregos dos produtos ou pelo menos 
una pequena variaq5o no preqo. 

A ocorr~ncia bastante frequente do Grfo de Milho Arnarelo (GMA) e das Farinhas de Milho Arnarelo 
com/sen Farelo Nacional, eclipsou os fornecimentos ainda que irregulares do Gro de Milho Branco 
e seus derivados provenientes dos parses vizinhos (Swazilfindia, Africa do Sul e Zimbabwe). De facto, 
faz j{i algurn tempo que estes produtos desapareceram dos mercades. No caso do Gr de Milhoo 
Branco Nacional e da Farinha de Milho Branco Pilada, neste nes de Janeiro ainda registarn urn prego 
elevado, derivado do esforqo dispendido na sua confecq5o aliada L.preferncia dos consurnidores em 
relagio a este produto. 

A Farinha de Mandioca 6 urn produto que nd.o tem ocorrido na cidade de Maputo devido aos hbitos 
alirnemares da grande rnaioria da sua populapao residente. 

A nivel das lojas, no grupo do Milho c Derivados, apenas o Grio de Milho Amnarelo e a Farinha de 
Milho Arnarelo sern Farelo apareceran a venda. Enquanto, isto, no grupo de Outros Produtos, n o 
se registou a ocorrencia Farinha de Mandioca, Farinha de Trigo, Arroz Trinca e Extra, A96car 
branco e Arnendoin Grande e Pequeno. 

No geral, os preos nos diferentes mercados estudados da cidade de Maputo, n.o se registam grandes
variaq6es nos pre~os. As variaq5es de preqos entre os mercados de Maputo saio menos acentuadas 
quando conparadas corn situa6es interprovinciais (as quais podern ser segi: . atrav6s do Boletim 
Mensal do SIMA Nacional). 
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4.1. GUIAO "AS ABREVIATURAS DE PRODUTOS 

MILHO BRANCO E LERIVADOS 

GMB/MOZ GrIo de milho branco de produoo nacional 
GMB/DOADO Grlo de milho branco doado(vindo de exterior)
GMB/IMP Graio de inilho branco importado comercialmente (geralmente de Suazilfindia c/ou Zimbabwe) 
FMBSF/IMP Farinha de milho branco ser farelo importado (geralmente de Suazil.ndia c/ou Zimbabwe). 

Esta 6 importaqo j6 em forna de farinha 
FMBSF/NAC Farinha de milho branco sem farelo processado em Moamnbique. Este produto 6 produzido

principalmente nos pequenos moinhos industrials das cidades 
FMBSF/PILADO Farinha de milho branco .:cm farelo, pilado. 0 farelo 6 exiraido do grao usando o pilo e a 

mo, c depois levado a urna moagem artesanal
 
FMBCF Farinha de milho branco corn farelo. 0 grAo 6 levado directamnente a urn moinho artesanal
 

ap6s ter sido limpo.
 

MILHO AMARELO E DERIVADOS 

GMA Gr~o de milho amarelo. Este produto representa predominantemente donativos(ajuda
 
alimentar) do exterior
 

FMASF/IMP Farinha diemilho amnarelo sem farelo imirortado (geralmente de Suazihndia e/ou Zimbabwe).
 
Este produto 6 importado como farinha
 

FMASF/TIX 
 Urn tipo especial de farinha de milho amarelo ser farelo, produzido no CIM, geralmente para
produqdo de cervcja. Tern una textura mais grossa c uma cor mais brilhante do que a farinha 
normal 

FMASF/NAC Farinha de milho amarelo sere farelo processado em Moambique. E produzido principalmente 
nos moinhos industriais das cidades, usando do milho amarelo proveniente da ajuda alimentar 

FMASF/PILADO Farinha de miltho amarelo sere farclo, pilado. 0 processamento deste produto 6 semnelhante 
ao da FMBSF/PILADO. No entanto nao 6 muito comurn nos mercados 

FMACF Farinla de milho ariarclo con farelo. Tal cono a branca. o processamento do grao 6 feito 
directamnc:te nos moinhos artesanais podendo ser lavado ou no antes da moagem. Este 
produto costurna ser o alimento mais barato do toercado 

OUTROS PRODUTOS
 

FTRIG/NAC Farinha de trigo, proc ssado en Moqambique a partir do grao importado 
FTRIG/IMP Farinha de trigo importado como farinha 
FEIJ. NHEMBA Fcijio nhemba 
FEIJ. MANT. Feijio manteiga encarnado 
ARROZ CORRENTE Arroz de qualidade intcrmn6dia, pouco partido 
ACOCAR AMAR. A Ocar amarclo, geralnicnte importado 
A(:.CAR BRAN. Aificar branco, geralmente imporiado 
OLEO ALG/AVULSO Oleo produzdo rni Moamnbique do semente de algoddo, c vendido "avulso" (sem marca) 
OLEO IMP/AVULSO Oleo importado (gerahnente Oleo de soja) e vendido avulso 
AMEND. PEQ. Amendoimn pequeno de produqlo Moqambicana produzido principalmente no sul do pals 
AMEND.GRANDE Amendoini grande de produqfo Moqambicana, produzido principalmente em Nampula, e zona 

nore em geral 
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4.2. INFORMAgAO COMPLETA DE PREqOS EM MERCADOS
 

QUADRO 3: 
PREqOS DE 	MILHO E DERIVADOS, EM MERCADOS, JANEIRO/1993
 

PRODUTOS

MERCADO 

GKB/HOZ J FMBSF/PIL GMA FMASF/NAC FMACF 
XIPAMANINE 1865 2326 523 694 528
KAFALALA 
 2196 537 699 
 494
VULCANO 
 537 702 533
COMPONDE 1681 
 537 706 
 528
HUCORIAMA 1860 
 21'96 511 
 699 523
XIQUELENE 1900 2196 
 523 697 
 530
 

" "
NOTA: 1)Os mercados que que reportaram, o . Indica que nAo existia o no mercado.
prciduto

2)Os preos slo 	dados em MT/Kg.
 

QUADRO 4: 
MUDANqA ABSOLUTA DOS PRE;OS DE MILHO E DERIVADOS EM
 
MERCADOS, DEZEMBRO/1992-JANEIRO/1993
 

________________ PRODUTOS __________ 
MERCADO 

GHB/MOZ FMBSF/PIL GMA FMASF/RAC FMACF 

XIPAMANINE 
 319 
 -15 .5 
 5
MAFALALA 97 -1 5 	 -34VULCANO 
 -3 
 7
COMPONDE 	 26 1 5HUCORIAMA 	 131 
 129 9 
 *3
XIQUELENE 	 555 
 .7 
 4
 
MUDAN A MtDIA 258 75 -3 .1 .3
 

NOTA: 1) Os mercados que reportaram. o "."Indica que nlo exlstla o produto no mercado num dos meses
de refer~ncla. 

2)As mudanqas slo dados em MT/Kg. 

QUADRO 5: 
PREqOS DE 	OUTROS PRODUTOS EM MERCADOS, JANEIRO/1993
 

PRODUTOS
MERCADO 
FTRIG 
/NAC 

FTRIG 
lIMP 

FEIJAD FEIJAO 
NHEMBA/MANT 

ARROZ 
CORRENTE 

AWUCAT 
AMARELO 

OLEO IMP 
/AVULSO 

AMENDOIM 
PEQUENO 

AMENDOIM 
GRANDE 

XIPAMANINE 
HAFALALA 
VULCANO 
COMPONDE 
MUCORIAMA 
XIQUELENE 

1391 1460 
1474 
1468 
1465 
1465 
1464 

1564 
1608 
1509 
1574 
1612 
1647 

1374 
1362 
1341 
1368 
1435 
1346 

1409 
1477 
1389 
1528 
1438 
1423 

2026 
2014 
1898 
2031 
1974 
1994 

3800 
3800 
3733 
3727 
4100 
3767 

3665 
3157 
3724 
3725 
3701 
3676 

2351 
2363 

3386 

3648 

NOTA: 1)Os mercados que reportaram, o "."indica que ndo existia o produto no mercado.2)Os preos sao dados emHT/Kg. con excepqio dos prc~os dos 6leos que slo em Mt/Litro. 

QUADRO 6: 	MUDANqA ABSOLUTA DOS PREqOS DE OUTROS PRODUTOS EM MERCADOS,
 
DEZEMBRO/1992-JANEIRO/1993
 

PRODUlTOS
MERCADO 

FIRIG FTRIG FEIJAO FEIJAO ARROZ 
 ACUCAR OLEO IMP AMENDOIM AMENDOIN/NAC lIMP 	 NF4EHBA /MANT CORRENTE AMARELO /AVULSO PEQUENO GRANDE 

XIPAXAINNE -23 
 -17 -56 .7 -140 300 50 -1233MAFALALA .40 31 
 -134 11 319 -256VULCANO -21 -46 -54 -71 	
-586 

.210 233 89

COMPONDE .24 
 -3 5 29 -44 160 64
MUCORIAMA -19 .15 -5 -85 -17 211 -92XIQUELENE -24 
 92 -30 -14 65 17 99
 

MUDANCA MEDIA -25 
 7 -46 -23 -4 111 .63 -1233 

NOTA: 1) Os mercados que reportaram, o -. Indica que nbo existia o produto no mercado num dos meses 
de referncia. 

2)As mudangas sgo dados em MT/Kg. com excepbo dos preous dos 6leos que s3o em Mt/Litro. 
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QUADRO 7: MAIORES AUMENTOS DE PRE(;OS AOS CONSUMIDORES EM MERCADOS
 

0 GRAO DE MILHO BRANCO NACIONAL subiu 41% (de 1345 a 1900) no Xiquelene
 

O GRAO DE MILHO BRANCO NACIONAL subiu 21% (de 1546 a 1865 )no Xipainanine
 

A(CUCAR AMARELO subiu 19% (de 1695 a 2014) na Mafalala
 

OLEO AVULSO IMPORTADO subiu 9% (de 3500 a 3800) na Xipamanine
 

o GRAO DE MILHO BRANCO NACIONAL subiu 8% (de 1729 a !860_)no Mucoriama
 

6LEO AVULSO IMPORTADO subiu 7% (de 3500 a 3733) na Vulcano
 

A FARINHA MILHO BRANCO S/F PILADO subiu 6% (de 2067 a 2196) no Mucoriama
 

o FEIJAO NHEMBA subiu 6% (de 1555 a 1647) no Xiquelene 

o OLEO IMPORTADO AVULSO subiu 5% (de 3889 a 4100_ no Mucoriama 

A. FARINHA MILHO BRANCO S/F PILADO subiu 5% (de 2099 a 2196) na Mafalala 

o OLEO IMPORTADO AVULSO subiu 4% (de 3567 a 3727) no Componde 

o ACOCAR AMARELO subiu 3% (de 1928 a 1994) no Xiquelene 

OBSERVA OES: Todos os preqos em Meticais/Kg, exccpto os Oleos que esto em Meticais/Litro. 

QUADRO 8: MAIORES DECRgSCIMOS DE PREqOS AOS CONSUMIDORES EM MERCADOS
 

O AMENDOIM GRANDE baixou 34% (de 3583 a 2351) no Xipamanine 

o AMENDOIM PEQUENO baixou 16% (de 3744 a 3157) na Mafalala
 

O ACUCAR AMARELO baixou 10% (de 2108 a 1898) no Vulcano
 

o FEIJAO MANTEIGA NACIONAL baixou 9% (de 1496 a 1362) na Mafalala
 

A FMACF baixou 6% (de 528 a 494) na Mafalala
 

o ACUCAR AMARELO baixou 6% (de 2165 a 2026) no Xipamaninc 

o OLEO IMPORTADO AVULSO baixou 6% (de 4056 a 3800) na Mafalala 

o ARROZ CORRENTE baixou 6% (de 1523 a 1438) no Mucoriama 

o ARROZ CORRENTE baixou 5% (de 1461 a 1389) no Vulcano 

o FEUAO MANTEIGA NACIONAL baixou 4% (de 1430 a 1379) no Xipamanine
 

O FEIAO MANTEIGA NACIONAL baixou 4% (de 1395 a 1341) no Vulcano
 

O FEIJAO NHEMBA baixou 3% (de 1555 a 1509) no Vulcano
 

OBSERVA4OES: Todos os pregos em Meticais/Kg, excepto oos Oleos que estdo em Meticais/Litro. 
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QUADR3 9: PREqOS EXTREMOS AOS CONSUMIDORES EM MERCADOS
 

PRODUTOS PRE(OS MAIS ALTOS PREqOS MAIS BAIXOS 

GMB Xipamanine(1865), Xiquclene (1900) Componde (1681) 

FMBSF/PIL Xipamanine (2325) Vulcano (1292) 

GMA Componde (537) e Xiquelene (529) Mucoriam,, (511) 

FMASF/NAC Componde (706) e Vucano (702) Xipamanine (694) 

FMACF Vulcano (533) c Xiquelene (530) Mafalala (494) 

FT1'RIG/IMP Mafalala (1474) e Vulcano (1468) Xipamanine (1460) 

FEIJ.NHEMBA Xiquelene (1647) Volcano (1509) 

FEIJ.MANT/NAC Mucoriana (1435) Vulcano (1341) 

ARROZ CORR. Componde (1528) Vulcano (1389) 

AfUCAR AMAR. Componde (2031) Vulcano (1898) 

6t.EO AVUL/NAC Mucoriama (4100) Componde (3727) 

AMENDOIM PEQ. Componde (3725) Mafalala (3157) 

AMENDOIM GRANDE Xiquelene (3648) Xipamanine (2351) 

OBSERVACOES: Todos os preqos em Meticais/Kg, excepto os Oleos que est~o em Meticais/Litro. 

3.3. RESUMO DA OFERTA AOS CONSUMIDORES EM MERCADOS
 

QUADRO 10: PRODUTOS QUE DESAPARECERAM DO MERCADO
 

Os produtos que deixararn de existir na maioria das semanas do nues de Janeiro de 1993 nos mercados indicados. 
No entanto, estes produtos existiam ncsses mesmos mercados na maioria das semanas do mis de Dezembro de 1992. 

A Farinha de Milho Branco ser Farelo desapareceu do Mercado do Componde. 

0 Agtcar Branco dcsapareceu do Mercado do Xipamanine. 

QUADRO 11: PRODUTOS QUE APARECERAM NO MERCADO
 

Os produtos que coleparam a existir na maioria das semanas do mns de Janeiro nos mercados indicados. No entanto, 
estes produtos nflo existiam nesses mesmos mercados na maioria das semanas do mnis de Dezembro de 1992. 

Farinha de Milho Branco Sem Farelo Pilado no Vulcano e Xiquelene 

Farinha de Milho Amarelo Sem Farelo NaciOnal no Componde e Xiqu.-lene 

Farinha de Trigo Nacional no Xipamanine 

Aniendoin Grande na Mafalala, Componde e Xiquelene 
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QUADRO 12. PRODUTOS QUE CONTINUARAM A NAO EXISTIR NO MERCADO
 
Os produtos que n~o se encontravan nos niercados indicados durantc a maioria das semanas de Dezembro de 1992,
 

e nantiveram a mesma situaqdo durante Janeiro de 1993.
 

GMB na Mafalala e Vulcano
 

GMB/DOADO em todos rnerc:'dos
 

GMB/IMPORTADO em todos mercados
 

FMJ3SF/IMP .im lodos mercados
 

FNIBSF/NACIONAL em todos mercados
 

FMBCF em todos inercados
 

FMASF/IMPORT em todos mercados
 

FMASF/TIXOTA em todos mercados
 

FMASF/PILADO em todos mercados
 

FARINHA DE MANDIOCA em tordos mercados
 

FTRIGO/NAC em todos mercados excepio do Xipamanine
 

ARROZ TRINCA em todos mercados
 

ARROZ EXTRA em todos mercados 

AI 1CAR BRANCO cm todos mercados excepto no Xipamanine 

OLEO AVUL/NAC em todos mercados 

AMENDOIM GRANDE no Vulcano c Mucoriaima 
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4.3. INFORMA(.AO COMPLETA DE OFERTA A NIVEL DE MERCADO
 

QUADRO 13: OFERTA DE MILHO E DERIVADOS EM MERCADOS, JANEIRO/1993
 

NIVEL E PRODUTOS sem
 
HERCADO 
 Inform
 

aqAo
 

GHB/HO GMB/DOGMB/IM FMBSF/ FMBSF/FMBSF/FHBCF GMA FHASF/ FHASF/FMASF/FMASF/FHACF 
Z ADO P SUAZ NAC PIL SUAZ TIX NAC PIL 

MERCADO 

XIPAMANINE 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 2 
MAFALALA 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 
VULCAO 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 
COPONDE 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2
HUCORIAMA 3 4 
 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 
XIQUELENE 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2
 

NOTA: 1=Iexto: 2-regular: 3-pouco: 4-nao existe.
 

QUADRO 14: OFERTA DE OUTROS PRODUTOS EM MERCADOS, JANEIRO/1993
 

NIVEL E PROOUTOZ se
 
MERCADO 
 infom
 

FIIANDFWRIG/ FTRIGf FE!.). FE!.).ARROZARROZARROZACUCAR OLEO OLEO AMEN.ACUCAR AMEND. 
NAC IMP NHEMBA MANT. TRINCA CORR EXTRA AKAR BRANCOALG/AV IHP/AV PEO. GRANDE 

MERCADOENC. 
 ___ __ - __UL UL -

XIPMANINE 4 3 2 2 3 4 2 4 2 4 4 2 3 3 
UAFALALA 4 4 2 2 3 4 2 4 2 4 
 4 2 3 3
 
VULCANO 4 4 2 2 3 4 2 4 2 4 
 4 2 3 4

COMPONDE 4 2 3 2 2 4 3
4 2 4 4 4 2 3
 
UELORIAA 4 4 2 2 31 4 2 4 2 4 4 2 3 4
 

4 4 - 2 .4 2 4 2 4 4 - 2 .3 4
 

NOTA: Imito: 2-regular: 3-pouco: 4-n c existe. 

http:INFORMA(.AO
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4.4. INFORMAgAO COMPLETA DE PREqOS A NIVEL DE LOJAS
 

QUADRO 15: 
PREqOS DE MILHO E DERIVADOS EM LOJAS, JANEIRO/1993
 

NIVEL E PRODUTOS seM

MERCADO 
 inform
 

aqgo
 
GNB/HOIGlB/DO GMB/IH FMBSF/FMBSF/rHBCF GRA FNASF/F SF/ FMASF/FNACF 
Z ADO P SUAZ NAC SUAZTIX NAC 

LOJA I 
XIPAMANINE 999NAFALALA 500 726VULCANO 
 700COPONDE 725
MUCORIMA j . 725 ,XIQUELENE - ____999
 

NOTA:1)Os mercados que n~o reportaram informaq2o lndtcam-se corn"999" na coluna "sem informaggo".
Nos mercados que reportaram. o "."indtca que nio existia o produto no mercado.
 
2)Os preqos sgo dados emMt/Kg.
 

QUADRO 16: 
PREqOS DE OUTROS PRODUTOS EM LOJAS, JANEIRO/1993
 

NIVEL E 
 - PROOUIOSMERCADO s-m
 
inform
 

FG/FTRIG/ FEW. fKROZ ARR02 ACUCARACUCARFEIJ. APR02 OLEOOLEOAMEND.MEN.IMP NHEHBA TRIUCA EXTRAARARBRANCO IMP/AVMAT. CORR ALG/AV PEQ.GRAlD)E
ENC. UL UL 

LOJA 

XIPMANINE 
 999MAFALALA 
 1850 1433 1507 2193 4367VULCANO 1814 2050 1590 2070 4450
COMPONDE 1813 1925 1520 2080 4300
MUCORIAMA, 1683 1525 !483I 20 41XIQUELENE 999
 

NOTA:1) Osmercados que nao reportaram Informaq1o Irxlcam.se com "999" na coluna "ser informaqgo". Nos mercados que" 
reportaram. o ". indica que nao exlstla o produto no mercado.
 
2)Os preqos s o dados em NT/Kg.
 

http:Irxlcam.se


18
 

4.5. INFORMAgAO COMPLETA DE PREqOS A NfVEL ARMAZENISTA
 

QUADRO 17: 
PREqOS DE MILHO E DERIVADOSA A NIVEL ARMAZENISTA, JANEIRO/1993
 

NIVEL E 
 PRODUTOS 
 sere
MERCADO 
 inform 
aao 

GlIB/lI GI.B/DOf t1B/IM FMBSF/ Fi'ASF/ FMACFFH8SF/ FMBCFGMA FMASF/fFKASF/
Z ADO P SUAZ MAC SUAZ 11K NAC 

ARMAZENISTA
 

XIPAMANINE 
 999
HAFALAIA. 
 999
VULCAN0 
 999
MUCORIA A 
 376
 
. D ... 11 
 368
 
XIQUELENE 987 _  ___ -  6 ___ 

QUADRO 18: 
PREqOS DE OUTROS PRODUTOS A NIVEL ARMIAZENISTA, JANEIRO/1993
 

NIVEL I PRODUTCS 
 senMERCADO inform 

ISFIRIG/ FEIJ. ARROZ ARROZ ACUCAR ACUC.R AMEND. MEN.FEIJ. AROZ OLEOOLEO 
NAC 1H HEKEA CORR IAWAII' WAIT.TRINCA EXTRA BRANCOALG/AV IMP/AV PEG.GRANDE 

- - - -ENC. - UL -UL 

APHAZENISTA
 

XPA)AN. .999 

VULCANOCOMPOND E .I ! ' I 12 0 8 / . . 9L . 
UCORIA.. 1200i , 9991i "
 XIQUELENE ' 
 . .1191 ..
 

NOTA: 1) Os mercados que n~o reportaram Informa o indicam.se com "999" na coluna "sem Informa Ao". Nos mercados que

reportaram. o "."indica que nio existia o produto no mercado.
 

2)Os preqos sdo dados em MT/Kg.
 

http:indicam.se
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V. GRAFICOS DE PRE(OS SEMANAIS NOS UJLTIMOS DOIS MESES
 

Farinha de Milho Ararelo c)rn Farelo
 
Dezembro 92 Janewio 93
 

MAP UTO
 

600 MTIKG 

9 0 0 . ..... .... ... .... .... .... .... ...................... I..................................... I...........................
I............. ..........
 

..........
...................................................
I0 0 .................... .................................................................
 

DEZ 5 DEZ I JAN 2 JAN 16 JAN ]O
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- XIPAMANINE -4- MAFAI ALA -'- -UCOPIAMA -4-- XIOUEL ENE 

GRAFICO I 

Grao de Milho Nacional
 
Dezembro 92 -Jane~ro 93
 

Maputo
 

2500 MTIKG 

1 5 00 -.. ...'..-.-
*-


..
....


..
...
...


...........
......................................
1 0 0 0 ....................... .......................................
............... 


..
...............
. ..... 


5 0 0} . ................................... ......... .
............ ........................
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0 

DEZ 5 
I 

DEZ 19 JAN 2 
SEMANAS 

JAt4 1 JAN 30 

XPAMANINE --- MUCOIAMA -- XICUEL ENE 

Gidlco 2 
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Farinha de Tr Ionporlado
 
Dezembro 92 Janeiro 93
 

MAPu 10
 

MT/ KG 

100014 ........ . ... ........ . .... ....
1200000 ...." ....: . - : . . ..........
1200 .. ... 

......................................
120o ....... ...............................
...... 
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.... ..... ... .. 

2500 ... 


00....... ... ............ 

....................................................................
 

0 
7i-1 D Z I,, .JAUl 1 ,JAN If-, JAN 30 

SFMANAS 

XMPAMANINE -4- IAFALALA 

MUCOPIAMA --- XIQUEL ENE 

Giahco 3 

'o 

Grao de Milho Arnarelo 
Dezembro 92 -Janeiro 93 

Maputo 

MT/<G

600 

4a4 '. 1..1- 1................4...........
.1 

......... .....................
. . .... . ........ .... ........... 
'40 0 . ... . . . .. . ............ .... ....................
 

........
.. .. ................... . .. .
2 0 0 -.. ............ ........................ ........ ......44......... . ......
 

10 0 ..... ... ......... ..........................................
.. ...... ... .................................4..4.... ...
 
0 I 
 I I.L-DEZ 5 DEZ 1, JAN 2 JAN 16 JAN 30 

SEMANAS 

X AMA144EXIP -4- ,A i A ALA & MUCOMA --- X;aUEL ENE 

Grahco 3 
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Arroz Correntle 
Dezembro 92 -,Janeiro 3
 

Mapu to
 

MT IKG16GO 

1000.................... .. ............... .................................. ...
.. ....... ... .. ......
I........ ............... 


6 00 -.... - .. ..................... ... ....................................
. .... ... . ... .. ........ ..
...... .... .... .... 


2 0 0 .............. .....................I..... ..................... .
... ......... .... ....... . ........................... 

200 

DEZ 5 DEZ t9 JAN 2 JAN 16 JAN 30 
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Gralico 5 

Amendom Pequeno 
Dezembro 92 - Janeiro 9 

Maputo 

MTI KG 
5000 

4000 

2000 

1000 

I0I I I 

DEZ 5 DFZ 19 JAN 2 JAN 16 JAN 30 
SEMANAS 

- XIPAMANINE - MAFALALPA 
-4- MUCOPIAMA - XIQUFLENE 

Giahco 6 
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VI. MUDANCAS DE PRE(OS E IMPLICACOES NO CONSUMO 

Ap6s termos apresentado a descri io dos mercados, urea andlise sobre as caracteri.ticas dos agentes 
econ6micos, t a informaao score os preqos, passamos a apresentar unia anflise sobre o impacto de 
variaq6es de prego no consamo e nivel nutricional das familias na Cidade de Maputo. Assurnimos 
as caracteristicas dos agentes economicos descritas !,,eccio anterior, e temos sempre em vista a 
tiltima fase da transacqio e itre vendedor retalhista e , nsumidor final. 

6.1. CONSIDERA, OES ,'tjTrDOLGICAS 

6.1.1. DETERMINA4C,,O DO NiVEL DE CONSUMO E CALORIAS 

O nfvel de consumo de urn produto especifico rit "amilia 6 deterninado por 

1) Nivel de rendin1ento nominal da familia;
 
2) Preo a retalho do produto;
 
3) Proporqio de rendimento alocado ao consumo desse produto (Budget Shares).
 

o nfvel de consumo de calorias, por sua vez, 6 determinado por 

1) 0 nfvel de consumo do produto;
 
2) A contribui 5o em termos de calorias por Kg do produto.
 

Para simplificaqio, optou-se por agregar alguns dos produtos e assumir m6dias ponderadas2, tanto 
para a determinaqio dos preqos como para a contribuiqao calorifica dos produtos. 

6.1.2. ALGUMAS IIIP6TESES DE PARTIDA 

Conv6m, antes de passar a apresemtapio dos resultados deste capitulo, rover as principais hip6teses 
assumidas. 

a. Tananho e Coniposi .iio da Familia Tipica 

A hip6tese sobre ,)ramanho e composigfo da familia, tomou como base estudos 
recentes realizados na Cidade de Maputo. 0 Peri-UrbanBaselineResearch, reportou 
7.13 membros para familias chefiadas por mulheres e 8.9 mcmbros para as chefiadas
 
por homens (Graham et al., 1991:37). Num inqufrito aos vendedores de produtos
 
alimentares na zona peri-urbana de Maputo, Little encontrou 6.7 membros no quartil4
 

de menor rendimento e 8 membros no de naior nivei de rendimento (Little et J.,
 
1992:8).
 
Assume-se para o presente estudo, que a famiflia tipica 6 constituida por 7 pessoas.
 

l)est,
2 A m6dia pon'lerada 6 usada para considerar o diferenciado de diferentes produtos 

chamados Neste 

os Budget Shares (propor io do rendimento alocado ao produto).
 
dentro do cabaz. Os pesos silo ponderadores. caso os ponderadores sio 

Ver Pcri-Urban Baseline Research, Graham et al. 1991:37; e Petty Trade and Household 
Strategies: A Case Study of Food and Vegetable Traders in the Peri-Urban Areas of 
Maputo, Little et al.,1I92:8) 

0 termo quartil refere-se a 1/4 de ura amostra .stratificada em quatro grupos de igual 
nimero de pesseas. Quando a a-nostra d dividia em 5 grupos, como no estudo da 
DSA/CFNPP, cada um 6 des.,aado por quintil. Tais grupos sio ordenados tendo-se em 
conta ura varivel. No estudo da DSA/CFNPP escolheu-se o vivel de despesas per capita 
das familias. 
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b. Padrdo de Rendimentos 

Para a derivago do padr~o de rendim!nto, assume-se que em cada agregado familiar 
existe mais do que una pessoa auferindo rendimento (Graham 1991:35). 0 
rendimento mensal mndio ponderado, apurado a partir dos renldimentos mdios de 
familias separadas por sexo do chefe do agregado (ponderadas pela proporgio de cada 
urn dos grupos no total) era de 114 230 Meticais. 

Assumindo-se a taxa de crescimento do salrio minimo, como proxy', chega-se a um 
rendimento actual de 154 211 Meticais por Fainilia. 

C. AlocaqAo de Rendirnento 

Assume-se que a familia tfpica aloca o seu rendimento ao consumo corrente de 
produtos alimentares e nio alimentares. Do conjunto de produtos alimentares foram 
seleccionados para o cabaz tipico de compra, os gr.os e farinhas de milho, branco 
e amarelo, arroz corrente, feijfo, amendoim, 6leo, aqucar, e outros produtos 
alimentares, como as raizes e tub6rculos mais comuns, carme, peixe, c vegetais e 
frutas. 

A percentagem de aloca 5o de renda a cada produto ou agregados de produtos6 

(Budget Shares) 6 extraida dos resultados preliminarcs do inqutito do FSD/CFNPP -
Tabela 10 - Budget Shares by Per Capita Expenditure Quintiles, 1991/1992 (Sahan 
et al.). Tomnamos para amilise os Budget Shares do quintil de menor rendimento. 

Mais detalhes sobre a aloca 5o de rendimentos entre os diferentes produtos, bern 
cono informatz-io relativa ao conte6do calorifico dos produtos, podem ser vistos no 
anexo. 

d. Variaqo de Preqos entre Dois Periodos 

0 nivel geral de variaq.o dos preqos entre dois periodos foi assumido como a m6dia 
ponderada das variagbes de pregos dos produtos, tendo os Budget Shares como 
ponderadores. 

Para efeitos da apresentaio desta secgdo, assumiremos os pregos e a variagao dos 
pregos mndia do conjunto de Mercados de Maputo; 

6.2. APRESENTA(AO E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

As tabelas seguintes resumem os resultados da anlise efectuada, assumindo todas as hip6teses acima 

apresentadas e os pregos de Dezembro de 1992 e Janeiro de 1993. 

Varidvel assumida como a alternativa razovel a urna outra varitvel. 

6 Alguns produtos foram agregados. Sao os casos das farinhas e gri.os de milho, o feijio e 

o amendoim, etc. Para mais detalhes, ver anexo. 
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QUADRO 19: MIUDAINC A Di PIECOS E IMPLICA4C)ES NO CONSUMO 

ESTRUTURA 
PRODUTO DAS 

DESPESAS 

M% DEZEMBRO] 
GMA & FMACF 15.11% 528 
GMB/MoZ & FMB 3.06% 1790 

ARROZ CORRENTE 7.63% 14'67 

FEHAO & AMENIJOIM 5.36% .-. 25 
OLEO AVULSO 2.20% 3710 

A(CUCAR AMARELO 4.83% 1 994 
OUTROS ALIMENTOS 31.84% 5 949 
NAG ALIMENTARES 29.97% -

T"OTAL/MEDIA PONDERADA 100.00% 3512 

Nota: Consumo em Kg e pre~os em Meticais/Kg, exceptn o 6ieo aue esti 

PRECOS CONSUMO
(Meticais/Kg) (Kg) 

(Kg)IVAR1AqAO
JANEIRO DEZEMBRO JANEIRO VARJA(;AOj 
525 -3 44.11 44.36 0.57% 

1979 189 2.64 2.38 -9.53% 

1 444 -23 8.02 8.15 1.59% 
2 L97 -28 3.15 3.18 1.08% 
3 821 111 0.91 0.89 -2.90% 

1 990 -4 3.74 3.74 0.20% 
5 949 0 8.25 8.25 

- I 
3 51S 6 - -0.11% 

em Litros e Meticais/Litro. 
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QUADRO 20: IMPACTO NUTRICIONAL DAS VARIA(;OES DE PREVOS 

PRODUTO CALORIASIKg CALORIAS CALORIAS 
I EM DEZEMBRO EM JANEIRO 

GMA/FMACF 3 608 159 128 160037 

GMB/FMB 3601 9443 8588 

ARROZ CORRENTE 3 630 29 115 29579 

FELJAO/AMENDOIM 3 360 10 581 10 695 

6LEO AVULSO 9724 10670 10360 

A;UCAR AMARELO 2 860 10 686 10 707 

OUTROS ALIMENTOS 1 455 12 010 12 010 

MEDIA 241 682 241 976 

VARIA(AO 
DEZ - JAN 

909
 

-905
 

464
 

114
 

-310
 

21
 

-

: 293 
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Os pregos sofreram entre os meses considerados urn aumento efectivo de 6 Meticais/Kg. Como 
indicado anteriormente, a medida de aurnento agregado de preyos resulta de umea mndia ponderada
das variag6es absolutas de pre:os ponderadas pelos Budget Shares. Assumiu-se quc os preqos de 
Outros Produtos Alimentares s.o invariveis. 

Verificou-se entre os meses de Dezembro e Janeiro a queda nos niveis de consumo de GMB/FMB 
e 6lco Avulso Importado em 9.53% e2.90%, respectivamente. O Consuio de GMA/FMACF, Arroz 
Corrente, Feijiio/Amendoirn e A ucar Amarelo, poderi ter sofrido aumentos face a queda que se 
verificou nos seus pregos. As percentager de aunentos estimados no consulno para estes produtos
variant de 0.20%, para o Aqucar Anare~o, a 1.59% para o Arroz Corrente. Isto quer dizer que a 
familia que em Dezembro consumia 8.02 Kg de Arroz Corrente, passou a poder consumir em Janeiro,
8.15 Kg, dada a sua dotagio de rendimento e a estratgia da sua aloca.5o para a satisfagdo da dicta. 
Em termos agregados. cndo em conta os Budget Sharcs, o consumo caiu em 0.11 "". 

O inipacto nutricional das variaqC;es de preqos implicou uni aumento liquido do consuino de calorias 
de 293 Cal, ditado especialmente pelo aumento mais acentuado no consumo de calorias resultantes 
do aumento do consumo de GMA/FMACF (909 Cal) e Arroz Corrente, acompanhado de reduq6es 
menos acentuadas no consumo calorias provinientcs de produtos como oGMIB/FMB (905 Cal) e Oleo 
Avulso (310 Cal). 

Estimou-se um Indicador do nfvel de cobertura das necessidades calorificas da farnilik tipica.
Assuniu-se unia familia de 7 pessoas, sendo 2 adultos, trs jovens, c tr s criangas (para mais detalhes 
ver anexo). Apurou-se, considerando os pesos por Adulto Equivalente7, unia necessidade total de 
402 000 Calorias para a fainilia tipica. A cobertura de necessidades apurada para Janeiro foi de 
60.19%. 

7	0 conceito "Adulto Equivalente" foi primeiramente utilizado em Moqanibique pelo PSA-M 
MA/MSU. A consideraqito do conceito nas an~ilises incorpora o efeito da existbncia de pessoas de 
diferentes idades e sexo dentro de uina familia, incorporando pesos relativos de necessidades de 
consumo. Baseado em necessidades ern calorias definidas pela FAO para niveis "normais" de 
actividade. Os Adulto Equivalente silo: homens coin 10 ou mais anos = 1; mulheres com 20 ou 
mais anos = 0.72; mulheres 10-19 = 0.84; e crianias corn menos de 10 = 0.60. 

http:aloca.5o
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VII. CONCLUSAO E PESQUISA ADICIONAL 

Como urn ensaio, o presente texto constitui, corn todas as liinita Oes que possa ter, urna primeira aproximaio 
A realizag o de iniciativas ao nfvel provincial, coino extensdo As actividades do Sistema de nforma ,o do 
Mercado Agricola (SIMA). 

As iniciativas de estab-:Iecimento de Mini-SIMA's nas provincias passa necessariamente pela manifestaqio de 
interesse por parte das autoridades locais, quo dovcin logo A partida adiantar propostas devidarnente 
justificadas sobre os produtos especificos e as regi6cs a scron abrangidas. A partir dai discutir-se-;i aspectos 
t6cnicos de implementagao das iniciativas. 

Em paralelo ,is discussbes relativas ao ostahelecimento do sistema de inforaniaio de preos e ofertas, abordar
se-± aspectos ligados a andilises especificas que nfo dcverao se limitar ds abordadas noste docurncnto. 

Como complemento a este documento, esti cm estudo, actualmente no Projeccto de Seguranqa Alimentar 
MA/MSU, a publicagio peri6dica, provavelmcnte trimnestral, de documntos similares, corn algumas 
modificaq6es no tipo de anilise do consurno, para os mercados das zonas Norte, Centro e Sul de 
Moqambique. 

Considera-se premente a inclusao (condicionada Adisponibilidade de informaqto) cm pr6ximas an:ilises do 
consumo das unidades familiares, de impactos sobre grupos de diferentes nivcis de renda e composi Ao do 
agregado familiar. Tanbcm importante, mas corn grande exiguidade de dados actualizados, 6 a consideraqio, 
nas andlises, das elasticidades cruzadas da procura e olasticidade renda da procura, que nos perinitiria realizar 
uma anilise mais acurada sobre as implica 6es das variaqCes de pregos e rondientos no bern estar das 
familias. 
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ANHXO 1: 	 VARIA96ES DR PREqOS E IMPLICAq6ES NO CONSUMO 9 NfVEL NUTRICIONAL 
DAS FAMfLIAS 

1. OBJECTIVOS
 

a. 	 Determinar o impacto da variaqdo dos pregos entre dois meses nos
 
niveis de consumo da farilia tipica;
 

b. 	 Avaliar os niveis de consuno de ca]orias da famflia tipica e
 
avaliar o grau de cobertura em relaqdo ao recomendalo pela FAO.
 

2. METODOLOGIA
 

A determinaqdo do impacto das variaqdes de preqos no consumo e nivel
 
nutricional serA teito atraves de um ,mnd1nosimp1is inr-practivo montado
 
no Programa Quattro Pro.
 

2.1. 0 MODELO GERAL
 

2.2.1. DETERMINAqAO DO NfVEL DE CONSUMO
 

O nivel de consumo de cada produto especifico (Ci) 6 determinado por: 

Y - Nivel do rendimento nominal da Familia 
Pi - rreqo a retalho do produto i 
§i - Peso do produto i na estrutura de despesas da familia (Budget

Shares)
 

O nivel de Rendimento da Famlia (Y) - ver ponto 2.3. - e a Estrutura 
de Despesas (Budget Shares) - ver pcto 2.4. - s~o dados e supoem-se, 
em principio, invariaveis (dY=O o Ui-0) . Esperamos, logo que a 
informaq;o esteja disponivel, incluir as elasticidades cruzadas da 
procura para cs produtos substitutos, abandonando, portanto, a hipotese 
de "Budget Shares" rigidos. 

Deste modo, na nossa anilise, o nivel de Consumo de um pioduto
especitico (Ci) varia apenas co'n a variarlo do Preqo desse produto. 
Assim temos: 

Ci = (§i.Y)/Pi 	 (])
 

A variaq&o do nivel de consumo entre dois meses para o produto, e dada
 
simplesmente pela diferenqa entre os niveis (C,) nos dois momentos (Cit
 
- Consumo no mes actual e Ci,., -Consumo no mes anterior)
 

dCi = 	 Ci, - Ci, , (2) 

onde dCi > 0 se Ci, > Ci , 
dCi < 0 se Ci, < Ci,,, 

2.1.2. VARIAqAO M9DIA DOS PREqOS
 

O nivel geral da varlaqao dos preqos (dP) do cabaz seleccionado e 
calculado como a mdia ponderada das varia;6es de prego de cada 
produto, tendo os "Budget Shares" como ponderadores. Assim, temos: 

dP = (E§i dPi)/(z§i) 	 (3) 

2.1.3. DETERMINAqAO DOS NIVEIS NUTRICIONAIS
 

Se bem que se esteja inter essado no Consumo de Calorias Total (CCal) do 
Agregado e nao na forma como a familia aloca as calorias consumidas, e 
importante para a determinaq7o do primeiro, a ionsideraglo de cada um 
dos produtos em termos de Calorias fornecidas por Kg (Cali) . A Tabela 
4 d6 a contribuic2o calorifica de 1 I<g de cada um dos produtos 
seleccionados.
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A formula de cdlculo para a quantidade de Calorias gerada pelo consumo
 
de cada produto 6 dada por:
 

CCali * Cali.Ci (4)

A variagRo de Consumo de Calorias para cada Produto (CCali) serA dada
 
por:
 

dCCali - CCali, - CCali,. (5), 


O Consumo Total de Calorias, resultante do consumo de toda a dieta seri 
dado por: 

CCal = ECCali (6) 
A varia(Ao do consumo total de Calorias e igual a diferenga dos
 
consumos totais entre cs dois periodos (CCalt e CCalt.,):
 

dCCal = CCal, - CCalt., (7) 

O indicador basico da Situag~o Nutricional da Familia (SNF) e dado pela
razlo entre CCalt e o nivel de conq'lmo total de calorias de uma familia
tipica calculado com base nas iecomendag6es calorificas da FAO 
(CCalFAO") para uma pessoa adulta, ajustados a familia tipica pelos
 
pesos de "Adulto Equivalente,, (8j).
 

SNF = (CCal1/CCalFAO).0 (8 

Onde, CCa1FAO - [E(0j.CCalFAO')I.(30 dias) , j = pessoas 

Este indicador da-nos a indicago de ate que ponto a fami]ia cobre as
 
suas necessidades calorificas.
 

2.2. TAMANHO E COMPOSIqAO DA FAMILIA TIPICA
 

A questao do tamanho e composi;o da familia tipica na cidade de Maputo

foi abordado coin base em estudos efectuados recentemente. 0 "Peri-Urban
 
Baseline Research", levado a cabo pela "The Ohio State University",

encontrou 7.13 membros, para as familias chefiadas por Mulheres, e 8.9
 
membros para familias chefiadas por homens (Graham et al., 1991:37).
 

Num estudo entitulado "Petty Trade and Household Survival Strategies:

A Case Study of Food and Vegetable traders in the Peri-Urban Area ot
 
Maputo, Mozambique", publicado em Abril de 1992, e onde se parte da
 
estratificaggo das populaq6es por quartil de rendimento, constata-se
 
que a m6dia roda a volta de 6.95 membros. No quartil de menos renda o

tamanho da familia e de 6.7 membros, cont:a 8 membros no quartil de
 
maior renda (Little et al. 1992:8).
 
Par4 efeitos da presente anAlise vamos conniderar, tendo em conta os
 
dados acima, que a familia tipica e composta por 7 membros.
 

A estrutura etaria e sexual do sgregado e como se segue:
 

- Homem Adulto (Chefe)
 
- Mulher (Esposa)
 
- Filha (10-19 anos)
 
- Filho (+10 anos)
 
- 3 Crianyas
 

A Tabela abaixo da os pesos para o cAlculo do Consumo Adulto
 
Equivalente.
 

TABELA 1: Pesos Adulto Equivalente
 

INDIVIDUOS AijULTO EQUIVALENTES
 

- Homens = ou > 10 anos 1.00 

- Mulheres . ou > 20 anos 0.72
 

- Mulheres 10 - 19 anos 0.84 

- Criancas < 10 anos 0.60
 
Fonte: MA/MSU Research Team, Working Paper Nr, 6.
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Dado que o consumo recomendado pela FAO para um adulto em actividade normal 
e de 2 500 Calorias por dia, o nivel de Consuino requerido para esta familia,
usando a formula anteriormente apresentada para o cdlculo das necesidades da 
familia considerando os pesos AE, seria de 13 400 Calorias/Dia (CCalFAO =
 
E(Sj.CCalFAOR) . Se multiplicarmos isto pelos 30 dias de um mes teremos que as
 
necessidades mensais da familia sao de 402 
000 Calorias.
 

2.3. DETERMINAqO DO RENDIMENTO TIPICO (Y) 

O "Peri-Urban Baseline Research" avalia os rendimentos informais 
mensais a partir dos rendimentos de unidades familiares 
representativas. Sio seleccionados agregados chefiados por Mulheres 
e
 
outros por Homens. Dentro de cada um destes 
g!:upos os resultados
 
reportados referem-se a combinaqdes rendimentos obtidos por mais do que 
um elemento da familia, al6m do chefe, empregado no sector formal ou 
informal (Graham et al. , 1991:38/39). Os resultados encontrados sAo 
resumidos na Tabela abaixo. 

TABELA 2 : Rendimentos Familiares para Agregados Represuntativos 

FAMfLIAS RENDIMENTO MENSAL MEDIO
 
(Mts)
 

LIDERADAS POR MULHERES (17%) 
 88 500
 

LIDERADAS POR HOMENS (83%) 
 119 500
 

RENDIMENTO MrCDIO PONDERADO 114 230 

FONTE: Graham et al. (1991:38/39) . Abarca rendimentos do emprego no Sector 
Formal e no de Auto-Emprcgo. 

Assume-se para a actualizaqiio dos rendimentos constatados em 1991, pelo

Peri-Urban Baseline, como proxy a taxa de crescimento do saldrio minimo 
do Sector Formal que era de 40 000 Meticais (Setembro de 1991) . 
Actualmente, situa-se 35% mais elevado. Deste modo o rendimento m~dio
 
do agregado tipico seria o de 154 211 meticais mensais.
 

2.4. ESCOLHA DE PRODUTOS E DETERMINA O DOS BUDGET SFARES (5i)
 

Os produtos seleccionados foram os Giaos e Farinhas, Branco e Amarelo,
Arroz Correnre, Feij ao Amrendoim, Oleo, Aqucar, Outros produtos
alimentares e outros nao alimentares. 

Os 
 "Budget Shares" foram -xtraidos duos resultados preliminares do 
inquerito do FSD/CFNPP (Sahn et al., 
Table 10 - Budget Shares by Per
 
Capita Expenditure Quintiles, 1991/1992). Tomamos para a anilise 
os 
Budget Shares do Quintile de men ,dux i.iLo. 

A tabela abaixo da-nos informaqdo sobre os Produtos seleccionados,
alguns deles agregados, e os respectivos "Budget Shares". 

Tabela 3 : Estrutura de Despesas de Uma Familia de Baixo Rendimento.
 

PRODIFOS ESTRUTURA DE DESPESAS
 

GMA E FMVA 15.11% 
GMB E FMB 
 3.06%
 
ARROZ CORRENTE 
 7.63%
 
FEIJAO E AMENDOIM 
 5.36%
 
OLEO 
 2.20%
 
ACUCAR 
 4.83% 
OUTROS ALIMENTARES 
 31.84%
 
NAO ALIMENTARES 
 29.97%
 

TOTAL 
 100.00%
 

Nota: Baseado em Sahan et al. FSD/CFNPP Survey
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2.5. CONTRIBUItAO CALORIFICA DOS PRODUTOS
 

Segue-se a relaqo de conteudo calorifico de cada um doe produtos
 
seleccionados para o cabaz da familia tipica (Cali).
 

TABELA 4 Cal/Kg para Produtos Seleccionados
 

PRODUTOS - -- CALOPTAS/Kg
_______________________(Cali) 

GMA 
 3 590
 
FMA 
 3 620
 
GMB 
 3 590
 
FMB 
 3 G20
 
ARROZ CORRENTE 
 3 630
 
FEIJAO 
 3 400
 
AMENDOIM 
 3 320
 
6LEO 
 9 724
 
AWUCAR 
 2 860
 
OUTROS ALIMENTARES
 

Fonte: PSA-M/MA/MSU
 

2.5. AGREGAqAO DE PRODUTOS E PONDERAXO
 

Para simplificac;o e como 
mostrado na tabela acima, recorreu-se a

agregaqAo de alguns produtos. Os "Budget Shares' usados para o agregado

s.o a soma dos "Budget Shares" individuais, extraidos do Estudo do
 
FSD/CFNPP.
 

Na derivag~o dos preqos agregados, usa-se para os casos do GMA/FMA e 
GMB/FMB m~dias ponderadas pelos Budget Shares extraidos do FSD/CFNPP
(GMA=4.59%; FMA=10.5%; GMB=l.90% e FMB1.16). No caso do Amendoimr e 
feijao usa-se a media simples.
 

A mesma regra e usada na determinaggo das Calorias/Kg (Cali) dos
 
produtos agregados.
 

No que se refere aos Outros Produtos Alimentares, que pesam 31.84% nas
despesas das familias, foi recolhida informaqdo de pregos e Calorias
 
para diferentes produtos, os quais foram agregados em 
sub-grupos

(Raizes e Tub~rculos; Vegetais e Fruta; Peixe; e Outros). Daqui, tendo
 
em conta os pesos dos sub-grupos (usando os Budget Shares) chegou-se a

indicadores agregados do nivel de pregos e contedo calorIEico.
 

http:GMB=l.90
http:GMA=4.59
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3. APRESENTAqXO DOS RESULTADOS
 

Os resultados da analise sAo dados na forma de Tabelas e/ou Graficos.
 

Sdo apresentados abaixo as duas Tabalas hasicas derivadas a partir do
 
modelo acima. Para melhor compreensdo sao apresentadas as formulas de
 
cdlculo per C6lula.
 

TABELA 5 VARIAqOES DE PREqOS E IMPLICAqOES NO CONSUMO
 

PRODUTO ESTRUTURA PREqOS (Pi) CONSUMO (Ci) 
DAS (METICAIS) 
DESPESAS 

i §i (%) Pi_, Pi t dPi Cit., Ci, dCi dci(%) 
(1) (3) (4) (5) (6) 

MEDIA j dP 
_ _ _ _ _(2) --- ____ 

(1) dPi=Pi,-Pi,-, => Variar&o do preqo do produto i entre dois meses
 
(2) dP=(E§i.dPi)/(E§i) => Variaqdo Media do Nivel de Pieqos
 

(3) Ci. ,=(i.Y)/Pi_, => Nivel de Consumo de i no mes antericr 
(4) Ci=(§i.Y)/Pi t => Nivel de Consumo de i no rues actual 
(5) dCi=Ci,-Ci,. => Variaq7o do nivel de consumo de i entre dois meses 

(6) dci(%) [(Ci.--Ci, )/(Ci-,)] .100 => (5) em Percentagem 

TABELA 6 IMPACTO N7UTRICIONAL DAS VARIA(OES DE CONSUNMO 

PRODUTO CONSIMO DE CALORIAS
 

i Cali (Cal/Kg) CCali, '1) CCali, (3) dCCali (5) 

CCalt- ., CCal, W dCCal (6) 

(1) CCal it., =Cali..Ci,., 
(2) CCalt.,=ECCaliJ 

,(3) CCal-i,=Cali.ci t
(4) CCaI,=FCCali, 
(5) dCCal i=CCal i,-CCal i,., 
(6) dCCal=CCal.-CCalt. , 

SNF = (CCal/CCalFAO).100 

http:CCal-i,=Cali.ci
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