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AGRICOM

ANFRENA

APROC

BDM

CIM

COGROPA

DCPS

DNCI

DPCCN

EACB

EACM

PRE

FAS

FASOL

Glossario

AGRICOM, E.E.

Agencia Nacional de Frete e Navega<;ao

Asocia<;ao de Produtores de Cereais

Banco de Mo<;ambique

Custo, seguro, frete

Companhia Industrial da Matola

Companhia Grossista de Produtos Alimentares, E. E.

Diretoria Comercial da Provincia de Sofala

Dire<;ao Nacional de Comercio Interno

Dire<;ao de Preven<;ao e Combate as Calamidades Naturais

Empresa de Abastecimento da Cidade da Beira

Empresa de Abastecimento da Cidade de Maputo

Programa de Reabilita<;ao Economica

Livre no cais

Fabricas Asociadas de 6leos, SARL

DSA

GOAM

GRM

IMBEC

MANICA

Departamento de Seguran<;a Alimentar/Ministerio do Comercio

Gabinete de Organiza<;ao do Abastecimento da Cidade de
Maputo

Governo da Republica de Mo<;ambique

Importadora de Bens de Consumo, E. E.

Manica Freight Services (Mo<;ambique), SARL (empresa
privada)
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MA/SIMA

MINAGRIC
MINCOM

MINFIN

MININDUS

MOBEIRA

T

MT

...

Ministerio da Agricultura/Sistema de Informa~ao de Mercados
Agricolas

Ministerio da Agricultura
Ministerio do Comercio

Ministerio das Finan~as

Ministerio da Industria e Energia

Moageira da Beira (MOBEIRA), SARL

Toneladas metricas

Meticais

NSA

RFP

SGS

Novo sistema de abastecimento

Solicita<!ao de Proposta

Societe Generale de Surveillance (empresa privada)
.. ,- ..

SOCIMOL

SOCOTEC

XIGAIO

USAID

Sociedade Comercial e Industrial de Moagem, SARL (empresa
privada)

SOCOTEC M~ambique, Lda. (empresa privada)

XIGAIO ("holding" do Ministerio da Industria e Energia para
produtos a enticios)

Agencia Norteamericana para 0 Desenvolvimento Internacional

(As empresas citadas pertencem ou sao controladas pelo setor publico com exc~ao daquelas
indicadas como sendo privadas.)
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RESUMO EXECUTIVO

INTRODU<;AO

Uma analise concentrada na doa~ao de milho amarelo dos Estados Unidos a
M~ambique mostra que a implementa~ao do programa de ajuda alimentar comercial esta
cheia de contradi~Oes. Desde 1987, M~ambique encontra-se na encruzilhada de urn sistema
planejado e de economia de mercado. Com rela~ao as doa~oes de milho dos Estados Unidos
(urn total de 140.000 toneladas metricas no ano 1990/91), 0 Govemo da Republica de
M~ambique (GRM) tern se esfor~ado, sem ~xito, em cobrir dois mundos: urn planejado e
centrado nos objetivos de distribui~ao da ajuda alimentar; e 0 outro comercial, definido pelos
pr~os de mercado e mecanismos de distribui~ao livres.

Esfor~os no sentido de realizar ambos os objetivos de distribui~ao da ajuda alimentar
e de pagamento financeiro comercial estabelecidos pelo GRM e a Ag~ncia Norteamericana
para 0 Desenvolvimento Intemacional (USAID) tern resultado no alcance limitado dos
mesmos. Mais da metade do milho doado (cerca de 80.000 toneladas metricas) se destina a~- -.
sistema de racionamento do govemo denominado "Novo Sistema de Abastecimento) - NSA ,
em Maputo e Beira -- as duas maiores cidades de M~ambique. Este estudo mostra,
entretanto, que chega ao NSA apenas uma em tres toneladas do milho dos E.U. Da mesma
maneira, e reduzido 0 alcance dos objetivos comerciais. Ate 0 presente, tern sido recolhidos
somente cerca de 20% dos pagamentos devidos ao Ministerio das Finan~as pela venda da
ajuda alimentar.

Estas conclusOes tern implica~Oes significativas, mas nao surpreendem. Muitos
dirigentes do GRM e da USAID ha tempo sabiam da existencia de problemas no programa
de ajuda alimentar comercial. Este estudo leva estas perce~oes e as descrevem em mais
detalhe, explicando por qu~ e como estes problemas tomaram-se endemicos.

A metodologia do estudo e sistemico, pois proporciona uma visao sobre as for~as

institucionais, gerenciais e de mercado que tomam dificil conciliar os objetivos de ajuda
alimentar com os comerciais. Desta analise, apresentam-se recomenda~oes para facilitar-se a
transi~ao do GRM a uma distribui~ao da ajuda alimentar orientada pelo mercado. A
premissa basica deste .estudo e de que seria possivel'um programa eficaz de ajuda alimentar
comercial, desde que as decisOes de distribui~ao sejam baseadas em mecanismos de mercado.
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A. CONCLUSOES PRINCIPAlS

De julho de 1990 a junho de 1991, 0 Govemo dos E. U. doara 140.000 toneladas
metricas de milho amarelo a M~ambique. Esta meta sera atingidas ate julho de 1991
quando alcan~ara esta quantidade total de embarques.

Como parte do Programa de Alimentos para a Paz, a USAID deve estabelecer metas
gerais de distribui~ao por consignatario e area geografica. De acordo com 0 plano de
distribui~o anual apresentado pelo Ministerio do Comercio e apresentado a USAID em maio
de 1990, mais da metade do milho amarelo se destinava a ser distribuido atraves do NSA.
Com respeito a cobertura geogratica, cerca de 60% do milho amarelo se destinam as cidades
de Maputo e Beira. As restantes 60.000 toneladas metricas vao para atender as provincias de
Inhambane, Gaza, Zambezia, Tete, Sofala, Manica e Nampula.

Para 0 perfodo de setembro de 1990 a maio de 1991, a CIM foi 0 unico consignatario
que realizou algum pagamento pelos embarques de milho dos E. U., por cerca de urn ter90 do
milho recebido. Os outros consignatarios ainda nao haviam realizado pagamentos. 0 total
de pagamentos devidos por milho dos E.U. corresponde a mais de 8 bilh6es de meticais
(mais de U.S.$6,1 milh6es). Deste total, menos de 10% haviam side pagos.

Outro resultado importante eno sentido de que a maioria dos pagamentos devidos ao
GRM ou nao sao pagos ou sao depositados com muito atraso. ha urn acordo entre 0 GRM e
a USAID que os consignatarios de milho dos E.U. depositadio urn valor igual a carga vezes
o pr~o fixo correspondente. No caso do milho em grao, 0 pr~o e de 99 meticais por quilo;
para milho destinado a farinha 0 pr~o fixado e de 79 mt/kg.

: t
. ,-

Em Grao

20 - 30%

50 - 55%

Farinha

30 - 40%

25 - 30%MAPUTO

BElRA

Urn resultado importante ede que a maior parte da ajuda alimentar nao chega ao
grupo-alvo, os pobres, atraves do NSA. Uma analise da distribui~ao em Beira e Maputo
para 0 perfodo de setembro de 1990 a mar~o de 1991 indica que, em media, e alcan~ado

cerca de urn ter90 do objetivo programado de distribui9ao atraves do NSA, tanto para milho
em grao (11.000 tm) e farinha (13.000 tm). Especificamente, a distribui9ao como
percentagem das metas para as cidades de Maputo e Beira foram:

A maior parte da diferen9a entre 0 programado e 0 real se deve a desvios. Estima-se
que cerca de 60% da falta de distribui9ao de farinha se deve a desvios (Nota: definem-se
desvios como cargas pagas mas que foram entregues a compradores nao especificados no
plano de distribui~ao ou em quantidades que excedem 0 autorizado no plano para
determinado comprador); sendo que, para 0 milho em grao, cerea de 35 % da falta atribue-se
a desvios. 0 restante da falta se deve a extravios (roubos, estragos, consumo por ratos).
Estimam-se que os extravios correspondem a entre 7 e 15 % da diferen9a na distribui9ao.

:f
, ~

Ii
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As raz6es de nao pagamento geralmente sao de dois tipos: os consignatarios nao
pagam porque: 1) nao precisam pagar; 2) DaO podem pagar.

Nossa analise demonstra que a falta de controlos, acordos contratuais e mecanismos
comerciais tem facilitado 0 nao pagamento pelas firmas. Ao mesmo tempo, porem, hci
varejistas e distribuidoras incapazes de realizar pagamentos devido a limita~ao das margens e
quantidades armazenadas excessivas. A estimativa geral dos problemas de pagamento se
distribuem a seguir:

Consignatario Nao Precisam Nao Podem
ou firma Pagar £wI:

CIM Alta Baixa
MOBElRA Alta Baixa
COGROPA Baixa/Media Baixa/Media
IMBEC Baixa/Media Media/Alta
EACM Media Media

Media*

SINTESE Media Baixa/Media Baixa/Media;

As amplitudes de probabilidade sao: alta (80-100%), media/alta (60-80%), media .. - -.
(40-60%), baixa/media (20-40%), baixa (0-20%).

* Isto se deve ao excesso de estoque que a COGROPA e obrigada a manter, sem
poder distribuir nem receber os pagamentos.

B. QUESTOFS PRINCIPAlS

Uma analise de sistemas do programa alimentar comercial de M~ambique aponta
para uma falha central: nao hci uma unica autoridade responscivel. Portanto, nao hci a quem
responsabilizar.

Em uma economia de mercado, a "autoridade" eo pr6priomercado. Determina-se a
responsabilidade de uma firma pela sua capacidade de compra e venda de produtos com
lucro. Em uma economia mixta como de M~ambique, 0 programa de ajuda alimentar
comercial tern duas "autoridades" principais: 0 Ministerio do Comercio, encarregado do
planejamento da distribui~ao da ajuda alimentar; e 0 Ministerio das Finan~as que
supervisiona 0 dep6sito de fundos de contraparte.

Existe uma separa~ao entre as resposabilidades de ajuda alimentar e de comercio que
deixa 0 sistema de ajuda alimentar comercial em estado suspenso. As decis6es de oferta e
procura sao tomadas pelo Ministerio do Comercio, com preocupa~ao limitada pela
capacidade de venda de alimentos e pagamento da firma. Por outro lado, deixa-se 0 controlo
de pagamentos ao Ministerio das Finan~s, 0 qual nao tern poder contratual nem ministerial
pelas firmas. Deixam-se disputas por atrasos em pagamentos a resolu~ao das firmas --
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poucas das quais sentem se na obriga<;ao de acertos nipidos. Se as firmas nao chegam a urn
acordo, a questao e levada a uma reuniao conjunta rea1izada entre dirigentes dos Ministerios
do' Comercio e das Finan<;as.

Quase todos os elos do sistema de ajuda alimentar comercial sao fracos. Do lado da
distribui<;:ao fisica, ha limita<;:Oes na distribui<;:ao e acompanhamento da ajuda alimentar.
Enquanto aos pagamentos financeiros, ha alguns sistemas comerciais estabelecidos que
facilitam e asseguram 0 pagamento em dia de recursos de contraparte. Apresenta-se abaixo
urn quadro dos fluxos e dos problemas principais:

* Causas

1. Divisao
responsabilidade/controlo (e.g.
GOAM internos/ext. e EACM)

1. Pre<;os e distribui<;ao ineficiente
controlados pelo governo

1. Procedimentos nao comerciais

2. Falta de participa<;:ao
competitivado setor privado

1. Subsidios nao sao ex-
plicitos (CIF-FAS, porto-moinho)

Menos de 20%

Controlos
Fracos

Problema

Entrega Cara

Subsidios
lmplicitos

D. Economica --- >

B.- Financeira ---- >

A. Distribui<;ao -- >

C. Acompanhamento ->

2. Margens muito baixas.

Sao inadequados os sistemas de controlo em todo 0 sistema de ajuda alimentar
comercial. Estes sistemas sao tao fracos que sena provavel que fosse proibitivo 0 custo de
fortalecimento dos sistemas de acompanhamento da distribui<;ao fisica. Combinando-se este
fato com a falta de mecanismos comerciais e acordos contratuais, torna-se facil as empresas a
nao entrega de milho aos destinatarios pretendidos como tambem ao nao pagamento pelo
milho.

A estrutura de distribui<;ao comercial da ajuda alimentar e desnecessariamente
concentrada. Os Ministerios do Comercio e das Finan<;as dependem completamente das duas
agencias consignatarias, a CIM e a COGROPA, para fazer 0 sistema funcionar. Decis5es
sobre aloca<;ao de produtos sao feitas muito mais em cima da necesidade do que da
capacidade de uma empresa para receber mercadorias. Com tao poucos distribuidores e
consignatarios no esquema, foi estabelecida uma dependencia. 0 Ministerio do Comercio
tern 0 poder de determinar para onde os produtos devem ir. Mas esse mesmo Ministerio nao
tern 0 poder de pressionar os seus consignatarios a pagarem as suas dividas porque: a) nao
faz parte das suas atribui<;Oes dizer a empresas quando pagar ou nao pagar suas contas; b) 0
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Ministerio vai seguir ordenando 0 repasse de produtos a essas empresas mesmo quando nao
pagam.

Finalmente, 0 desenho economico do programa de ajuda alimentar comercial nao
favorece a distribui<;ao pelo governo para 0 seu sistema de racionamento. A possibilidade de
vender esses produtos no mercado paralelo por mais de 100% do pre<;o a ser conseguido no
mercado controlado emuito atrativa. Este impeto eainda mais forte por motivo das margens
estabelecidas pelo governo que nem sempre cobrem os custos operacionais, especialmente a
nivel de distribuidor e varejista. hci muitas oportunidades para 0 especulador desviar
produtos do mercado controlado para 0 mercado paralelo.

C. RECOMENDA~OESPRINCIPAlS

A recomenda<;a:o principal epela ad~ao pelo governo, com a assistencia da USAID e
outros donantes, de politicas que facilitam a transi<;ao de urn sistema de ajuda alimentar que
se diz comercial a urn que se baseia em principios comerciais. Este estudo identifica
orienta<;Oes operacionais que facilitam ao GRM a realiza<;ao desta transi<;ao em prazo curto (1
a 2 anos). Apresentam-se estes passos com 0 entendimento de que os pre<;os serao
liberalizados pelo GRM no medio prazo, deixando de lado 0 mercado controlado.

. Agrupam-se as recomend~Oes em duas fases. Para a Fase I prop5e-se conslruir .' ,_ ..
sobre os acordos USAID 1991 Titulo III (da Lei de Ajuda Alimentar dos E.U.) e facilitara
transi<;ao a economia de mercado atraves de reformas de distribui<;ao, de gestao e de polltici
economica. A Fase II deverci resultar na libera<;ao dos controlos de pre<;os e margens.

FASE I:

Cada ano a USAID prepara e assina com 0 Governo de Mo<;ambique 0 acordo do
titulo III. A orienta<;ao principal destes acordos centra em tres areas: 1) a melhoria da
segura.n<;a alimentar dos grupos populacionais vulneraveis, 2) a libera<;ao e fortalecimento de
mercados competitivos, 3) a melhoria da eficiencia da administra<;ao do setor publico e, se
necessario, a redu<;ao do papel direto do governo na distribui<;ao da ajuda alimentar. Ate 0

presente, muitos dos objetivos do acordo da USAID titulo III tern sido alcan<;ados ou estao
no processo de serem resolvidos.

Este estudo apoia 0 objetivo da USAID pela formula<;ao de procedimentos e
mecanismos comerciais para a distribui<;a:o de alimentos. Deveriam ser implementados assim
que possivel os seguirites passos de apoio ao acordo titulo III:

1. Aumento da Concorrencia: Diversificar 0 numero de consignatarios da ajuda
alimentar, incentivando a participa<;ao das firmas do setor privado e publico.

ACAO: 1) 0 GRM estabelecer urn processo de pre-qualifica<;ao e/ou licita<;ao;
2) As empresas armazenistas contratarem com a CIM a fabrica<;ao de farinha;
3) Realizar trabalhos com a Associa<;ao de Produ<;ao de Cereais - APROC
(asocia<;a:o de pequenas moageiras).
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2. Simplificar 0 Processo de Distribui~ao: ha uma necessidade de se reduzir as
margens de comercializac;ao pela integrac;ao das func;6es de armazenista e
distribuidora.

ACAO: Tomar a EACM e armazenistas privadas consignatirios diretos da
ajuda alimentar. Sera necessario assegurar-se que os consignatarios do milho
dos E. U. sejam obrigados contratualmente a adotar mecanismos comerciais de
pagamento. Isto consistiria do seguinte:

3. Estabelecer Transa~Oes em Base Comercial

4.

ACAO: Tomar obrigat6rio 1) aos consignatirios da ajuda alimentar a
assinatura de notas promiss6rias ou 0 estabelecimento de linhas de credito
(atraves do Banco de M~ambique); 2) Pagamentos em dia (pelos varejistas a
EACM).

NOTA: Neste aspecto, devem ser examinadas as alternativas para a inclusao
do Banco de M~ambique como consignatirio.

o Estabelecimento de Obriga~Oes Contratuais entre 0 Minist~rio das . ~ ,_ ..
Finan~as e os Consignatarios de Ajuda Alimentar

ACAO: 1) Como parte do processo de pre-qualificac;ao/licitac;ao
(recomendac;ao #1, acima), especificar a firma de contratos dos consignatirios
com 0 Ministerio das Financ;as com a definic;ao de obrigac;6es financeiras.

As recomendac;6es acima facilitarao 0 estabelecimento de sistemas comerciais
melhores. A transic;ao a urn sistema de distribuic;ao mais comercial e
competitiva tambem necessitarci reformas ger~nciais e organizacionais,
incluindo-se:

5. Integra~o do Planejamento Fisico aos Pagamentos Financeiros: As decisiio
sobre a distribui~ao fisica devem ser integradas a analise da capacidade de
pagamento.

ACAO: 1) Trabalho conjunto dos Ministerios de Financ;as e Comercio no
processo de pre-qualificac;ao/licitac;ao; 2) Inclusao do Ministerio das Financ;as
no processo de acompanhamento do Ministerio do Comercio.

6. Decentralizar as Fun~Oes de Distribui~ao e Controlo

ACAO: Dar a EACM a responsabilidade pelo controlo da lista dedistribuic;ao
a varejistas com base na sua capacidade de pagamento. A equipe do GOAM
deve ser emprestada a EACM a fim de permitir respostas rapidas a mudanc;as
nas condic;6es dos varejistas, 2) Estabelecer uma programac;ao mais flexivel de
entrega. Permitir aos varejistas a retirada parcial da sua quota mensa!.
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7. &tabelecer Controlos Financeiros mais S6lidos

ACAO: 1) Contingenciar a distribui~ao da ajuda alimentar a CIM a melhorias
nos seus controlos de finan~as, vendas e estoques.

Juntamente com as reformas no que concerne a distribui~ao, 0 programa de
ajuda alimentar deveni tambem reaiizar reformas de pr~os para torna-lo
economicamente mais viavel:

8. Eliminar os Subsidios do Transporte do Porto ao Moinho/Distribuidora:

o GRM devera eliminar a comissao de 15 % que os moinhos e distribuidoras
descontam dos seus pagamentos finais ao Ministerio de Finan~as pelo
transporte e desvios.

ACAO: Estabelecer margens negociadas do porto ao pr~o de venda ex
moinho e distribuidora, incluindo-se todos os custos portuarios nos pr~os

finais.

9. Aumentar as Margens Varejistas: 0 levantamento dos varejistas reaiizado ,_. _.
como parte deste estudo demonstra que ou esta:o com resultado equilibrado ou
tern perdas com a venda de milho. . ,_

ACAO: Fixar os pr~os maximos a nivel de varejo aD consumidor, com
orienta~o aos varejistas que participam do NSA quanto as margens varejistas.

10. Liberar os Objetivos de Pre~o e Quantidade: Existe a necessidade da
introdu~ao de pr~os competitivos para 0 mercado atacadista. Entrevistas
preliminares indicam que existem de 3 a 4 atacadistas em Beira e Maputo
capacitados para distribuir a ajuda alimentar, mesmo com os pr~os de revenda
controlados.

ACAO: 1) Liberar as margens e pr~os dos grossistas e distribuidores, ou
deixa-los como orienta~6es indicativas; 2) Estabelecer pr~os maximos aD
consumidor com base nestas margens; e 3) Nao exigir mais aos distribuidores
e grossistas a venda a varejistas pre-designados.

-o objetivo final desta fase seria 0 inicio do processo de libera~ao dos pr~os e
metas de distribui~o. 0 sistema passaria de urn processo de planejamento de
cima para baixo com base em pr~os e quantidades fixos a aloca~ao mais
flexivel e decentralizada da ajuda alimentar. As distribuidoras poderiam
vender a quem pudesse pagar pelos produtos. Como resultado destas medidas,
haveria uma redu~ao considenivel nos pr~os do mercado paralelo com a
elimina~ao quase completa dos especuladores e suas margens excessivas.
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FASEll

Ap6s urn periodo curto de observa<;ao, recomendamos a libera<;ao completa do
mercado. Isto incluiria:

*
*
*

Elimina<;ao dos controlos de pre<;os e margens.
Elimina<;ao de pre<;os maximos indicativos ao consumidor.
Continua<;ao do acompanhamento de pre<;os e condi<;oes de mercado.

Durante a Fase I, aproximando-se da libera<;ao completa do mercado de milho na
Fase II, recomenda-se ao GRM, com apoio da USAID, continuar a estudar e definir
estrategias para 0 seguinte:

Apresenta-se nesta se<;ao urn retrato completo do prov:lvel resultado destas
recomenda<;Oes no curto prazo. Busca-se demonstrar como realmente funcionaria urn sistema
novo, mais comercial.

.. ;-

Acompanhamento dos pre<;os no mercado paralelo;
Analise de sistemas de prote<;ao da seguran<;a alimentar (safety nets) em urn
mercado livre;
Implementa<;ao destes sistemas;
Elimina<;ao gradual dos subsidios.

*
*

*
*

SISTEMA PROPOSTOD.

As recomenda<;Oes se classificam em tres areas: a consigna<;ao e a entrega desde 0

porto, a distribui<;ao da ajuda alimentar, e acompanhamento e controlo.

1. Consigna~ao e Entrega desde 0 Porto

Os passos criticos necessarios a reforma da consigna<;ao entrega do milho desde 0

porto incluem os seguintes:

Passo 1: Planejar Embarques Pequenos e Frequentes

A USAID, em.consulta com 0 Ministerio do Comercio, deveci continuar a
programa<;ao de embarques frequentes de cargas pequenas. 0 ideal seria que os embarques
fossem entre 3 e 5.000 toneladas. Isto facilitaria consignar a uma empresa sem resultar em
estoques excessivos. No caso de embarques maiores de ate 10.000 toneladas, 0 GRM
deveria buscar dividir as cargas entre dois consignatarios.
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Passo 2: Processo de Pre-Qualifica~ao/Licita~ao para Consignatarios

o Ministerio do Comercio e das Finanl;as deveriam coordenar urn processo de pre
qualifical;ao/licita~o para toda a carga embarcada. Em condil;oes ideais, isto seria feito para
corresponder aos embarques previstos durante todo 0 ano. Como tal, seria feito no inicio do
ano.

Haveria urn convite aberto para a indical;ao de interesse na c compra de milho. E
provcivel que as ofertas centrariam inicialmente apenas em quantidades (a urn pr~o fixo
estabelecido). Entretanto, assim que possivel, as ofertas deverao incluir propostas de
quantidades e pr~os. De qualquer forma, a oferta deveria atender requisitos minimos de
capital e documental;ao legal.

As ofertas podem ser apresentadas por qualquer firma, privada ou publica, inclusive a
EACM. Cada oferta deveria reconhecer a obrigal;ao de cumprir com requisitos basicos de
pagamento, tomando a responsabilidade pelo transporte desde 0 porto (incluindo-se todas as
perdas), e aceitar as sanl;Oes pelo nao cumprimento.

Quando possivel, os acertos deveriam ser feitos com urn consignatario por embarque.
Naqueles caso em que haja a necessidade de consignatarios multiplos, devem ser VerifiCadas;. -
alternativas do Banco de M~ambique ou de urn agente de desalfandegamento servir como
consignatario.

Paso 3: Assinatura de Contratos com Notas Promiss6rias e/ou Cart••s de
Cr~dito

o Ministerio das Finanl;as assinaria contratos com cada consignatario no inicio de
cada ano. Estipulariam depOsitos no valor de 20 % da carga a serem realizados antes da
chegada do navio no porto. Todos os outros pagamentos deveriam ser garantidos por notas
promiss6rias ou cartas de credito. Fixaria ainda penalidades e taxas de juros que
acumulariam no caso de nao serem realizados os pagamentos nos prazos estabelecidos.

Os contratos deveriam incluir a responsabilidade do consignatario pela retirada da
carga do porto. Em alguns casos, seria possivel a ida do consignatario diretamente ao porto
ou de armazenar a carga no porto. No caso de armazenistas privadas podera ser necessaria a
contrata~o de urn agente de (clearing and warehousing) para a armazenagem da carge ate a
sua retirada. Os custos desta armazenagem deveriam constar do contrato.

Paso 4: o Consignatario ou 0 Agente Libera a Carga ao Comprador com a
Apresenta~ao de Documento de Pagamento

Com a chegada da carga ao porto, cada comprador poderci retirar sua carga. A
entrega seria realizada apenas para os compradores que tenham assinado contratos para seu
pagamento.
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2. Distribui~o da Ajuda Alimentar

Passo 1: Diversificar a Distribui~o de Milho em Grao Entre: COGROPA,
EACM, distribuidoras privadas;

o processo de pre-qualitica~ao (passo no. 2 acima) incentivana a participa~ao de
empresas privadas e publicas. I

As empresas grossistas privadas venderao apenas aos varejistas que pagam contra
entrega. Isto corresponde atualmente a cerca de 20% dos varejistas de Maputo, a maioria das
quais localizadas na cidade de cimento. No inicio, estes varejistas poderiam fazer parte de
uma lista de controlo, auditada pelo GOAM. Proximamente, deveria ser revista esta lista a
tim de veriticar se urn grupo de varejistas pudesse passar ao setor comercial sem controlos.

Passo 2: As Distribuidoras Privadas Vendem a Varejistas que Pagam

Passo 3: A EACM Realiza Refonnas para Assegurar os Pagamentos

Como consignatario direto, a EACM deveria realizar as seguintes reformas: 1)
passar a ter a responsabilidade do GOAM pela substitui~ao de varejistas, 2) estabelecer uJ!la t- __
politica de entrega de pronto pagamento. A EACM ainda deveria permitir ao varejistaa f
retirada de quantidades parciais de acordo com sua capacidade de pagamento.

. ::",_,

Se ainda for considerado importante, por motivos politicos, a manuten~o de urn
programa de credito, a EACM deve estabelecer urn programa de credito com urn banco.

Passo 4: A Entrega de Milho para a Fabrica~ao de Farinha pela CIM Deve
Ser Condicionada a Refonnas e Controlos
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Os Ministerios do Comercio e das Finan~as deveriam sentar com a CIM para
negociar os acordos futuros sobre os seus sistemas de controlo interno e de distribui~ao da
farinha. Estes acordos devem estabelecer metas em cujo cumprimento seriam baseadas decis
pelo incremento ou decrescimo das entregas a CIM.

No Caso do Nao-Cumprimento por Parte da CIM, a USAID
Reserva 0 Direito de Importar-se a Farinha Diretamente e/ou
ptilizar Outros Mecanismos de Distribui~ao

Passo 5:

No caso da CIM nao cumprir com os acordos (paso no. 4), a USAID devera lan~ar

mao ou da importa~ao direta da farinha ou propor a contrata~ao da CIM pelas empresas
armazenistas privadas. [Nota: Este passo representa realmente uma solu~ao de ultimo caso,
com limita~Oes de log(stica e custo. Em consequencia, todos os esfor~os deveriam centrar-se
no regulamento efetivo da CIM, tais como sao reguladas as empresas de servicos publicos
nos E.U.]



3. Acompanhamento e Controlo

Passo 1: A USAID Remete C6pias das [Bill de Embarque] ao Ministerio das
Finan~

A USAID ja notifica 0 consignatario por antecipac;ao da previsao das chegadas dos
navios, alem de informar ao Ministerio do Comercio nas reuni semanais do Subcomite da
Ajuda Alimentar. Infelizmente, 0 Ministerio das Financ;as nem sempre faz parte deste fluxo
de informac;ao

Supondo-se que 0 Ministerio das Financ;as tenha urn papel mais integrado no
acompanhamento dos pagamentos, sera necessario assegurar que a programac;ao de
embarques seja comunicada corretamente ao Ministerio das Financ;as.

Passo 2: o Ministerio das Finan~as Prepara Relatorios Mensais sobre as
Divergencias dos Pianos

o Ministerio das Financ;as prepaniria urn relatorio mensa! sobre a realizac;ao dos
pagamentos. Estes relatorios especificciriam as raz das divergencias verificadas e os
problemas que requerem soluc. .' ;- ..

Passo 3: o Ministerio das Finan~as Realiza Auditorias da CIM e da EACM_
para Verificar a Implanta~ao de Controlos Melhorados

o Ministerio das Financ;as, posslvelmente com a assistencia do Ministerio do
Comercio, avalia e confirma a implantac;ao de sistemas melhorados de controlos financeiros.

Passo 4: ~pecificam-se Claramente nos Contratos as Penas por Divergencias
dos Pianos

A USAID e 0 Ministerio das Financ;as estabelecem uma lista de penas e medidas
corretivas que deveriam ser tomadas no caso de divergencias dos pIanos de pagamento.
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Capitulo 1

INTRODU~AO

o sistema de comercializa~ao da ajuda alimenticia em Mo~ambique esta cheio de
contradi~Oes. Todos os dias, preocupa~Oes humanitarias chocam-se com interesses
comerciais. Por urn lado, existe uma reivindica~o expressa de que a maioria dos cereais
doados anualmente ao pais, superior a 60 milhoes de dolares, sejam direcionados a popula~ao

pobre, especialmente a pobreza urbana de M~ambique. Por outro lade existe a decisao de
que a distribui~o da ajuda alimenticia ao pais seja feita atraves de canais comerciais. Os
ingressos recebidos atraves da distribui~o de ajuda alimenticia deverao ser usados pelo
governo de M~mbique para financiar projetos de desenvolvimento e para equilibrar 0 seu
or~mento publico.

o raciocinio teorico para justificar a comercializa~ao de ajuda alimenticia e sem
duvida interessante. 0 elemento "ajuda alimenticia", dentro do sistema de doacao de
alimentos, comeca e acaba com 0 embarque de alimentos pelos Estados Unidos. Assim que
esses alimentos chegam a Mocambique, sao comprados por atacadistas e revendida como em
qualqner ontoo mercado comercial. Daf • pal.vra "comercial". , ,"

Mas na pratica, essa transi~ao da ajuda doada para a transa~ao comercial nunca se
materializa completamente em M~ambique. As razoes para 0 fracasso da iniciativa sao
varias: Primeiro, 0 governo assume 0 controlo primario da comercializa~ao e racionamento
dos alimentos. A aloca~ao comercial da ajuda alimentar e determinada por urn sistema de
planejamento quantitativo e piramidal, onde os pr~os nao facilitam a comercializa~ao.

Segundo, (e relacionado com 0 primeiro), os objetivos comerciais ( por exemplo 0

pagamento de cargas) ocupa urn lugar secundario com rela~ao aos objetivos de distribui~ao.

Como 0 povo passa fome, 0 governo de M~ambique sente-se na obriga~ao de alimenta-lo.
Atacadistas e distribuidores sao obrigados a garantir os alimentos, independente dos custos de
distribui~ao. Finalmente, existem poucos mecanismos de controlo comercial para garantir os
pagamentos. Na ausencia de controlos efetivos, pagamentos de ajuda alimenticia esta:o
sempre atrasados, ou mesmo nao sao efetuados.

Esse fracasso na comercializa~ao da ajuda alimenticia tem resultado em dois
problemas principais. 0 mais claramente reconhecido e a falta de dep6sitos para a aquisi~ao

dos alimentos doados. As estimativas indicam que os dep6sitos nao ultrapassam 20 % do
valor estimado no or~amento do governo m~ambicano. Tambem nao existem garantias de
que a ajuda alimenticia esteja realmente chegando as popula~oes mais carentes. Apesar do
esfor~o do governo m~ambicano para criar urn sistema capaz de estabilizar e controlar a
distribui~ao de alimentos, 0 governo nao parece controlar a ajuda recebida que, assim
sendo, escapa dos canais de racionamento estabelecidos para garantir 0 atendimento as
popula~Oes mais pobres.

Este estudo documenta as estrategias definidas pelo governo de M~ambique na
tentativa de equilibrar dois mundos distintos: 0 da distribui~ao da aj uda planejada para os
pobres e 0 das transa~Oes comerciais ditadas pelas condi~oes mercado16gicas. 0 estudo
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mostra as dificuldades institucionais, administrativas e economicas que tomam dificil, senao
impossivel, 0 controlo da distribui~ao de ajuda alimenticia em Mo~ambique. 0 estudo faz
tambem recomenda~Oes para facilitar ao govemo 0 controlo da transi~ao da ajuda alimentar
para 0 mercado. A principal descoberta desse estudo e que urn efetivo programa de
distribui~o comercial de ajuda alimenticia sera viavel quando a distribui~o dos produtos
recebidos vier a ser regulada por mecanismos mercadol6gicos.

1.1. REVISAO DOS TERMOS DE REFERENCIA

o Grupo de Desenvolvimento Economico (DEG) da Louis Berger Intemational foi
contratado pelo Programa de Alimentos para a paz da USAID/Mo~ambique para avaliar a
comercializa~ao do sistema de ajuda alimenticia a M~ambique. Os principais objetivos desse
estudo foram divididos em duas areas:

1) Acompanhamento e controlo: A USAID contratou 0 Grupo Berger para
analisar a eficacia dos sistemas distribui~ao e gerenciamento da ajuda alimentar. Essa
analise teve por objetivo a identifica~ao de medidas tecnicas e economicas viaveis .
para melhorar a capacidade de acompnhamento e controlo da ajuda de alimentos.

2) Moeda local e sistemas de pagamento: 0 grupo deveria analisar 0 lado .: , - -.
comercial do programa de ajuda de alimentos para identificar formas de melhorar a
capacidade do govemo m~ambicano para conseguir uma maior propor~o de. ,--_
ressarcimento do valor das vendas da ajuda alimentar.

o plano original de trabalho definiu-se por uma revisao ampla do sistema em todo 0

pais. Entretanto, como resultado de discussOes subsequentes entre a USAID e 0 govemo de
M~ambique, a area de estudo foi reduzida. Os dois grupos decidiram centrar seus
interesses no acompanhamento, controlo e pagamento em moeda local pela farinha e pelo
milho amarelo recebidos como doa~ao. Tambem a area geognifica foi limitada as cidades de
Maputo, primeira e prioritariamente, e Beira.

1.2 METODOWGIA DE TRABALHO

A equipe constituida para rea1izar este trabalho incluiu tecnicos do Grupo de
Desenvolvimento Economico da Louis Berger Intemational (LBII) e da AUSTRAL, empresa
de consultoria m~ambicana subcontratada pela LBII. Em maio de 1991, urn grupo de
consultores intemacionais visitou M~ambique por quatro semanas.

A equipe analizou os problemas de distribui~ao e pagamentos locais atraves da entrada
e saida de milho para os distribuidores locais durante 0 primeiro trimestre de 1991. Em
alguns casos, informa~o adicional foi tambem retirada dos relatorios do terceiro e quarto
trimestres de 1990.

A metodologia de trabalho foi agrupada de acordo com as seguintes tarefas:
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Tarefa 1: Supervisao desde 0 porto de descarga ate a entrega aos moinhos

Uma equipe local gerenciada pela AUSTRAL supervisionou a entrega de 3.000
toneladas de milho ensacado vindo da Thompson Lykes. A equipe verificou 0 produto dentro
do navio, acompanhou 0 descarregamento das sacas e 0 seu subsequente transporte para os
vag60es de trem. A equipe documentou as divergencias e perdas ocorridas durante 0

processo de transporte do porto ate os moinhos.

Tarefa 2: Distribui~o dos moinhos e armazens

A equipe intemacional coletou as listas de distribui<;ao e dados de vendas da CIM,
COGROPA e EACM. Os diretores dessas institui<;Oes foram entrevistados para determinar
como os pIanos sao elaborados, como 0 milho e distribufdo, e quais sao os problemas nesse
processo. Foram feitas compara<;Oes entre as distribui<;Oes planejada e real, enfatizando
principalmente a quantidade de farinha e de milho distribuidos atraves do sistema de
racionamento do govemo.

Tarefa 3: Avalia~ao dos pianos de distribui~ao

. A equipe encontrou-se com especialistas do Ministerio dos Transportes para discutir, ; _ _.
revisar e analisar os pIanos de distribui<;ao para 0 pais e especialmente para a cidade de
Maputo. Os consultores verificaram a utilizacao do plano e a sua eficacia na distribui<;ao~ de
alimentos. '.

Tarefa 4: Revisao dos sistemas Contabeis e mecanismos de controlo

Relacionada com a tarefa 2, a equipe examinou os documentos contabeis e os sistemas
de controlo existentes entre os ministerios responsciveis pela admnistra<;ao da ajuda
alimenticia assim como as firmas comerciais envolvidas com a distribui<;ao dessa ajuda. A
equipe prestou uma aten<;iio especial nos trabalhos de acompanhamento e na sua eficacia ou
nao para identificar e resolver problemas pertinentes a distribui<;ao ffsica e ao correspondente
dep6sito de pagamentos pelas empresas comercializadoras desses produtos.

Tarefa 5: Amilise de dep6sitos de recursos de contrapartes elas empresas
comercializadoras dos produtos

Os consultores. financeiros da equipe trabalharam junto com 0 Ministerio das Finan<;as
no sentido de analisar os resultados do recebimento de pagamentos em moeda local. A
equipe concentrou-se nos pagamentos feitos por consignatarios atuais. Dois problemas
relacionados com esses pagamentos exigiram uma aten<;ao particular: 1) a quantidade de
pagamentos nao realizados porque as empresas envolvidas nao se sentem na obriga<;ao de
faze-los e, 2) a quantidade de firmas incapacitadas para pagar suas dfvidas devido a
compressao das margens de lucro em consequencia da poHtica de pre<;os estabelecida pelo
govemo.
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1.3 ESTRUTURA DO RELATORIO

A equipe examinou 0 efeito do mercado paralelo na distribui<;ao da ajuda alimenticia
atraves dos mecanismos controlados pelo governo. Atacadistas do setor privado foram
entrevistados na busca de alternativas para 0 sistema de comercializa<;ao govemamental.

Revisao do mercado pararelo e dos mecanismos do setor privado

Levantamento de varejistas

Entrevista com oficiais do governo e distribuidores em Beira

Tarefa 7:

Tarefa 6:

Tarefa 8:

A equipe local completou urn levantamento de uma amostra de varejistas nas cidades
de Maputo e Beira. Essa pesquisa teve por objetivo determinar: 1) se estavam recebendo as
suas quotas mensais, 2) se os pre<;os eram altos 0 suficiente para cobrir os custos, 3) se eram
economicamente capazes de pagar pelas quotas recebidas no prazo estabelecido e, 4)
verificar a simpatia dos revendedores por uma uma proposta de mercado livre.

o relat6rio foi dividido em oito capitulos. 0 primeiro e 0 ultimo capitulos delineiam
todo 0 espectro do trabalho assim como as conclus6es e recomenda<;6es principais. Os
capitulos 2 a 7 buscam respostas e altemativas para os problemas encontrados no sistema
atual. Cada capitulo foi estruturado de acordo com as seguintes perguntas-chave:

Alem do trabalho acima descrito, duas comitivas da equipe realizaram uma visita
complementar de tres dias a Beira para examinar a eficacia dos sistemas de distribui<;a:o e
controlo da ajuda alimenticia nas partes centrais do pais.

Capitulo 2--- > o programa de ajuda alimentfcia esta alcan<;ando seus objetivos?

Capitulo 3--- > Em que extensao a ajuda alimenticia esta chegando as
popula<;6es mais carentes?

Capitulo 4--- > Quais sao as principais debilidades dos mecanismos de controlo
atuais?

Capitulo 5--- > Por que os fundos de contraparte nao esta:o sendo pagos?

Capitulo 6--- > Os comerciantes conseguem obter lucros apesar do controlo do
mercado pelo govemo?

Capitulo 7--- > Quais sao as alternativas para 0 melhoramento do sistema de
distribui<;ao dentro e fora do atual sistema?

Alem de responder estas quest6es, 0 relat6rio apresenta tambem op<;6es e
recomenda<;6es para 0 melhoramento do sistema. Cada capitulo termina com urn resumo de
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recomenda¢es sobre as questoes principais. Assim sendo, 0 leitor interessado em uma
conclusao especifica pode chegar a ela sem ter que examinar todo 0 capitulo 8 - Conclusoes e
Recomendacoes.

E importante salientar tambem que as respostas encontradas durante a viagem a Beira
e apresentadas no texto principal sao apenas considera~oes de ordem geral. Os limites
impostos nos processos de coleta e an3.lise dos dados nao permitiu a completa integra~ao dos
dados de Beira no relat6rio principal. Os anexos a este relat6rio incluem: A -- Termos de
referencia, B --lista de contatos, C -- Relat6rio da equipe local sobre a distribui~ao do porto
ao moinho, D -- Relat6rio sobre a pesquisa de revendedores, E -- Tabelas-Resumo sobre 0

fluxo de distribui~o e, F -- Bibliografia.
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Capitulo 2

VISAO GERAL DO SISTEMA DE AJUDA ALIMENTICIA

INTRODU~AO

Em Mo<;ambique, 0 sistema de ajuda alimenticia comercial e crucial para a garantia
dos requerimentos nutricionais basicos para a popula~ao m~ambicana, especialmente para os
mais de 4 milhOes de habitantes das regiOes urbanas. A cada ano, centenas de milhares
kilogramos de cereais, feijao, 6100 e a~ucar sao doadas para as popula~Oes pobres de
MO<;ambique. As pesquisas indicam que os cereais importados atraves da ajuda alimentar
(milho, arroz e trigo), garantem mais de 80% do consumo.

De acordo com 0 Departamento de Seguran~a da Comida, do Ministerio do
Comercio, a distribui~ao entre a ajuda alimenticia comercial, a ajuda alimenticia emergencial
(distribuida gratuitamente, especialmente para refugiados) e os projetos de ajuda alimenticia
foi 0 seguinte:

TABELA 2.1 IMPORTA~AO DE CEREAlS A MO~AMBIQUE .. ,-
Produto 1987 1988 1989 1990*

1. Milho
a. comercial 71.888 201.444 140.973 160.000
b. emergencia 57.522 167.094 99.890 156.188
c. projeto 4.871 13.845 20.424 6.180

--------
Total 134.281 382.383 261.287 322.368

2. Arroz (apenas
comercial) 74.408 61.724 71.907 46.990

3. Trigo 103.764 127.730 109.160 114.000

TOTAL 312.453 571.837 442.354 483.358

* Dados para 1990 sao estimados com base nas doa~Oes confirmadas. Os dados dos outros
anos refletem as importa~Oes reais.

Fonte: Ministerio do Comercio, Departamento de Seguran~a alimentar.
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Os Estados Unidos e 0 maior abastecedor de milho, principalmente do milho amarelo
comercializado nos mercados. Em 1990, as doa~Oes norte-americanas de milho foram
responsaveis por mais de 90% (140,000 mt) do total de milho importado. Dada a magnitude
das doa~Oes norte-americanas, toma-se fundamental a compreensao dos objetivos do
programa e a verifica~ao do seu cumprimento ou nao.

2.1 OBJETIVOS DA AJUDA ALIMENTICIA COMERCIAL

GeraImente, mesmo com algumas varia~Oes nas prioridades e enfase, a USAID e 0

GRM concordam com os objetivos desse programa de assistencia alimenticia. 0 milho serve
para cobrir a escassez domestica enquanto 0 GRM trabalha na elabora~ao de uma estrategia
que conduza a urn aumento da produ~ao e do abastecimento agricolas.

A venda comercial das doa~Oes de milho tern dois tipos de objetivos:

1) Objetivo da Ajuda Alimenticia: a ajuda alimenticia tern por objetivo criar uma
rede eficiente de abastecimento de comida para os setores mais pobres da
popula~ao m~ambicana. 0 acordo PU80, se¢o 206, de 1989, entre os
Estados Unidos e M~mbique afirma que a ajuda alimenticia tern por objetivl
Itgarantir uma rede de seguran~ para os setores mais pobres da popula~ao . ~ - ..
para que se cumpram os requerimentos nutricionais" durante 0 processo de
transi~o.

2) Objetivos desenvolvimentistas: a venda da ajuda alimenticia comercial tern por
objetivo apoiar 0 govemo de M~ambique nos seus esfor~os de
desenvolvimento atraves dos fundos de contraparte gerados. Os pagamentos
recebidos pela ajuda alimenticia devem ser depositados em contas
or~mentarias especificadas.

2.1.1 Objetivos alcan~dos

o programa atingiu 0 seu objetivo geral de fomecer comida suplementar a urn pr~o

mais baixo do que 0 predominante no mercado, a urn pais que responde a todos os requisitos
de pobreza. 0 programa contribuiu grandemente para a seguran~a da popula~ao urbana de
M~ambique.

Entretanto, de.acordo com os vanos estudos ·rea1izac(;'\ pela USAID, os objetivos
principais de garantia de comida para a popula~o mais pobre e 0 financiamento do esfor~o

de desenvolvimento do govemo nao foram alcan~ados. Mas e importante ressaltar que houve
uma melhora de condi~Oes para aqueles consumidores que recebem uma grande parte de suas
quotas a pr~os oficiais. Entre as conclusOes especificas alcan~adas, incluimos as seguintes:

*

*

o programa nao tern sido efetivo para garantir comida a grande maioria da
pobreza subnutrida

Aproximadamente 50% do milho e desviado do sistema de pr~os controlados,
tomando portanto a oferta independente.
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*

*

*

Aproximadamente 80-85 % dos portadores dos cartoes de racionamento usam
os seus cartOes para comprar milho. Os gropos mais vulneraveis podem nao
ter 0 dinheiro para comprar as suas quotas quando a mercadoria
esta disponivel nas mercearias.

o sistema de racionamento foi elaborado para atender as necessidades de
menos da metade da popula~ao carente enquanto que, acordo com 0

Departamento de Nutri~ao do Ministerio da Saude, para se conseguir comida a
pr~os oficiais, urn rendimento minima e requerido para a compra de uma
quota de 6.

Migrantes recentes nao sao elegiveis, implicando portanto que muitos dos
"deslocados" nao tern acesso ao programa.

2.1.2 Objetivos da USAID

A USAID, atraves da ~ao 206 e titulo III dos acordos, identificou problemas
especfficos, apresentando tambem medidas de auto-suporte para resolver os problemas de
uma forma mais sistematica.

Cada uma das medidas da USAID tern objetivos especfficos a serem alcan~ados a
medio e lange prazo. Ate 0 momento, a USAID tern obtido sucesso no sentido de garantir a
implementa~o de suas medidas. Alguns dos objetivos especificos, assim como das medidas
de auto-suporte no acordo de 1991 incluem:

.. ,-

Objetivo

Aumentar a garantia de
comida para a popula~ao

mais pobre

Desenvolver 0 potencial

Melhorar 0 sistema
administrativo da ajuda no
setor publico e promover a
participa~ao do setor privado

Medida Proposta

1. Garantir sistema de distribui~ao efetiva

2. Completar a pesquisa de seguran~a da comida e das
lojas atacadistas

1. Estabelecer urn calendario agricola e fortalecer 0 para
liberar os pr~os de rnercado
2. Comprar as sobras de milho(surplus) para ajuda
emergencial

1.Completar a analise do setor publico
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2.1.3 Govemo de M~mbique

28

"Reverter 0 declinio da produ<;ao e restaurar urn nivel minima de consumo e
ingressos para toda a popula<;ao, e particularmente para as popula<;Oes das
zonas rurais.

reduzir 0 desequilibrio da balan<;a financeira interna e aumentar as reservas e
os dep6sitos extemos.

*

*

Nas areas de melhoramento da seguran<;a da comida e da administra~o do setor
publico, as mudan<;as sao menos dramaticas, apesar do govemo ter cumprido, ou estar
trabalhando para cumprir a maior parte do contrato. Ate agora, entretanto, 0 esfor<;o para
garantir a seguran<;a de comida e urn melhor controlo admnistrativo do sistema nao saiu dos
primeiros passos. A concretiza<;ao desses sistema de an3.1ises (uma medida de ajuda auto
programada) deveria apoiar principalmente as iniciativas ja tomadas pelo govemo de
Mo<;ambique para promover a participa<;ao do setor privado (outra medida de ajuda auto
programada) .

o progresso no sentido de reduzir as dificuldades para 0 densenvolvimento da
agricultura tern sido significativo. Isso gera a auto-suficiencia dos produtores e 0

fortalecimento de urn mercado competitivo. Em grande parte, gra<;as ao estudo da USAID,
os pre<;os do milho branco produzido no pais - preferido pelos consumidores - foi liberado.
Outros produtos basicos cujos pre<;os estavam controlados foram trazidos para 0 pre<;o de
mercado. Urn calendario para a libera<;ao do pre<;o do milho amarelo, 0 principal produto
para aqueles que nao podem comprar outras formas de carboidratos, esta sendo organizado.

Desde 0 seu inicio em 1987, 0 Programa de Reabilita<;ao Economica do govemo de
Mo<;ambique (ERP) tern feito progressos significantes no sentido de introduzir no pais
politicas mais voltadas para 0 crescimento e para 0 mercado. Alem dos objetivos em geral
definidos nos documentos da USAID, e que 0 govemo procura cumprir com regularidade, 0

govemo de Mo<;ambique tern a sua pr6pria agenda de objetivos adicionais. 0 programa esta
especialmente preocupado com os niveis de sofrimento alcan<;ados durante 0 processo de
implementa~o de mudan<;as estruturais como parte do Programa de Reabilita<;ao Economica
(ERP), que "pretende manter num grau transit6rio alguns elementos de uma economia
gerenciada para assim garantir as necessidades essenciais dos refugiados de guerra. "

Finalmente, A USAID tern alcan<;ado exito tambem em garantir que os fundos de
contraparte sejam depositados pelo govemo. Uma auditoria recente mostrou que 0 govemo
de Mo<;ambique tern estritamente cumprido esse objetivo, mesmo quando isso implicou na ~ ;.
impressao de moeda para cobrir 0 nao-pagamento dos consignatarios. Com essa estrategia, a
USAID espera manter a pressao financeira sobre 0 govemo para que ele cumpra 0 seu
compromisso de depositar os fundos de contraparte para com isso encorajar reformas no
sistema de comercializa<;ao da ajuda financeira.

Alguns objetivos economicos de longo alcance iniciados pelo govemo tern que ver
diretamente como 0 sistema de comercializa<;ao da ajuda alimentfcia:



* reintegrar os mercados oficiais e paralelos... "

Com rela~o apolitica do govemo para 0 milho, urn objetivo especifico seria:

* Contribuir para garantir comida para a popula<;ao atraves de urn grande
programa de produ<;ao domestica, e a gera<;ao de urn poder de aquisitivo
intemo.

De uma maneira geral, os dois objetivos maiores especificados pela USAID se
subdividem, a nivel do GRM, entre 0 Ministerio do Comercio e das Finan~as. Para 0

Ministerio do Comercio predomina 0 objetivo de atendimento a baixo custo das necessidades
alimentares da popula~o de Maputo. Esta orienta<;ao a ajuda alimentar prevalece nas suas
prioridades gerenciais e decisOes de distribui~o de alimentos. Por outro lado, 0 Ministerio
das Finan~as se preocupa mormente com 0 recebimento e a utiliza~ao dos pagamentos
provenientes da ajuda alimentar no controlo da infla~ao e na gera<;ao de recursos para 0 uso
do tesouro nacional.

Enquanto estes objetivos sao relacionados entre si, e importante notar que, ate
recentemente, haviam sido tratados de forma separada. Em geral, objetivo de alimentar os ;
pobres tern sido considerado prioritario, sem levar em conta incrementos nos dep6sitos de" ~ -""
contraparte.

2.2 MUDAN<;AS NAS CONDI<;OFS E QUESTOES FUTURAS

As conc1usOes apresentadas neste estudo (ver Capitulo 8) presup5em poucas mudan~as

no sistema atual de ajuda alimentar comercial. Entretanto, podem ocorrer modifica<;6es
futuras importantes que venham a tomar esta recomenda<;6es desnecesscirias. Inc1uem-se
entre as possiveis mudan<;as mais importantes as seguintes:

*

*

*

*

Constru~ao de Silos no Porto: 0 govemo esta discutindo pIanos para a
constru<;ao de silos no porto no inicio de 1993. Com esses silos, a quantidade
de perdas de mercadoria no porto seria significantemente reduzida (variando de
1% a 13%).

Incrementa~aoou liberaliza~ao dos pr~os do milho: E bern possivel que 0

govemo assuma uma politica de liberaliza<;ao dos pr~os do milho
rapidamente. No ano passado, 0 govemo liberou 0 pr~o do milho branco.

Privatiza~ao da Companhia Industrial da Matola (elM): 0 problema principal
e a falta de controlo na CIM, a unica produtora de farinha de alta qualidade
para Maputo. Algumas de nossas recomenda<;6es centram-se em efetuar
melhorias nos sistemas de controlo da CIM, as quais podem se tomar
desnecesscirias com a privatiza<;ao da empresa.

A Contrata~o com 0 Setor Privado: 0 sistema atual de ajuda alimentar
comercial se concentra excessivamente em poucos consignatarios. A USAID
esta considerando a possibilidade de abertura do sistema a competi~ao de tanto
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*

empresas privadas como publicas. Durante a realiza<;ao deste estudo, a
USAID fez contatos com armazenistas privadas.

A Expansao das Pequenas Moageiras: Durante a permanencia da equipe do
estudo em Mo<;ambique, urn consultor da CARE estava dando assistencia ao
desenvolvimento de urn projeto de treinamento de pequenas moageiras. 0
projeto busca incrementar a produ<;ao de farinha de milho destas empresas. 0
infcio do projeto esta previsto para fins de 1992, com dura~o ate 0 infcio de
1994. As ernpresas-alvo desta assistencia poderiarn tarnbem receber ajuda
alirnentar comercial.

Todas estas mudan<;as apresentam oportunidades para a melhoria da eficacia do
sistema de ajuda alimentar comercial. Portanto, poderia tornar mais promissor 0 pior
cemirio considerado pela equipe do estudo: isto e, nenhuma mudan<;a no sistema atual.

2.3 COMPONENTES 00 SISTEMA

Nos capftulos subseqiientes, analisa-se 0 programa como urn sistema cornposto dos
seguintes componentes:

* distribui~o ffsica

*

*

sistemas de contabilidade e acompanhamento

sistemas financeiros e gerenciais.

o sistema funciona em urn ambiente economico em rapida transi<;ao de uma economia
planejada com pr~os controlados a uma economia onde reinam pr~os livres. Portanto, a
ajuda alimentar comercial depende das politicas e condi<;oes economicas prevalecentes -
inclusive pr~os nas areas de comercio, industria, agricultura, cambio, salarios, etc. -- alem
da oferta de outros alimentos.
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Capitulo 3

DISTRIBUIC;AO DA AJUDA ALIMENTICIA

3.1 INTRODUCAO

Este capitulo revisa 0 processo de planejamento que deveria servir como fator
principal na distribui<;ao da ajuda alimenticia. Este capitulo revisa tambem 0 processo de
distribui<;ao implementado para que a alimentos doada chegue ate 0 grupo alvo.

A C'lestao central discutida neste capitulo ese, tendo em vista 0 processo de
planejamerao e 0 sistema de distribui<;ao em uso atual, a ajuda alimenHcia esta realmente
chegando aos pobres que deveriam recebe-Ia. Dedica-se aten<;ao especial aos extravios
(definidas como roubos) e aos desvios ( definidos como favorecimento aterceiros).

Nas discussoes iniciais entre a USAID e 0 governo de Mo<;ambique, em maio de
1990, 0 governo mo<;ambicano indicou que 58% das 140.000 toneladas doadas, ou seja,
80.580 toneladas seriam distribuidas atraves do sistema de cartoes de racionamento-NS.A e,

.Beira e Maputo. Mas de fato, somente 0 equivalente a urn ter<;o do montante programad -
para a EACM esta realmente chegando ate as popula<;oes estabelecidas. .

Apesar desses dados serem alarmantes, torna-se necessario esclarecer ainda que os
portadores de cartoes de racionamento nao representam necessariamente os setores mais
pobres da popula<;ao. Consequentemente, 0 sistema NSA nao e obrigatoriamente 0

mecanismo adequado para distribuir ajuda alimenHcia.

Essa analise considera 0 planejamento e a distribui<;ao de milho em geral, mas estuda
particularmente a doa<;ao de 140.000 toneladas feitas pela USAID.

3.2 0 PROCESSO DE PLANEJAMENTO

o processo de planejamento e sele<;ao de distribuidores da rede de ajuda alimentar
comercial e controlado pelo Ministerio do Comercio atraves de dois de seus departamentos:
o Departamento de Seguran<;a Alimentar (FSA), ocupa-se principalmente do processo de
planejamento, apesar de tambem exercer urn papel de supervisao geral, para garantir que
as necessidades minimas estabelecidas no contrato de doa<;ao sejam cumpridas.

Por outro lado, a Diretoria Nacional do Comercio Interno (DNCI), cria os pIanos
de distribui<;ao para os varios consignatarios de acordo a uma avalia<;ao de necessidades
estabelecida pelo GOAM ou, no caso de Beira, pela Dire<;ao Provincial do Comercio de
Sofala - DPCS, que mantem contatos semanais com os consignatarios para verificar se os
pIanos de distribui~oestao sendo cumpridos, ou para determinar se existem complica<;oes
no sistema.

Existe uma comunica<;ao entre os dois departamentos, mas as fun<;oes de
planejamento e distribui<;ao, assim como 0 conseqiiente acompanhamento dessas fun<;oes,
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sao distintos e separados. 0 seguinte organograma mostra a estrutura organizativa dentro
do Ministerio do Comercio. .

Fiqura 3.1.

ORGANOGRAMA DA AJUDA ALIMENTICIA

Ministerio do Comercio

SEGURANCA ALIMENTAR

MIN INDUS
XIGAIO

MILLS
CIM
I. SOUSA
MOBElRA
ETC.

o sistema da ajuda alimentar comercial foi desenhado com base a uma estrategia·
definida pelo governo mo~ambicano em 1982. Essa estrategia compreendia a
implementa~o do NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO (NSA) que definia a
introdu~o de uma sistema de cartoes de racionamento nas duas maiores cidades, Maputo
e Beira. Isto foi considerado necessario por causa dos crescentes problemas causados pela
guerra civil que come~ava a afetar seriamente 0 suprimento alimentar as areas urbanas pelas
popula~oes rurais.

Enquanto 0 NSA definia Beira e Maputo como as cidades piloto para 0 projeto,
outras cidades como Nampula e Nacala, tambem foram beneficiadas, mesrno que para elas
o caftao de racionamento nao foi introduzido como uma forma de controlar a distribui~ao.
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Em Maputo e Beira, 0 sistema foi desenhado de forma que os residentes deveriam
registrar os membros de cada fanu1ia morando numa mesma casa para que lhes pudessem
ser garantida uma cesta bc1sica de produtos a pre~os acessiveis. Para estabelecer 0 sistema
e identificar tanto os beneficiarios quanto os distribuidores, 0 Ministerio do Comercio
indicou autoridades especificas para coordenar este trabalho, 0 GOAM e 0 DCPS de cada
cidade.

o sistema do NSA foi dividido em tres areas gerais: consumo social, incluindo cartoes
de racionamento, centros de assistencia social e institui~oes publicas; consumo eventual, que
garante mercadorias para a Empresa de Supermercados de Mo~ambique (as lojas de
diretores), e para consumo em eventos especiais, como funerais, casamentos, etc; e consumo
especial, dedicado a suprir as necessidades do Conselho de Ministros. Este ultimo tipo de
distribui~ao foi teoricamente eliminado.

Embora 0 sistema aparenta ter alcan~ado os seus objetivos iniciais de garantia
alimentar as popula~oes urbanas durante os primeiros anos, hoje 0 programa parece
inadequado as necessidades do pais. Isso se deve a dois fatores principais: Primeiro, com
a deterioriza~ao da situa~ao da guerra, mais e mais gente rnigrou para as cidades.
Conseqiientemente, 0 grupo de pessoas carentes de ajuda alimenticia subsidiada aumentou
significamente. Segundo, com a introdu~ao do Programa de Recupera~ao Econornica (PRE!_.
muitos dos produtos incluidos no sistema de racionamento inicial foram retirados da fi~t

e 0 controlo de pre~os sobre esses produtos foi elirninado. Hoje, somente cinco produt
continuam fazendo parte do sistema: milho, arroz, feijao, oleo e sabao.

Devido a esses acontecimentos, muitos dos residentes de Maputo nao se beneficiam
do sistema de racionamento (aproximadamente 1.000.000 de residentes estao registrados no
GOAM). Ironicamente, sao os migrantes, expulsos das zonas de guerra, os que mais
necessitam e menos acesso tern a esse tipo de alimento subsidiado. Esse problema tern sido
exacerbado pela continua~ao de urn sistema altamente subsidiado para apenas uns poucos
produtos, facilmente extraviados para urn sistema de mercado paralelo, resultando sempre
em menos alimentos para os grupos necessitados.

Esses fatores tern certamente urn impacto no processo de planejamento coordenado
pelo Ministerio do Comercio. 0 GOAM e teoricamente responsavel pela identifica~ao do
numero de pessoas carentes de alimenta~o subsidiada na regHio de Maputo. Os cllculos do
governo parecern ser efetuados atraves do exame da popula~ao total registrada nas listas,
mas tambem atraves de consultas a EMPRESA DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE
MAPUTO (EACM),"a companhia responsavel pela distribui~ao fisica dos produtos, por sua
vez subordinada ao GOAM.

Depois de deterrninar a popula~ao a ser atendida, 0 GOAM assessora ambos DNCI
e 0 FSD. 0 FSD consulta tambem 0 Ministerio da Agricultura e a AGRICOM para obter
estimativas de produ~ao agricola para 0 pr6ximo ano. Consultas sao realizadas tambem a
XIGAIO, uma empresa para-estatal que define as necessidades de milho e trigo para os
moinhos do pais. A XIGAIO baseia a suas demandas na capacidade de absor~o dos
moinhos que ela representa (CIM, Inacio de Souza e Mobeira com rela~ao ao rnilho),
tomando tambem em considera~ao a manuten~ao de urn estoque para garantir 0
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abastecimento alimentar. Na requisic;ao da XIGAIO ao FSD em 1991, a empresa indicou
que CIM requereu 43.750 toneladas para 0 moinho e mais 10,000 toneladas para estocagem.
E interessante notar que a CIM requisitou da USAID quantias superiores as requisitadas
pela XIGAIO.

o FSD enta~ lanc;ou seu apelo aos doadores para apoiar 0 sistema de ajuda
alimentar comercial, fundamentando-se em caIculos que tomam por base 0 grupo
populacional total registrado no GOAM, multiplicado por necessidades de consumo
definidas. Para graos, estas necessidades esmo calculadas em 4 kilogramos por meso 0 FSD
tern indicado que na pnitica, como as populac;6es tern acesso tambem a outros tipos de
alimentos, este criterio nao tern sido seguido rigidamente.

Apesar de que esse fluxo de inwrmac;ao vinda das bases deveria gerar uma
sensibilidade para as alterac;6es populacionais nos centros urbanos, na pnitica 0 plano tem-se
mantido estatico nos ultimos anos. Em primeiro lugar, 0 FSD indica que os dados
apresentados pelo GOAM tem-se mantido inalterados apesar da migrac;ao de pessoas das
provincias para as grandes cidades. Conseqiientemente, nao existem novos caIculos para
adequar essas novas necessidades ao apelo do FSD numa base anual. Mas talvez 0 mais
importante passou a ser definido pelas ofertas dos doadores. Em outras palavras, por. ca~~
da limitada capacidade do governo para determinar, administrar e controlar a segurah 
urbana, os doadores simplesmente mandam somas totais de doac;6es, que 0 FSD enta!
distribui de acordo com as porcentagens definidas, para todo 0 pais.

Sem duvida, a relac;ao entre 0 FSD e os doadores e simbi6tica: os doadores
determinam suas contribuic;6es com base nas necessidades identificadas pelo FSD. Assim,
o FSD tem-se transformado mais num agente negociador na tentativa de garantir que as
necessidades mfnimas sejam atendidas quando urn doador especffico decide mandar apenas
uma porcentagem do total pedido. 0 FSD perde entao 0 seu papel de planejador, para se
transformar num agente intermediario em todo 0 cicio da ajuda alimentar. Devido a isso,
o plano pode atender ou nao 0 grupo alvo. Na realidade, como a grupo necessitado de
ajuda nao foi alterado pelo GOAM nos ultimos anos, muitas pessoas carentes estao fora do
sistema da ajuda alimentar.

Uma vez garantidas as doac;6es, 0 FSD monitora junto com os doadores e as
entidades governamentais a chegada da ajuda alimentar para garantir urn suprimento
contfnuo durante todo 0 ana. 0 FSD entao elabora com a DNCI urn plano de uso de
doa¢es especfficas. Por exemplo, em maio de 1990, 0 Ministerio do Comercio comunicou
aUSAID 0 plano de distribuic;ao geral para 0 pais das 140.000 toneladas doadas para 0

bi~nio 1990-91. Nesse plano, as quantidades necessarias por provincia sao estimadas
tomando em considerac;ao as quantidades destinadas a moagem e as quantidades destinadas
a distribuic;ao de graos. Apesar desse plano parecer ser 0 ponto basico de distribuic;ao, ele
tern sido alterado substancialmente durante 0 ano.

o fluxo de distribuic;ao apresentado abaixo examina as divergencias entre a
quantidade planejada e 0 que n6s chamamos de total programado. Por exemplo, a
quantidade que 0 DNCI indica para distribuic;ao pelos distribuidores de acordo com urn
plano de abastecimento mensal.
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3.2 FLUXO DE DISTRIBUI~AO

Nossa analise considera a distribui~ao de milho e farinha de milho desde a fonte
(USA) ate 0 grupo alvo. Numa primeira instancia, 0 governo americano, em comun acordo
com 0 governo de Mo~ambique, determina a quantidade de ajuda disponlvel. Depois, 0

GRM e a USAID programam uma escala de carregamentos destinados aos tres principais
portos de Mo~ambique:Maputo, Beira e Nacala, durante 0 ano. Os consignatarios da ajuda
sao escolhidos e a partir daf a distribui~ao come~a a ser feita. 0 seguinte grcifico do fluxo
de distribui~ao mostra os principais atores da cadeia distribuitiva.

TABELA 3.2

FLUXO DE DISTRIBUI~AO DA AJUDA ALIMENTfcIA

I
NAVIO I

IMOZAMBIQUE PORTS AND RAILWAY (CFM) I

I MOINHO/OISTRIBUIOOR I

I I
I E A C MI IOIST SOCIAL I IPROVINCIAS I I

OUTROS
I

I

IVAREJIS. CENTROS SOCIAlS HOSPITAlS ~ - OUTROS
- CFM
- PROJETOS
- ETC

I POVO POVO POVO POVO

A EACM (e em Beira a EACB) e a maior recebedora das doa~oes, tanto dos
moinhos como do navio. A EACM deveria receber 44.139 toneladas de farinha e 20,000
toneladas de graos. Mas na pratica, em 1990 a EACM recebeu somente 45% da farinha e
56% do total de graos destinados para a distribui~ao na area de Maputo.
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o plano de distribuic;ao, apesar de ser apresentado no inicio de cada ano, pode sofrer
alterac;oes por parte do govemo americana e essas alterac;oes rno sao consideradas pelos
planejadores do governo moc;ambicano.

Por si s6, urn atraso no envio de milho pelos doadores poderia nao afetar 0

suprimento. Entretanto, isso poderia ocasionar alterac;oes nas posic;Oes de estoque e
conseqiientemente acarretar pesadas cargas financeiras para os consignatar"ios. Esse fator
esta melhor detalhado no pr6ximo capitulo.

Apesar da aparente existencia de urn sistema de consultas regulares entre 0 DNCI
e a USAID, os consignatarios moc;ambicanos parecem ter dificuldades em receber grandes
carregamentos (superiores a 8,000 toneladas). Esses problemas aumentam pelo fato de que
muitos dos consignatar"ios tern uma limitada capacidade de estocagem e portanto podem
precisar guardar os seus produtos em armazens de terceiros.

o plano de embarque de milho parece nao tomar em considerac;ao tambem a
chegada de outros tipos de ajuda alimentar (ac;t1car, arroz, 6leo e fejjao). Muitos
consignatarios, e particularmente a COGROPA, comunicaram que, pelo menos uma vez
esse ano, tiveram que receber carregamentos simultaneos de milho e ac;t1car. Isso exigiu 0

aluguel de veiculos de carga adicioanais porque as suas frotas sao insuficientes P~_ __
"transportar dois carregamentos simultaneos. 0 planejamento realizado pelo DNCI e p~,
FSD rno parece tomar em considerac;ao esses aspectos.

... -:"_.

Uma vez determinado 0 porto de desembarque, e estando 0 consignatar"io avisado
da chegada da mercadoria, uma reprogramac;ao de distribuic;ao e ativado. Esses fluxos
variam de acordo com 0 prop6sito da carga - se esta destinada para a moagem ou para a
distribuic;ao na forma de graos.

Embora essa analise esteja centrada na situac;ao de Maputo, os dados de Beira
endossam os resultados de Maputo com rela<;ao a realoca<;ao de milho fora do NSA Em
Beira, a EACB recebeu cerca de 80% do milho e 38% da farinha programadas para 0

primeiro trimestre do ano.

3.2.1 A Distribui~o da Farinha

Quando 0 grao doado chega ao porto de destino em Moc;ambique, esse grao e
ensacado ali mesmo no porto ou, se doado ja ensacado, ecolocado diretamente no vagao
do trem ou no transporte de carga rodoviaria disponivel para leva-Io ate 0 moinho. Em
Maputo existe urn moinho principal, a Companhia Industrial de Matola (CIM) e urn
pequeno moinho fora da cidade (Ineicio de Souza) que serve as provincias de Gaza e
Inhambane. Por urn acordo com os Ministerios das Financ;as e do Comercio, 0 consignatar"io
(nesse caso a CIM) recebe 0 produto no porto tornando-se a partir daf responsavel pelo
produto desde 0 navio ate a sua chegada aos armazens da Matola, 12 kilometros distante
do porto.

o transporte do produto e feito em vagoes de trem de ferro, ou em caminhoes. Em
geral, os consignatar"ios preferem 0 transporte rodovicirio para limitar os desvios de
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mercadoria na regiao portmlria uma vez que esse problema torna-se mais grave com 0 uso
de vagoes de trem. Existem vanas vantagens para 0 uso de rodovias: Primeiro, 0 produto
colocado no vefculo e transportado imediatamente para os armazens de dep6sito do
consignatirio. Como nao existem paradas no caminho, 0 controlo pode ser melhor
efetivado. Na pnHica, a empresa transportadora assume contratualmente todas as perdas
ocorridas no percurso do transporte, minimizando os riscos da CIM.

o transporte ferroviario representa uma segunda op~ao. A CIM tern uma linha
ferroviaria direta para 0 moinho, tornando simples, portanto, a opera~ao de transporte
ferroviano. Entretanto, ao contrario do sistema rodoviario, os vagoes de trem demoram de
4 a 5 dias para serem carregados e transportados ate 0 moinho. Esse atraso pode ser
atribuido a dois fatores principais: Primeiro, pela ausencia de "tarpaulins" para cobrir os
vagoes carregados para a sua movimenta~o desde 0 porto. Enquanto espera pelos
"tarpaulins", 0 vagao tern que esperar encostado de urn lado. Esse processo de manobrar
parece ser arbitrario e proposital para maximizar 0 tempo de tr~sito da mercadoria no
porto, facilitando as oportunidades para roubos.

Por exemplo, durante a supervisao do processo de descarregamento do milho de
Thompson Lykes, a equipe supervisora presenciou 0 encostamento de vagoes carregados em
areas cheias de carvao, onde foram deixados por varios dias antes de liberados para l
viagem ate os moinhos. Esses vagoes foram violados, levando em media, de 5 a 6 dias parJ
chegar a CIM ou aos seus armazens designados na ANFRENA. A quantidade de perd.CiS
no caminho foi de 2952.6 kg sobre 0 total de 90 toneladas transportadas, totalizando uma
perda de 3%.

Parece existir uma discussao sobre a maior eficiencia de transporte por rodovia ou
por trem. 0 transporte ferroviario e definitivamente mais barato, mas os roubos sao
significamente maiores. No carregamento acima mencionado, a CIM contratou sua pr6pria
seguran~a para garantir a chegada do produto com 0 minimo possivel de perda. Essa
estrategia parece ter sido efetiva uma vez que a perda contabilizada foi relativamente baixa.

Sem embargo, a CFM recusa-se a assumir qualquer responsabilidade pelas perdas
ocorridas durante 0 transporte. Conseqiientemente, os moinhos tern que assumir essas
perdas, 0 que afeta diretamente os seus pagamentos ao MINFIN, resultando tambem em
menos produto sendo processado e menos lucro alcan~ado.

Mas, apesar das perdas ocorridas atraves do transporte ferroviario, a diferen~a entre
custos de transporte por trem ou por rodovias e substancial. (Veja quadro abaixo). Essa e
a razao dos moinhos preferirem usar 0 sistema ferroviario, apesar das perdas. Fica claro,
porem, que essas anomaIias prejudicam uma distribui~ao 6tima da ajuda alimentar aos
grupos carentes.

Quando 0 milho chega ao moinho, a CIM transforma 0 grao em farinha de milho.
A capacidade te6rica do moinho e de produzir 240 toneladas de farinha por dia. Na pnHica,
o moinho produz em media 140 toneladas e esse e 0 dado usado pelo FSD para determinar
a capacidade produtiva da CIM como empresa consignataria durante todo 0 ano.
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Tabela 3.3

ENTIOADE 1990 09/1990-03/1991

EACM 55.8 49.6
OUTROS CONS. SOCWS lOA 10.3
PROVINCIAS 7.2 13.7
OUTROS 26.6 26.3

DISTRIBUH;:Af ~ ..COM AALOCADA OE ACOROO

DISTRIBUIC;XO DE FARINHA DE MILHO
(MAPUTO)

%
PROGRAMADA

Uma vez transformada, a farinha eensacada e distribuida aos varios consignatarios
designados pelo ONCI. E nessa distribuic;ao programada que as primeiras divergencias ao
plano inicial apresentado em maio podem ser detectadas. Ao contrario do plano, essa
distribuic;ao programada estci dividida em quatro partes principais. A primeira destina-se aos
portadores de cartoes de racionamento atraves de urn unico distribuidor, a EACM. Em
teoria, a EACM deveria receber, de acordo com programa do ONCI, 56% do total de
farinha produzida. Entre os outros compradores incluem-se os consumidores sociais,
relacionados numa lista do governo, que relaciona hospitais, escolas, centros sociais,
etc.(10.5%); consumidores provinciais nas provincias de Maputo, Gaza e Inhambane (7%);
e urn grupo classificado como outros. A seguinte tabela indica uma divisao percentual
apresentada pelo ONCI a CIM para distribuic;ao a esses varios grupos.

Nota: Os dados de setembro a mar<;o foram usados apenas para comparac;ao, porque estes
dados coincidem com a epoca em que a CIM tornou-se uma consignataria direta, deixando
portanto de receber alocac;oes atraves do IMBEC.

Fonte: caIculos dos consultores com base a dados obtidos da XIGAIO.

E importante salientar que na categoria "outros estao incluidas alocac;oes
discricionarias feitas pela elM (90%) e pela XIGAIO (10%). A maioria dessas alocac;5es
representam pedidos feitos por instituic;oes do governo e entidades partidarias que, na
pratica, sao dificeis de serem recusadas. Para limitar as alocac;oes discricionarias, a CIM
exigiu que todos os futuros pedidos sejam canalizados e autorizados atraves do MINCON.
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Vma vez recebida a sua aloca~o da ClM, a EACM distribui a mercadoria aos
revendores catalogados numa lista apresentada pelo GOAM. Esses revendedores, por sua
vez, tern uma lista dos consumidores elegiveis aos que pode, entao, vender 0 estabelecido
nos seus cartoes de racionamento. A distribui~o de farinha e prioritaria para a parte
cimentada da cidade, conhecida como "Zona A", porque essa popula~ao tern menos acesso
aos pequenos moinhos para a compra do milho em grao. A distribui~ao de milho em grao
tambem limita 0 pilado do milho nos blocos de apartamentos, que nao estao aptos a esta
atividade.

No caso de outras distribui~oes sociais, atacadistas selecionados distribuem 0 produto
para os hospitais e escolas. Centros sociais buscam suas quotas diretamente. Da mesma
forma, aloca~oes para as provincias sao entregues atraves de atacadistas designados.

3.2.2 Milho

Ao contrmo da farinha, 0 potencial de consigna~oes multiplas para 0 milho em grao
e muito maior. Previamente, 0 IMBEC foi designado para receber todas as importa~oes de
milho. Entretanto, por causa de problemas financeiros com 0 1MBEC, 0 MINCOM designou
outra organiza~ao estatal, a COGROPA, como a unica empresa consignada para receber
as doa~oes de milho. A COGROPA e a empresa responsavel pela distribui~ao paraf
EACM e para os atacadistas privados que, por seu lado, organizam a distribui~ao pai~ 
provincias. Como no caso de distribui~o da farinha, uma lista efornecida pelo governo
cada vez que urn navio e descarregado no porto. E comum verificar que as aloca¢es
atribuidas a varios compradores representam estoques para varios meses.

Todo 0 milho recebido e retirado do porto pelo sistema rodoviario, tanto pela frota
da COGROPA como por fretistas contratados. Quando urn consignatario vai receber uma
quantia superior a 100 toneladas de urn carregamento especffico, a COGROPA entra em
acordo com 0 consignatario para que 0 produto the seja entregue no porto, evitando assim
o duplo transporte do produto. Isso acontece tanto para a EACM quanta para 0 Inacio de
Souza. Na pratica, apesar da existencia de apenas uma empresa consignada para receber 0

milho, varios consignatarios aparecem no porto para receber seu produto.

Existem problemas com esse procedimento. Apesar de que a COGROPA assume ter
a capacidade de receber a mercadoria, a EACM, por exemplo, ja manifestou algumas
dificuldades nesse processo. A EACM tern sido 0 ultimo consignatario a receber a sua
mercadoria. Isso significa que, de fato, todas as perdas no navio e no porto sao acarretadas
pela companhia, uma vez que todos os demais consignatarios ja encheram seus veiculos com
as suas quotas completas quando a EACM aparece.

Apesar do milho em grao ser todo transportado por rodovias, as perdas parecem ser
maiores do que no caso da farinha. (Veja quadro abaixo). A forma classica de roubo nas
rodovias e feita atraves da adi~ao de carga extra depois da supervisao da carga estabelecida
para a viagem, com 0 consequente descarregamento do excesso ao longo do caminho. Em
outras palavras, urn caminhao e registrado com uma carga de 200 sacas quando na realidade
este caminhao deixa 0 porto com 300 sacas. As 100 sacas adicionais saem do caminhao antes
que ele chegue ao armazem da companhia. Oficialmente, portanto, nao existem perdas.
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A cada carregamento, urn plano de distribui~ao e feito para a mercadoria depositada
nos arma.zens da COGROPA. Esse plano pode representar urn ou varios meses de
suprimento de milho. Nesse caso, 0 MINCOM exige da COGROPA a manuten~o de
estoques nos seus armazens e a venda mensal de quotas percentuais. Isso resulta num
grande problema financeiro para a companhia, conforme examinaremos depois.

Como no caso da farinha, a EACM e responsavel pela distribui~ao do milho aos
revendores designados.

3.3 COMPARA~AO ENTRE A DISTRIBUI~AO PROGRAMADA E A REALIZADA

Teoricamente, 0 sistema e controlado pela lista de distribui~ao do DNCI. Na pratica,
as quotas de distribui~o nao sao respeitadas. 0 problema de distribui~o dessas quotas e
diferente para a farinha e para 0 milho. Como somente duas companhias principais estao
envolvidas nesse processo (CIM e COGROPA), a escala de abastecimentos eanalisada com
base nos seus exitos e fracassos.

3.3.1 Farinha

As quantidades de farinha distribuidas, planejadas e realizadas durante 0 ano de 1~<Jt - -.
e no primeiro trimestre de 1991 estao apresentadas no anexo 1. Apenas para nossa amm~1,
a distribui~o planejada em compara~ao arealizada e mostrada em termos percentuais- na
tabela 3.4, cobrindo 0 periodo de setembro de 1990 a mar~o de 1991. Durante esse periodo
a CIM atuou como urn consignatario direto para 0 milho vindo dos Estados Unidos.
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TABELA 3.4

EXECUC;AO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIC;AO DE FARINHa
SETEMBRO DE 1990 A MARC;O DE 1991

(MAPUTO)

u

PORCENTAGEM
PROGRAMADA

PORCENTAGEM
DISTRIBUIDA

EACM
OUTROS CONS. SOc.
OUTROS
PROVINCIAS

32.5%
79.2%
75.8%
70.3%

29.9%
15.2%
37.0%
17.9%

FONTE: CaIculos dos consultores com base em dados fornecidos pela CIM.

. Em parte, os baixos niveis de distribui~o durante a primeira parte desse trimeStrt-
podem ser atribufdos ao baixo estoque da CIM e a baixa na produ~o de farinha, associa<f
a cortes de energia eletrica em Maputo. Por exemplo, no 1ero de janeiro de 1991, A CI.M
tinha apenas 1622 toneladas de milho em estoque representando 1291 toneladas de farinha,
ou seja, 40% da capacidade de produ~o de farinha. Esse problema com 0 estoque foi
aliviado apenas depois da chegada do primeiro carregamento da USAID, vindo da Sue
Lykes, no dia 12 de fevereiro.

Independente dos niveis de produ~o, conforme 0 comprovado na tabela acima,
somente 32,5% da distribui~o programada pela EACM foi realmente efetivada,
representando 29% do total de farinha distribufda. Das 24.123,81 toneladas de farinha
programadas para distribui~o, apenas 13.022,78, ou seja, 53,9% foram distribufdas. Em
principio, quando a quantidade de farinha disponfvel e insuficiente para garantir 0

programa, cada setor deve receber uma quantidade de quotas proporcionais a sua aloca¢o
original. Mas nesse caso, a EACM fica bern atras dos seus 53,9%. Se a EACM tivesse
recebido a sua aloca~ao devida em termos percentuais, uma quota adicional de 2554.5
toneladas seria entregue a EACM as custas de outros compradores.

A efetiva~o de apenas uma pequena porcentagem da quota da EACM leva aos
problemas de controlo de mercadoria dentro da CIM. Por exemplo, quando perguntado a
respeito dessas diferen~as, a CIM comunicou dificuldades de controlo durante 0 primeiro
trimestre deste ano. Isso sera melhor discutido quando do estudo de vazamentos no sistema.

Alem dos problemas de controlo da CIM, e importante notar que a quantidade
programada pelo DNCI para este periodo superou a produ~ao da CIM. Mesmo que a CIM
tivesse mantido os termos percentuais exigidos pelo programa, as quantidades para a EACM
continuarfam sendo insuficientes. Uma importante conclusao ede que 0 DNCI nao reajusta
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seu programa de forma adequada e com base na capacidade de produc;3o e no estoque da
CIM.

3.3.2 Milho

A COGROPA s6 foi designada como consignatario de milho americano
recentemente. Conseqiientemente, torna-se muito dificil determinar 0 exito ou 0 fracasso
de suas opera~oes. Conforme mencionado acima, os maiores compradores VaG ao porto
para receber sua mercadoria diretamente. Isso tern resultado em urn problema para a
EACM, por ser a empresa aparentemente menos eficaz na coordena~ao logistica do seu
carregamento, 0 que the acarreta perdas para todo 0 processo de carregamento.

A seguinte tabela examina a distribui~ao de dois carregamentos da COGROPA ern
1991:

TABELA 3.5

ESTIMATIVA PARA A DISTRIBUI~AO DO GRAO DE MILHO EM MAPUTO
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 1991

Fonte: COGROPA e EACM. Notar que os moinhos de provincia e os dados provinciais sao
estimados. Dados da EACM sao baseados ern informa~6es reais.

Apesar de ser dificil tra~ar conclus6es corn base nos dados acima relacionados, estes
dados sugerem que: _

%ATUAL/
PROGRAMADA

53%
100%
50%(ESTIMADO)
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EACM recebeu a sua quota diretamente do porto (mesmo que pagando
transporte aempresa consignataria, COGROPA) mas, devido adificuldades
de transporte todas as perdas no porto foram assumidas pela empresa.

Estima-se que os moinhos provinciais, que tambem recorrem seu produto
diretamente do porto, chegam antes da EACM e portanto tern uma perda
inicial equivalente a zero.

*

*

ENTIDADE
RECEBEDORA

EACM
MOINHOS DE PROVINCIA
PROVINCIAS



* A COGROPA estima que 50% do milho mandado para as provincias nunca
chega hi, sendo, em vez disso, descarregado no mercado paralelo de Maputo.

Em Beira, 0 recebimento de graos de milho parece passar por processos similares
(chega a 31.8%) aos de Maputo. Foi sugerido, entretanto, que se a EACB tivesse recursos
suficientes para recolher a sua mercadoria diretamente do navio, a empresa poderia vender
a sua quota avista para urn atacadista.

Analisando os atuais pIanos de distribui~ao para 0 milho e a farinha, alguns
problemas cruciais sao encontrados que impedem as popula~oes carentes de receberem a
ajuda alimentar a elas destinadas. Esses problemas sao resumidos a seguir:

Farinha

*

*

Graos

*

*

Apesar do DNCI ter indicado aUSAID de que 96% da farinha produzida
seria destinada ao consumo do NSA, uma reprograma~o designa para 0 NSA
apenas 55% da quantidade a ser distribuida.

Dessas quantidades programadas, A c;IM apar~nt~ estar preenchendo ou~r,

quotas no lugar das quotas da EACM, mdlcando urn problema- - - -.
distribui~ao. .

A COGROPA nao pode apresentar recibos de venda para 0 primeiro
carregamento de milho recebido, tambem indicando problemas de controlo.

EACM indicou 0 recebimento de menos de 55% da sua quota atraves da
COGROPA durante 0 primeiro trimestre deste ano.

3.4 DESVIOS E EXTRAVIOS DE CARGAS

Uma medida de sucesso para 0 programa de ajuda alimenticia da USAID e se a
alimentos esta chegando apopula~ao estabelecida (pelo menos a curto prazo atraves do
sistema do NSA). Os dois pr6ximos grMicos mostram perdas e extravios em todo 0 percurso
da cadeia de distribui~ao. Somente 26% da farinha e 48% do milho em grao chegam
atualmente aos gruPQS determinados pelo NSA em Maputo.
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TABELA 3.6

PERDAS E EXTRAVIOS NA DISTRIBUICAO DA FARINHa DE MILHO
PELA EACM EM MAPUTO

(SETEMBRO 1990 • MARCO 1991)

PROGRAMADO
CIM

11954 TON

V
PERDAS-----------------EACM-----------------EXTRAVIOS
1673 ton 3889 6391
(14% perdas) (32.5%) (53.5%)

V

PERDAS----------------VAREJISTAS
389 3.500
(10% perdas) (29%)

V
PERDAS----------------CONSUMIDORES
350 3150
(10% perdas) (26%)

Fonte: Calculos dos Consultores com base em dados fornecidos pela CIM.
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TABELA 3.7

DESVIOS E EXTRAVIOS NA DISTRIBUIC;XO DO GRAO DE MILHO
PELA EACM EM MAPUTO

(SETEMBRO 1990 • MARCO 1991)

PROGRAMADO
CIM

10600 TON

v
PERDAS------------------EACM----------------EXTRAVIOS
795TON 5678 4134
(7.5% perdas) (53.5%) (39%)

v
PERDAS------------------REVENDORES
568 5110
(10% perdas) (48%)

v
PERDAS------------------CONSUMIDORES
511 4599
(10% perdas) (43%)

Fonte: Calculos dos Consultores com base em dados fomecidos pela CIM.

.. ;-

o maior e principal problema para 0 SUCESSO do programa e0 extravio e desvio
de carregamentos. Outra vez, eimportante salientar que os problemas sao diferentes para
a farinha e para 0 rtiilho. Entretanto, com rela<;ao aos desvios (por exemplo, os roubos)
algumas generaliza<;oes podem ser feitas:

*

*

Quanto mais tempo a carga permanece no porto, maior a quantidade de perdas. Urn
estudo de vanos carregamentos da USAID mostra que roubos nessa etapa do
transporte variam entre 3 e 7.5% em Maputo, chegando a atingir 12% em Beira.

Teoricamente, 0 uso de caminhoes deveria reduzir a quantidade de roubos no
percurso do porto ate 0 armazem de dep6sito. Experiencias recentes da CIM
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*

mostram que as perdas no transporte ferroviario podem ser reduzidas atraves da
contrata~o de sistemas de seguran~a privados para garantir 0 transporte da carga.

Quanto maior a remessa, maior sera a possibilidade de que 0 produto sera estocado
nos armazens de dep6sito por periodos prolongados, expondo-os assim a maiores
possibilidades de roubos e extravios.

Uma analise da cadeia de distribui~ao leva a conclusao de que existern problemas
consideraveis nas area portuarias, portanto de responsabilidade direta da CFM. A tabela
seguinte quantifica as perdas ocorridas para os consignatarios usando os transportes
ferroviario e rodoviario. Apenas por razoes comparativas, uma remessa de 3000 toneladas
consignada para a CIM esta sendo estudada.

TABELA 3.8

COMPARA<;AO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO E FERROVIARIO
DO PORTO DE MAPUTO ATE A CIM

(Melicais) . '. ;- ..

Custo
Item Ferrovia Rodovia

TRANSPORTE 9.579.375 37.761.822
DEMURRAGE*** 1.635.000 0
SEGURANC;A 2.240.000 0
PERDAS 7.110.000 17.775.000
PERDAS DE PRODUC;AO 7.713.000 10.282.000
DIAS PARADOS 408.800 1.022.000
SUBsfDIOS
FERROVIA.RIOS (100%) 9.579.375 0

TOTAL-----------------------------38.265.550---------------------------------66.841.322

Fonte: CFM, CIM e.estimativas dos consultores

Conforme 0 observado nesta tabela, os custos de transporte pelo sistema rodoviario
sao muito mais altos do que os custos de transporte ferroviario, mesmo considerando os
subsidios (pois as tarifas nao cobrem os custos). A afirmativa continua verdadeira mesmo
considerando que a companhia (CIM) arca corn 0 custo adicional de vigilmcia para garantir
a chegada segura dos vagoes.
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Sem embargo, os niveis de roubo no porto de desembarque sao impressionantes e
todas as providencias deveriam ser tomadas para, primeiro, reduzfr 0 myel de roubos no
porto e, segundo, obrigar a CFM a assumir a responsabilidade por tais roubos e pelo
pagamento das perdas.

Fora dos comentarios aned6ticos, tern sido dificil conseguir que qualquer das
companhias consignatarias apresentem informa~6es sobre perdas e roubos. De fato, varias
companhias, como a COGROPA, EACM e EACH, afirmaram que experimentam de pouca
a nenhuma perda. Este estudo indica 0 contrario e nossa conclusao aqui e de que existe
uma margem de 5 a 10% de perdas em cada fase do processo de distribui~ao.

Ern outras palavras, cada vez que urn novo intermedhirio entra na cadeia de
distribui~ao, mais perdas ocorrem.

Esta conclusao baseia-se na analise dos dados relativos ao movimento do porto ate
a sede das empresas consignatarias e da pr6pria CIM, onde a quantidade de graos nao
contabilizados no periodo de setembro de 1990 amaio de 1991 representou 14.9% do total
da farinha processada, distribufda e mantida em estoque. Estes dados estao ilustrados na
tabela 3.9. Tudo parece indicar que 0 controlo de estoque da CIM e tao precario quanta
ao dos armazens de graos de milho. Consequentemente, este relat6rio assume a ocorre_n;. __
de percas em todos os niveis. _

A quantidade de percas aumenta significativamente a medida em que aumentani ()s
agentes intermediarios. Isto nos leva a conclusao de que sera necessario minimizar 0

numero de intermediarios e maximizar 0 numero de consignatarios diretos na cadeia de
distribui~ao para que os extravios sejam reduzidos antes de que a mercadoria chegue aos
niveis de revenda.

Alem das percas diretas (roubos), existem outros problemas significantes com
respeito ao extravio de cargas. Os exemplos seguintes ilustram este problema:

*

*

A quota do DNCI para a EACM esta abaixo do indicado para a USAID em
maio. Aconteceu uma reprioriza~ao do uso do milho doado pela USAlD, com
consultas limitadas.

Na CIM, foi descoberta uma rede interna autorizando vendas discricionarias
para entidades nao relacionadas na lista do DNCI. 0 problema tornou-se mais
aparenie de janeiro a mar~o deste ano, quando 0 milho entregue a EACM
alcan~ou apenas 16% da quota estabelecida, enquanto que aloca~6es

discricionarias autorizadas pela CIM triplicaram, de uma media de 200
toneladas em 1990 para 600 toneladas no primeiro trimestre de 1991. Apesar
da descoberta da rede e da demissao de varios funcionarios senior, 0 resultado
prejudicou severamente a distribui~ao de farinha em Maputo por varios
meses. Os dados de abril indicam que 0 problema foi em grande parte
solucionado. Como consequencia, a EACM esta recebendo uma parcela bern
maior da sua quota.
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TABELA 3.9

CALCULO DAS PERDAS DA CIM
SETEMBRO, 1990 - MAR<;O, 1991

Total (Perdas)
IN% em Produ<;ao

r

1:

3337.68 j
14.09 i;

I
l.r

Para Fabrica
de Rac;ao

1761.00

20345.78
18584.78

Media

18370.78

Dist.
Actual

3889.00
1982.58
2329.75
4821.45

1302i78

11954.55
2501.15
3311.95
6356.81

24123.81

Equiv. Prog.
em Farinha Dist.

23453.66
229.80

23683.46

Chegada
no Moinho

Total dos
Recibos 29317.08
Em Estoque
Total

Total

Em Estoque
(Milho Amarelo) 6685.00 5348.00
Em Estoque
(Farinha) 214.00

Para NSA
Social
Provincias
Outros
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A COGROPA estima que aproximadamente 50% das remessas destinadas as
provincias sao vendidas no mercado paralelo de Maputo. Outras evid~ncias

com respeito a ajuda alimentar emerg~ncial, e coletadas em discussOes
informais com membros do DPCCN tendem a confirmar esta informac;ao.

Em Beira, todas as vendas sao feitas a vista. Conseqiientemente, se uma
entidade relacionada na lista de distribuic;ao nao puder pagar a sua quota, esta
sera vendida a quem tiver condic;oes de compra-Ia no momento. Vma clara
demonstrac;ao dessa pratica foi confirmada no caso do navio Nancy Lykes, que
chegou a Beira em 30 de outubro de 1990. Dessa remessa, 3530 toneladas
deveriam seguir para Tete e 4000 para a Zambesia. Entretanto, 482 toneladas
seguiram para Tete e 5762 para Zambesia. (A diferenc;a foi distribuida entre
outras provincias). A Delegac;ao Comercial das Provincias Centrais estima que

*

*

Fonte: Calculos dos Consultores com base em dados fomecidos pela CIM. t
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20 a 30% do milho destinado para as provincias esta sendo vendido fora dos
canais designados para compensar os baixos custos de venda em compara~ao

com os altos custos do transporte.

Os problemas do extravio de cargas para longe dos destinatarios designados nao sera
solucionado facilmente. A existencia de mercados paralelos em todo 0 pais cria uma
alternativa para a venda de produtos a pre~os oficiais. Enquanto a demanda pelo milho for
maior do que a oferta, extravios continuarao ocorrendo.

Entretanto, desde urn ponto de vista comercial, esses extravios nao sao
necessariamente maus porque os compradores pagam pelos bens extraviados. Mas em
termos de cumprir com a distribui~ao planejada para popula~6es especfficas, esses extravios
mostram claramente a futilidade da manuten~ao de uma economia de dois sistemas de
mercado. A extensao dos extravios indica a necessidade do GOAM de tentar 0

estabelecimento de urn sistema de aloca~6es baseado numa economia de mercado 0 mais
fl:ipido possive!.

3.5 RESUMO DAS PRICIPAIS QUESTOES E RECOMENDAC;OES

3.5.1 QuestOes Principais

Considerando os principais objetivos do programa de ajuda alimentar, as maiores
preocupa~6es com rela~ao a alimentos chegando as popula~6es carentes incluem:

*

*

*

A distribui~ao do NSA deveria representar mais da metade da remessa dit USAID,
mas no planejamento revisado pelo DNCI essa quantidade tern sido muito reduzida.

Dessas quantidades reprogramadas, somente de 30 a 35 % estao sendo realmente
distribuidas.

Mesmo quando 0 NSA atinge sua maxima capacidade de distribui~ao, muitas
pessoas necessitadas ficam fora do esquema, nao sendo, portanto, elegiveis para a
ajuda alimentar. Esses setores da popula~ao sao provavelmente muito mais pobres
do que aqueles relacionados no sistema de distribui~ao do NSA.

Planejamento:

*

*

*

A coordena~ao entre 0 DNCI e 0 FSD parece ser insuficiente para 0 planejamento
anual e a adapta~ao desse plano as novas realidades surgidas durante 0 ano.

As quantidades planejadas e programadas para distribui~aovariam substancialmente.
Nao existe urn sistema que defina claramente os objetivos a serem alcan~ados e nem
medidas para verificar 0 cumprimento desses objetivos.

Quando remessas de produtos diferentes chegam ao mesmo tempo, essas remessas
geram pressao sobre os consignatcirios por causa das suas condi~6es deficitarias de
transporte e estocagem.
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nistribui~o:

Quanto maior 0 numero de intermedhirios na cadeia de distribui~ao, menor e a
quantidade de mercadorias que chega ate as popula<;6es carentes.

Os consignatarios designados para 0 consumo de milho em grao estao pouco
organizados, resultando em que a EACM sai prejudicada nas quantidades recebidas.

3.5.2 Recomenda~Oes

A pobreza do sistema de controlo na CIM acarreta no extravio de cargas da EACM
para outros usuarios.

Altos niveis de roubo acontecem no porto.

Em Beira, 0 milho e vendido a vista no momento do descarregamento. A
incapacidade de pagamento avista por parte dos revendedores da EACB implica que
os alimentos nao estao sendo canalizados atraves do sistema do NSA

o controlo limitado ao nivel do DNCI parece limitar a capacidade do milho de
chegar ate as provincias.

•

•

•

•

•

•

Com respeito as considera~6es 10gIsticas, a equipe notou que as dificuldades e perdas
aumentam proporcionalmente ao tamanho da remessa. A sugestao, portanto, e de que a
USAID considere a redu~ao do tamanho ao mesmo tempo em que incremente a frequencia
das remessas. Os consultores consideram que 0 tamanho ideal de uma remessa estaria em
torno a 4-8.000 toneladas.

c) comercializa<;ao do processo de consigna<;ao

Em particular, 0 sistema de distribui~ao pode ser melhorado em tres areas:

b) aumento da competitividade/redu~odo intermediario

Recomenda¢es com respeito ao planejamento e a distribui~o giram no sentido de
propor urn sistema de distribui~ao comercial mais competitivo.

a) tamanho e freqiiencia das remessas

Para reduzir 0 problema do roubo, sugerimos 0 aumento do numero de
consignatarios juntamente com a redu~ao do numero de intermediarios. A redu~ao do
numero de intermediarios eliminaria remarca~6es desnecesscirias, facilitando ao consumidor
o acesso amercadoria com 0 mfnimo possIvel de roubos. Uma aten~o especial deveria ser
dada para a possibilidade de envolvimento de distribuidores privados que poderiam estar
interessados em criar as condi~6es adequadas para reduzir a quantidade de roubos e outros
extravios.



Uma ideia com respeito aos consignatarios seria a de transformar a alocac;ao da ajuda
alimentar num sistema mais comercial. Isto poderia ser conseguido atraves de urn sistema
competitivo de leil6es ao inves de ser com base nos pre~os. Essa ideia sera discutida com
mais detalhes nos capitulos seguintes, mas alguns detalhes sao apresentados aqui. Por
exemplo, 0 GRM poderia indicar urn banco comercial como consignatario ou como
negociador para agilizar os documentos de embarque. Os compradores indicados pelo DNCI
seriam obrigados a pagar ao banco os 20% de dep6sito exigidos para garantir a aloca~ao.

o banco poderia contratar urn despachante alfandegario (MANICA) que seria responsavel
pelo descarregamento da remessa e pelo seu armazenamento pelo prazo maximo de urn
meso Os compradores pagariam entao ao banco que, por sua vez, emitiria urn documento
liberando a mercadoria. Em caso de que 0 comprador nao pudesse efetuar seu pagamento,
seus 20% de dep6sito seriam restituidos menos uma taxa de despesas e a sua mercadoria
seria vendida a outro comprador.

o despachante contratado seria responsavel entao por todas as perdas, reduzindo
consequentemente as possibilidades de roubo.

A Questao da Distribui~o da Farinha

o sistema proposto acima seria extremamente funcional e efetivo para a distribui~~t
das cargas de milho. Entretanto, carregamentos destinados a produ~ao de faricll
continuariam consignados diretamente a CIM. Com respeito a CIM, uma maior aten~ao 'a5

suas capacidades deveria ser considerada. Sua capacidade de produ~ao anual deveria ser
estimada como 160 ton/dia * 22.5 dias por mes * 12 meses = 43.200 toneladas por ano.
Aloca~6es superiores a essa deveriam ser feitas somente em bases excepcionais. A redu~ao

da aloca~ao da CIM para este pr6ximo ana serviria para induzi-Ia a implementar urn maior
controlo de perdas e extravios.

Outros moinhos, inclusive 0 Imicio de Souza, que tern mostrado capacidade para
aumentar sua produ~ao, deveriam ser encorajados. Urn apoio efetivo a APROC, uma
associa~aode moinhos independentes criada recentemente, deveria ser considerado tambem.
Com uma capacidade maxima de produ~ao de 400 toneladas por mes, os membros da
APROC poderiam receber seu produto diretamente da fonte, ou seja dos armazens de
dep6sito das distribuidoras grossistas.

Finalmente, com respeito a farinha, a USAID pode considerar a remessa de farinha
diretamente para 0 consumidor. A sugestao e de que isso seja feito somente em pequenas
quantidades e que todo 0 esfor~o seja concentrado para melhorar a capacidade de controlo
da CIM ao inves de boicotar 0 seu imenso potencial industrial que e fundamental ao bem
estar da economia mo~ambicana.
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Capitulo 4

CONTABILIDADE E SUPERVISAO

INTRODU~AO

Urn sistema efetivo de contabilidade e supervisao torna-se crucial para 0 exito de urn
sistema planejado de distribui<;:ao. Infelizmente esses sistemas nao estao bern estruturados no
sistema de ajuda alimentar comercial.

Este capitulo examina os sistemas de contabilidade e de supervisao existentes para 0
sistema de ajuda alimentar comercial. A se<;:ao 4.1 examina as deficiencias da documenta<;:ao
contabil das vendas, da distribui<;:ao e pagamentos nos moinhos, dos distribuidores atacadistas
e dos revendedores. 0 uso e a supervisao dessa informa<;:ao sao apresentadas na ~ao 4.2. Em
ambos os casos, esta demonstrado que a cadeia de responsabilidade e de capacidade decis6ria
das autoridades envolvidas no gerenciamento desse sistema apresenta deficiencias. Come<;:ando
pelos Ministerios das Finan<;:as e do Comercio ate a cadeia de distribuidores da mercadoria,
existe uma ausencia de responsabilidade clara e de vontade para supervisar 0 pr~si

efetivamente. Isto resulta numa incapacidade para detectar e buscar solu<;:Oes para os problem
encontrados, crescendo assim 0 argumento para desmantelar 0 sistema de distribui<;:ao planeja
o mais rapido possfvel. .

4.1 SISTEMAS CONTABEIS

Urn sistema efetivo de controlo exige que informac;6es acuradas sejam fornecidas
oportuna e regularmente. Essas informa<;:Oes, entretanto, nao tern estado disponfveis para as
empresas envolvidas no sistema de ajuda alimentar comercial.

Durante este estudo nao foi possfvel rever com cuidado todo 0 sistema de contabilidade
dos moinhos, dos armazens e dos revendedores envolvidos com 0 programa de ajuda alimentfcia.
Mas, atraves de entrevistas e da revisao parcial de alguns documentos, foi possfvel chegar as
seguintes generaliza<;:Oes com respeito aos sistemas de controlo para os moinhos, os
distribuidores e os revendedores.

4.1.1 Moinhos

Tanto os analistas externos como os gerentes da Companhia Industrial da Matola (CIM)
concordam em que os mecanismos de control0 da companhia tern sido em geral pouco eficientes.
Abaixo relacionamos alguns sintomas da ineficiencia desse sistema:

* Dificuldade de controlo do inventario: Os documentos contabeis da CIM
mostram uma entrada de milho maior do que serfa possfvel. As estimativas de
toneladas recebidas sao feitas com base no mlmero de bolsas recebidas e nao na
quantidade de toneladas despachadas.
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* Deflciencia no controlo das medidas: Os clientes da CIM reclamam de que eles
consistentemente recebem de 2 a 4 kilos menos para cada saca de 50 kilos.

* Deficiencia no controlo de vendas: uma amostragem de consumidores privados
denuncia que a quantidade de mercadoria entregue varia significantemente da
quantidade que a CIM alega ter vendido. Conforme demonstrado na tabela
abaixo (4.1), alguns revendedores privados nao receberam nada da varinha que
a CIM afirma ter distribuido a eles. Em alguns casos, entretanto, os distribuidores
receberam ate 5 vezes mais do que 0 montante registrado pela CIM.

TABELA 4.1

AMOSTRAGEM 00 CONTROW DE VENDAS DA CIM
(Vendas alegadas versus mercadoria recebida em toneladas m~tricos)

Fevereiro/1991

Vendas Mercadoria ... f- ..Empresa Ale2adas Recebida %

01. Soga 8.0 8.0 100% ... -.. -

02. Gani Filhos 2.0 7.0 350%
03. Hajie Amod 10.0 10.0 100%
04. Dionisio Almeida 6.0 28.5 475%
05. Central 14.2 0.0 0%
06. COGROPA 122.5 20.0 16%
07. Complexo O. Huleni 9.3 20 215%
08. K. Sulemani 10.0 10.0 100%
09. Dia Capela 2.3 5.5 239%
10. Empresa Supermercado 10.9 19.0 174%
11. Machava 6.0 6.0 100%

TOTAL 201.2 134 67%

Todos os dados em toneladas metricas

Fonte: Companhia Industrial Matola (CIM); entrevistas com
empresas distribuidoras.

As deficiencias da CIM abrangem desde a capacidade administrativa ate as limita~Oes de
equipamento. Ate recentemente, a dir~ao geral da companhia nao supervisionava de perto fluxo
de mercadoria na entrada e saida do moinho. Como resultado, empregados do moinho
provocavam grandes desvios. Nos ultimos meses, a dir~ao da CIM indicou ter resolvido esse
problema. Urn diretor e varios funcionarios foram demitidos. Tambem, existe agora a inten~ao
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de que urn inventario e urn relat6rio de vendas sejam assinados semanalmente por urn diretor
da ClM.

Outro problema fundamental e a ausencia de uma balan~a na planta de processamento da
farinha. De fato, a ClM tern uma balan~a que tern funcionado inadequadamente. A falta da
balan~a explica grande parte da venda de sacos como peso inferior e 0 recebimento de cargas
com documenta~o de pesos maiores.

4.1.2 Distribuidores de Milho

Ao nivel da distribui~ao, nao se conhece sistema conhecido de contabilidade e nem
fun~ao de controlo para 0 milho vendido em graos. lsso se deve a falta de informa~Oes por falta
das firmas envolvidas no negocio.

Tanto a EACM como a COGROPA demoraram 0 mais que puderam ou mostraram-se
relutantes em fornecer qualquer informa~ao referentes as suas listas de distribui~ao e a
porcentagem de vendas realizadas. Essa atitude das empresas poderia ser atribuida a umaserie
de fatores, inc1uindo: 1) nao quererem publicar os seus exitos (ou a ausencia de exitos) com
rela~ao a distribui~ao as popula~Oes alvo; 2) nao tern urn sistema de contabilidade atualiz;a;
para as suas atividades. .. ,- -.

Urna revisao superficial de alguns documentos mostra que a EACM ocasionalmente
preparou alguns relat6rios sobre a quantidade de credito alocada a cada varejista. Entretanto,
esses relat6rios parecem centrar-se na quantidade de credito extendida, sem detalhar quanto desse
credito retornou aos cofres da companhia.

Os relat6rios enviados pela COGROPA e EACM ao Ministerio do Comercio indicam que
as empresas mantem documentos referentes a: a)quantidades distribuidas em compara~ao com
quantidades previstas para a distribui~ao; b)numero de clientes que pagaram e a quantidade paga
por cada urn deles; Esses relat6rios, entretanto, tendem a apresentar informa~Oes de forma
superficial, com pouca analise dos problemas encontrados e com poucas sugestOes para
solucionar esses problemas.

4.1.3 Varejistas

Uma pesquisa minuciosa foi realizada junta 17 varejistas. Esta pesquisa, juntamente com
urn revisao detalhada-dos livros de registro de tres dessas firmas, mostra que 0 seu sistema
contabil e adequado. A seguir relacionamos alguns dos resultados da pesquisa:

*

*

*

Dos 17 armazens pesquisados, 16 mantinham em dia a sua contabilidade.

GOAM, a agencia estatal responsavel pela revisao contabil dessas firmas, tern
realizado visitas mensais regulares.

Somente 4 entre as 17 firmas acham que os registros contabeis sao pesados para
as firmas e, portanto, deveriam ser eliminados.

54



Naturalmente esses resultados nao provam necessariamente que os sistemas contabeis
dessas companhias sao adequados ou ate mesmo usados de fato. Os varejistas podem ter
respondido a quest5es que eles julgaram correto responder.

Mas esse sistema contabil e relativamente simples e aparentemente nao apresenta
dificuldades para 0 varejista. 0 sistema esta organizado na seguinte ordem:

1. Depois de receber a sua lista de distribui~ao do GOAM, 0 varejista afixa no seu
estabelecimento uma rela~ao das quantidades das ra~5es e os seus pr~s.

2. A EACM proporciona ao revendedor a lista de consumidores a serem atendidos.
A entrega das ra~5es baseia-se nessa lista.

3. As quantidades vendidas a urn consumidor sao relacionadas num formuhmo
mensa! fomecido pelo GOAM.

4. A cada requisi~ao de mercadoria, 0 varejista entrega a sua lista de necessidades
para a EACM. Urn formulcirio especial deve ser preenchido para 0 registro de
qualquer excedente ao final de cada meso A mercadoria nao vendida e devolvida
a EACM e creditada na quota do mes seguinte. ~ t

Uma observa~ao final deveria ser feita sobre 0 acompanhamento de moinh~S ~
distribuidores. Durante este estudo, muito tempo foi gasto na discussao das perdas ocom'das
desde 0 porto de desembarque ate 0 moinho. As estimativas dessas perdas variam de 2 a 13 %.
Em geral, as perdas foram maiores nos carregamentos transportados por vag5es de trem. Mas
recentemente a CIM contratou uma equipe de seguran~a para acompanhar 0 transporte e as
perdas durante essa viagem, se comparadas ~s ocorridas no transporte rodoviario, foram
inferiores a 3%.

A exc~ao de alguns casos isolados, tudo parece indicar que nem os moinhos nem as
empresas distribuidoras tern implementado ou manifestam a vontade de controlar 0 transporte
da suas mercadorias desde 0 porto de desembarque. Isso se da em parte porque nao sao
diretamente responsaveis pelas perdas ocorridas no porto. Pagam apenas pelas mercadorias
carregadas nos seus meios de transporte, menos uma "comissao" de 10 a 15 % para cobrir as
perdas ocorridas no transcurso do porto ate 0 moinho ou armazen distribuidor. Essa "comissao"
atua como urn tipo de subsidio que permite ~s companhias serem menos esfor~adas nos seus
controlos. Existe uma conven~ao implicita de que se essa comissao nao fosse suficiente para
cobrir as perdas, as empresas optariam pelo nao pagamento da mercadoria ou obteriam uma
comissao mais alta.

Alem de responsabilizar os consignatarios da ajuda alimenticia pelas perdas ocorridas no
transcurso do transporte do porto ate 0 moinho ou armazem, seria importante responsabilizar
o porto pelas perdas ocorridas nas suas imedia~Oes. Ate agora, os portos tem-se recusado a
assumir qualquer responsabilidade ou a pagar por esses prejuizos. Esse sistema deveria ser
melhor controlado pelo govemo.
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4.2 SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO

Varios fatores influenciam a eficacia de urn sistema de acompanhamento. Urn deles serfa
contabilidade e disponibilidade de informa~6es adequadas. Em segundo lugar, a atribui~ao de
responsabilidades e uma defini~ao de procedimentos deveriam ser estabelecidas. Deverfa haver
urn fluxo de informa~ao de cima para baixo e uma comunica~ao horizontal entre os ministt~rios.

Em terceiro lugar, vern a parte mais crucial desse processo: deve haver uma vontade politica
para 0 controlo. Os individuos responsaveis pelo controlo devem entender as raz6es do seu
trabalho e 0 que sera esperado deles. Sem esse componente, mesmo 0 mais avan~ado sistema
de controlo toma-se ineficaz.

o maior problema no sistema de comercializa~ao alimentar e a falta de urn sistema de
controlo claramente definido e integrado. Existe uma divisao entre 0 controlo da distribui~ao

fisica dos produtos e os pagamentos financeiros. Os grupos envolvidos nesses controlos -- 0

Ministerio do Comercio, 0 Ministerio da Industria e a GOAM--em geral focam sua aten~o nas
quantidades em estoque. As reuni6es centram sua agenda na verifica~ao dos alimentos
disponiveis e dos dinheiros depositados na conta bancaria do govemo. Em geral, nao existem
ancilises sobre os problemas de movimenta~ao de pagamentos e mercadorias.

A seguinte tabela 4.2 demonstra a falta de urn .sistema de controlo integrado. A US.AIt __ .
monitora somente 0 transporte maritimo e 0 dep6sito final dos fundos da contra-parte. ,
Ministerio do Comercio preocupa-se apenas com a distribui~ao da ajuda financeira. 0 Ministerio
das Finan~as envolve-se apenas com 0 controlo financeiro dos pagamentos. 0 GOAM foca 'sua
atividade na entrega de mercadorias para 0 varejista e 0 consumidor enos pagamentos a EACM.
Nenhuma desses grupos acompanha 0 transporte desde 0 porto ate 0 moinho/armazem.
Conforme 0 discutido acima, essa responsabilidade recai sobre os consignatcirios.
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TABELA 4.2

RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DE CONTROW

Esta tabela mostra vanas deficiencias nos sistemas de comericializa~ao e monitora~o da
ajuda alimenticia. Nao existe nenhuma coordena~ao de comandos no sistema de monitora~o.

A cada etapa do processo, uma entidade diferente assume a responsabilidade pelo controlo das
opera~6es. Essas e outras deficiencias sao minuciosamente discutidas abaixo para cada
institui~ao .

4.2.1 USAID

Como institui~ao doadora, a USAID estabelece os objetivos de distribui~ao e de depositos
de contraparte em conjunto com 0 govemo de M~ambique. Seu sistema de controlo esta
centrado exclusivamente na realiza~ao desses dois objetivos. Por exemplo, a USAID nao
especifica nem controla a maneira como os pagamentos e dep6sitos sao feitos. Como
consequencia, 0 govemo pode cumprir com seus compromissos de dep6sitos seguidas de
retiradas imediatas correspondentes. Com rela~ao adistribui~ao fisica da ajuda, a USAID nao
se envolve numa revisao detalhada de em que locais 0 alimento esta sendo distribuido. Sua
aten~o esta voltada quase que exclusivamente para 0 controlo dos estoques de milho. Bandeiras
vermelhas sao levantadas quando existe uma escassez de milho nos armazens da CIM ou em
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certas regiOes. 0 que acontece com 0 milho depois que ele chega aos armazens da CIM ou as
provincias nao constitui parte das atividades de controlo da USAID.

A USAID delegou as tarefas de controlo de pagamentos e dos mecanismos de distribui~o

ao govemo de M~mbique. Em principio, essa poHtica e boa. A estrategia e simples e parte
do principio de que 0 govemo tern interesses economicos e capacidade para gerenciar os
carregamentos. De acordo com a USAID, essa estrategia ajuda a pressionar 0 govemo a
eliminar deficiencias e solucionar problemas amedida em que aparecem. Por exemplo, a USAID
estima que amedida em que os consignatarios deixam de pagar a ajuda alimentar comercial (veja
capitulo 5 para mais detalhes), 0 govemo, pressionado por urn or~mento deficitario, modificara
a sua estrategia, tomando 0 sistema mais pr6ximo dos mecanismos do mercado e menos
dependente dos sistemas de distribui~ao pre-estabelecidos.

Mas na pnitica, a delega~ao do sistema de controlo ao govemo tern, ate agora, resultado
em poucas modifica~Oes. Isso se da por duas razOes: Primeiro, 0 govemo nao tern suficiente
pessoal qualificado para monitorar 0 sistema de ajuda alimentar comercial. Consequentemente,
o govemo falha tambem na sua capacidade de controlar pagamentos. Alem disso, ate
recentemente, 0 seu interesse e prioridade tern sido direcionados a garantir 0 fluxo alimentar
para que 0 sistema seja mantido. Detalhes sobre como este alimento esta sendo distribuido ou
se estl ou nao sendo pogo sl!o considerados pelo govemo como secundWos. . '. ;. '.

4.2.2 Minist~rio do Comercio

o Ministerio do Comercio tern uma unidade especifica -- a Dir~ao Nacional de
Comercio Intemo -- que se responsabiliza pela distribui~ao da ajuda alimentar. Mas esta
unidade apresenta limita~Oes para monitorar adequadamente 0 sistema de distribui~ao da ajuda
alimenticia. Primeiro, existem problemas tecnicos. A maior parte da sua equipe, composta de
5 pessoas, nao possui treinamento acima do nivel medio. Nao esta claro, porem, se essa
diretoria tern poderes politicos para garantir a implementa~ao dos seus pIanos de distribui~o.

Irregularidades com rela~ao ao seu planejamento sao autorizadas regularmente por pessoas fora
ou acima da diretoria.

A DNCI recebe urn relat6rio mensal das firmas envolvidas com a comercializa~ao da
ajuda alimenticia. Em geral, esses relat6rios descrevem as quantidades de alimentos recebidos
e distribuidos, bern como 0 percentual dos objetivos alcan~ados. No caso da EACM, 0 seu
relat6rio menciona tambem 0 numero de revendedores que receberam creditos.

Ausente desses relat6rios esta a discussao sobre as razoes do nao cumprimento dos
objetivos e do fato de alguns distribuidores receberem mais mercadorias do que outros.
Tambem, no caso da EACM, nao existe discussao sobre os creditos extendidos, as porcentagens
dos pagamentos representadas por esses creditos e os termos estabelecidos para os emprestimos.

Na realidade existe urn sistema de relat6rios. 0 que falta e urn sistema de informa~Oes

gerenciais. Mesmo a DNCI nao utiliza as informa~Oes que recebe para identificar problemas
e modificar os pIanos de distribui~ao com 0 objetivo de soluciona-Ios. E escasso 0

relacionamento entre a Diretoria e as companhias envolvidas com a ajuda. A maioria dos atores
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no sistema de acompanhamento realizam tarefas como rotina. Mas nao existe nenhum sistema
para exigir mudan~s.

4.2.3 Minist~rio das Finan~as

Com rela~ao ao controlo da ajuda alimenticia, 0 Ministerio das Finan~as e a entidade que
apresenta maior debilidade. 0 Ministerio e responsavel pela garantia da realiza~o dos dep6sitos
de contraparte sejam feitos. Entretanto, eo ultimo a saber se existem problemas de pagamento
entre as companhias. Em alguns casos, 0 Ministerio e tambem 0 ultimo a ser informado sobre
remessas efetuadas ou faturas apresentadas pela USAID. De fato, fica completamente exc1uido
do controlo de distribui~ao fisica dos produtos, 0 que dificulta a prepara~ao de faturas
atualizadas e conhecimento previa de possiveis problemas.

Alguns dos pontos mais significativos para demonstrar a relativa exclusao do Ministerio
das Finan~as do sistema de controlo inc1uem:

*

*

*

Uma notifica~ao de debito para com a USAID s6 chegou ao Ministerio 6 meses
depois da mercadoria ter sido descarregada. Sem essa notifica~o, torna-se
praticamente impossivel para 0 Ministerio preparar uma fatura para 0

consignatlrio. ", r-.
o Ministerio das Finan~as nao foi informado, senao muito mais tarde, de que.\!~

carregamento destinado a CIM foi desviado pelo Ministerio do Comercio para 0

IMBEC.

o Ministerio das Finan~as s6 discute 0 atraso de pagamentos com as companhias
depois que estes ultrapassem 120 dias. Mesmo assim, 0 Ministerio nao tern poder
para negociar uma vez que a maioria desses atrasos sao atribuidos ao nao
pagamento pelas companhias consignatarias. Nesses casos, as negocia~Oes

ocorrem diretamente entre as companhias.

o pr6prio Ministerio das Finan~s e 0 primeiro a reconhecer ser lento e passivo na
rea~o aos problemas surgidos no processo de comercializa~ao da ajuda alimenticia. 0 seu papel
tern que ser melhor integrado ao sistema de controlo da distribui~ao fisica da ajuda.

4.2.4 GOAM

o Gabinete Oficial do Abastecimento de Maputo (GOAM) e responsavel pela
monitora~ao da distribui~ao da ajuda alimentfcia pela Empresa de Abastecimento da Cidade de
Maputo (EACM). 0 GOAM apresenta relat6rios ao Ministerio das Finan~as nas seguintes areas:
1) necessidades per capita; 2)quantidades programadas por mes; 3) quantidades entregues; 4)
dificuldades encontradas. No quinto dia de cada mes, 0 GOAM reune-se com a CIM (farinha),
FAZOL (6100 e sabao), EACM (produtos brutos), e com 0 Ministerio do Comercio para discutir
a disponibilidade dos produtos estocados para 0 pr6ximo meso

o GOAM e responsavel pelo controlo da EACM e dos revendedores. 0 GOAM visita
os revendedores regularmente para verificar se eles estao registrando as quantidades vendidas
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de forma adequada. Recentemente, 0 GOAM com~ou a controlar tambem 0 transporte de
mercadorias desde 0 porto. Essa area, entretanto, fica excluida das suas responsabilidades
institucionais.

Ate outubro do ano passado, 0 GOAM chegou aos varejistas apenas em VlSltaS
esporadicas e superficiais. Mas nos I1ltimos 6 meses, programas de treinamento de pessoal,
aliados a uma maior vontade da sua dir~ao, transformaram 0 GOAM numa entidade auditora
muito mais eficaz. A pesquisa realizada pela equipe realizadora deste estudo aos revendedores
comprova as afirmal;oes da GOAM de que, em media, 50% das lojas sao visitadas cada meso

o maior problema do GOAM nao e 0 de acompanhamento. Ao contrcirio, 0 problema
esta em que as decisoes administrativas do trabalho de acompanhamento sao deixadas
inteiramente nas suas maos. A EACM nao tern autoridade para tomar decisoes comerciais
elementares com relal;ao aos varejistas que fomece: 1) substituil;ao varejistas dos que nao pagam
suas mercadorias; 2) redul;ao do abastecimento aos varejistas que nao podem pagar por tOOo seu
prOOuto; 3) coleta dos varejistas os seus pagamentos atrasados. Em tOOas essas areas, a EACM
tern que, teoricamente, trabalhar atraves dos canais do GOAM. Isso resulta em dificuldades de
recebimento e em problemas de distribuil;ao. Faz tambem com que a EACM - uma empresa
comercial dependente do GOAM, uma entidade de planejamento e controlo centrada na

.distribui~o predeterminada e nao em tomar 0 sistema de comercializal;ao economicamenr-
~~. .

Seria importante salientar tambem que a contra-parte do GOAM em Beira, a Diretona
Comercial da Provincia de Local, nao controla rigorsamente os pIanos de distribuil;ao. Conforme
o mencionado no capitulo 3, a estrutura do sistema em Beira permite a distribui~o livre, com
base na capacidade de pagamento do comprador. Em Beira nao existe nenhum sistema de
acompanhamento ou de controlo.

4.3 QUESTOES E RECOMENDAf;OES

4.3.1 QuestOes Principais

Os principais questionamentos com relal;ao aos sistemas contabil e de acompanhamento
podem ser resumidos da seguinte forma:

1. A CIM. apresenta urn sistema de controlo deficiente e inaceitavel.

2. Os sistemas de contabilidade e de controlo tendem a focalizar suas atenl;oes nos
estoques e na distribuil;ao efetuado, com pouca analise das varial;oes da
distribui~o do programa original.

3. Devido a grande quantidade de grupos envolvidos na estrutura de
acompanhamento, levando a pouca ou a nenhuma atribui~o clara de
responsabilidade. 0 GRM e responsavel pela supervisao da entrega da ajuda
alimenticia e pelos pagamentos financeiros referentes a essa ajuda. Infelizmente,
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essas fun~Oes de controlo estao divididas entre 0 Mini.sterio das Finan~as e 0

Ministerio do Comercio, cada urn com trabalho quase isolado.

4. A DNCI do Ministerio do Comercio nao tern urn quadro de pessoal suficiente
nem mostra vontade polltica para administrar urn sistema de controlo eficiente.

5. 0 Ministerio das Finan~s e responsavel pelo acompanhamento dos pagamentos
porem esta quase que excluido completamente do sistema de controlo da
distribui~ao fisica da ajuda. Isso dificulta a emissao atualizada de faturas. (Nota:
mesmo que 0 Ministerio estivesse habilitado a faturar a suas contas em dia, e bern
possivel que os consignatarios continuassem nao pagando os seus debitos, a
menos que 0 uso de mecanismos comerciais fosse incrementado -- veja capitulo
5 para detalhes).

6. A EACM depende completamente do GOAM com respeito a estrututa de controlo
e tomada de decisOes que deveriam ser de sua responsabilidade.

4.3.2 llecoEDen<la~Oes

As recomenda~Oes para melhorar 0 sistema de acompanhamento estao agrupadas em dut- '.
categorias: melhoramento dos sistemas de controlo interno e fortalecimento dos sistemas· f
controlo externo. 0 primeiro e considerado como absolutamente essencial para qualquer sis~~a
de distribui~ao controlada ou como ocorre atualmente, atraves da aloca~ao de mercados. Os
controlos externos tern por objetivo a continua opera~ao de urn programa de ajuda alimentar bern
controlada.

PlUMEIRA IlECOMENDAC;XO: Melhorar os sistemas de controlo interno

A necessidade de melhorar os seus controlos financeiros aplica-se tanto para a CIM como
para a EACM. Futuras vendas a esses grupos deveriam estar subordinadas ao melhoramento dos
seus sistemas de controlo financeiro.

Tambem, torna-e absolutamente essencial que os consignatarios sejam responsabilizados
por todas as perdas ocorridas durante 0 transporte do porto ao moinho/armazem. A atual
"comissao" (subsidio) garantida pelo GRM deveria ser eliminada. Todos os custos associados
com 0 transporte do porto para 0 moinho/armazem deveriam ser contabilizados para 0

consignatario e repasS;Cldo como custo no pr~o final: do produto.

SEGUNDA IlECOMENDAC;XO: Melhorar os sisteEDas externos de controlo fmanceiro

o controlo externo de cima para baixo na distribui~ao fisica da ajuda deveria ser abolido
o mais nipido possivel. Esse sistema e totalmente deficiente. Melhoras exigiriam urn esfor<;o
considenivel, alem de uma enorme quantidade de recursos.

Entretanto, os sistemas de controlo financeiro e de pagamentos deveriam ser melhorados.
Tanto 0 Ministerio das Finan<;as como a EACM poderiam envolver-se mais na fiscaliza~o

financeira. Algumas etapas especificas desse processo incluem:
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Ministerio das Fman~

1. Apresentar as notas de transporte maritimo e de ancoramento assim que 0 navio
chegar ao porto de desembarque.

2. Ter toda a documenta<;ao negociada antes da chegada do navio ao porto ~e

desembarque.

3. Programar uma reuniao mensa! entre os Ministerios do Comercio e das Finan<;as
para discutir os problemas de distribui<;ao e de pagamentos.

GOAMIEACM

1. A EACM deveria considerar seriamente a possibilidade de substituir revendedores
sempre que necessario. 0 papel do GOAM deveria ser limitado as fun<;Oes de
auditoria. Toda a autoridade com respeito as decisOes comerciais deveriam ser
transferidas para a EACM.

... r-
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Capitulo 5

SISTEMAS FINANCEIROS E GERENCIAIS

INTRODUc;AO

Desde setembro de 1990 0 Ministerio das Finan~as recebeu apenas 11 % do total de
pagamentos devidos pelos consignatarios dos alimentos doados. 0 reembolso dos carregamentos
de milho norte-americano estiveram a urn nivel urn pouco inferior de 9.5%.

Esses dados apontam para 0 6bvio: 0 lado "comercial" do sistema comercial de ajuda
alimentar esta falido. Sao duas as causas basicas para esses problemas. Primeiro, as entidades
consignatarias nao esmo pagando pontualmente porque nao tern que pagar. Segundo, algumas
entidades (principalmente os varejistas e, por seu lado, a EACM) nao esmo pagando porque, as
vezes nao tern condi~Oes de pagar.

Na raiz dessa situa~ao esta a questa:o economica e 0 problema de controlo/gerenciamento.
Conforme 0 discutido com detalhes no Capitulo 6, as margens de lucro oficiais apertam com
frequencia os varejistas e grossistas, principalmente os menores. As pequenas empresas nao. t;l-...
a diversidade de prOOutos e amplitude de margens para cobrir as opera~oes do NSA como !e
as grandes empresas. Consequentemente, os pagamentos dos varejistas para a EACM es
sempre atrasados. Em consequencia, a EACM atrasa os seus pagamentos para a COGROPA qoe,
por seu tumo, tambem nao pode cumprir as suas obriga<;6es com seus contra-partes.
Eventualmente, tOOo 0 sistema fica reduzido a uma situa~ao de sobrecarregamento de debitos.

Tambem significante e a falta de mecanismos comerciais e controlos financeiros. De cima
para baixo, para nossa surpresa, presta-se pouca aten~ao ao sistema de pagamentos. Nao existe
nenhum sistema implantado para efetivamente obrigar as empresas consignatarias a cumprir com
suas obriga~oes contratuais, pagando os seus pagamentos em dia e cumprindo com os
mecanismos comerciais estabelecidos. Essa falta de orienta~ao comercial agrava-se mais ainda
com a divisao de poder entre 0 Ministerio do Comercio e 0 Ministerio das Finan~as. 0
Ministerio do Comercio foca sua a~ao na distribui~ao da ajuda alimentar; 0 Ministerio das
Finan~as, nos pagamentos financeiros dessa ajuda. Ate recentemente, os dois operavam como
se fossem partes de dois mundos diferentes. Essa separa<;ao de objetivos tern resultado numa
capacidade de coordena~ao deficiente e na ineficacia dos sistemas de controlo.

Este capitulo relata as razoes para 0 nao pagamento dos fundos de contra-parte. Centra
se mais nas razoes porque as empresas nao tern que pagar. As se~6es abaixo examinam as tres
causas estruturais principais do nao pagamento: 1) divisao dos objetivos e responsabilidades
institucionais (~ao 5.1); 2) ausencia de mecanismos comerciais para garantir os pagamentos
(5.2); 3) ausencia de controlos e de multas (s~ao 5.3). Urn quarto e critico fator, tambem 0

mais diretamente associado com a incapacidade de rea1izar pagamentos, e a situa~ao de
dificuldade economica de algumas das empresas. Esse ultimo ponto e discutido tangencialmente
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neste capitulo. Uma discussao mais detalhada pode ser encontrada no capitulo 6.

5.1 OBJETIVOS E RFSPONSABILIDADES INSTlTUCIONAIS

Urn estudo anaHtico do sistema de ajuda alimentar comercial revela a existencia de dois
subsistemas separados, sem a menor comunica~ao ou coordena~ao entre eles.

Urn desses subsistemas centra-se na distribui~ao da ajuda alimentar. Esse subsistema
enfatiza as quantidades fisicas e as decisOes quanto ao abastecimento da popula~o. Os principais
atores desse subsistema sao a USAID, 0 Ministerio do Comercio, e a EACM/GOAM.

o outro subsistema pode ser descrito como mais comercial. Esse outro subsistema centra
se na viabilidade financeira dessas transa~Oes. 0 ideal seria que esse subsistema vinculasse as
decisoes de fornecimento com a capacidade de receber e fazer pagamentos. Os principais atores
desse subsistema sao 0 Ministerio das Finan~as, a CIM, a COGROPA e os varejistas. A tabela
5.1 apresentada abaixo mostra urn resumo desses subsistemas, assim como os seus principais
objetivos:
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TABELA 5.1
RESUMO DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

Orienta~ao:

Institui~ao

"Ajuda
Alimentar"

Distribui~ao

Fisica

"Comercial"

Viabilidade
Financeira

DOADORES > USAID 1

v

MINISTERIOS ..... > Finan~as 1
Comercio 1

v ;-
CONSIGNATARIAS.. > CIM 1

COGROPA, 1

v

ATACADISTA..... > EACM/GOAM 1

v
VAREJISTA...... > Lojas do NSA 1

NOTA: l--Objetivo principal

Esta tabela mQstra claramente 0 vazio existente na cadeia de comando. Os objetivos de
distribui~ao ffsica da ajuda alimentar sao considerados mais importantes pelo Ministerio do
Comercio e pela distribuidora-- EACM. Infelizmente, as empresas que servem como
consignatarias sao principalmente empresas comerciais e, s6 secundariamente, distribuidoras da

. ajuda alimentar. Conseqiientemente, a "cadeia" de distribui~ao fisica toma-se mais debil justo
no meio -- ao nivel da companhia consignataria.

Por outro lado, 0 da viabilidade financeiro-comercial, a cadeia de comando e
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similarmente debil. Os grupos mais interessados no recebimento de pagamentos sao 0 Ministerio
das Finan~s e a USAlD. Os grupos mais acostumados a operarem numa base comercial sao a
ClM e a COGROPA. Mas uma vez que 0 sistema atinja a EACM, urn conflito passa a existir
entre a "ajuda alimentar" e os seus objetivos "comerciais. II A EACM foi criada para cumprir
com as necessidades da distribui~ao da ajuda alimentar. Mesmo sendo uma companhia
comercial estatal, conforme 0 definido pelo GRM, seu objetivo principal e a distribui~ao de
alimento -- independente de qualquer custo.

Conforme 0 demonstrado nas s~5es abaixo, a separa~ao entre ajuda alimentar e objetivos
comerciais deixa todo 0 sistema de ajuda alimentar em suspense. Qualquer decisao ou a~ao com
rela~o a cobran~ de pagamentos nunca e tomada antes que vanas medidas intermedianas sejam
tomadas.

A responsabilidade para fazer com que 0 sistema seja eficaz fica desnecessariamente concentrada
nas maos do Ministerio do Comercio, que prioriza 0 planejamento e controlo de uma parte do
sistema: a ajuda alimentar propriamente dita. A responsabilidade de garantir 0 pagamento dessa
ajuda fica por conta dos comerciantes -- que portanto nao sao for~ados a pagar, ou do Ministerio
das Finan~as -- que como urn intermediano nao se envolve a chegar aos procedimentos finais.

5.2 MECANISMOS DE PAGAMENTO RESULTADOS . !
Todos os envolvidos com 0 sistema de ajuda alimentar comercial sabem quais ~~ 

condi~5es de pagamento. Poucos, entretanto, atendem essas condi~5es.

o sistema financeiro de pagamentos atual carece de contratos e de uma disciplina
comercial capaz de garantir 0 recebimento dos debitos. Sem essas medidas, todo 0 sistema fica
imobilizado por discuss5es, disputas e negocia~5es. Creditos sao eventualmente concedidos sem
taxas de juros, sem exigencia de pagamento, e com poucos recursos para cobran~as. 0 debito
econsiderado como urn problema de todo 0 sistema e nao como a responsabilidade individual
de uma companhia em especial.

As ~5es seguintes examinam os mecanismos de pagamento em vigencia, assim como
as deficiencias relacionadas com esses pagamentos.

5.2.1 Mecanismos de Pagamento

A cada ano 0 Ministerio do Comercio e 0 Ministerio das Finan~as definem os pr~os para
o milho, a serem pagos pelas empresas consignatarias e pela EACM. Os pr~os determinados
em 1991 para a farinha e para 0 milho em grao incluem os seguintes:
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Consignataria

EACM

Distribuidor

Consumidor

FARINHA

79.7 mt. por kilo
chegado ao porto;
menos 15% comissao
para cobrir
transporte e
extravio do porto
ate 0 moinho.

64.7 mt/ki10

201 mt/ki10

250 mt/ki10

MILRO EM GRXO

99.0 mt. por kilo
chegado ao porto;
menos 10% comissao
para cobrir
transporte e
extravio do porto
ate 0 moinho.

132 mt/ki10

151 mt/ki10

190 mt/ki10

Algumas das caracteristicas desse sistema de pr~os sao notciveis. PrimeiroJ~ t- _.
consignatarios pagam somente pe1a mercadoria recebida no porto. 0 GRM area com todos !
custos de perda no transcurso. Segundo, cada consignatario recebe urn subsfdio, ou "comissao I

para cobrir perdas durante 0 transporte do porto ate 0 moinho/armazem de dep6sito. .~.

Os mecanismos de pagamento para a ajuda alimentar comercial sao estao claramente
definidos. 0 Ministerio das Finan<;as determina que a CIM e a COGROPA, as consignatarias,
paguem urn dep6sito de 20% quando do recebimento da carga. Esse dep6sito deveria ser feito
imediatamente apos a chegada das suas mercadorias ao porto de desembarque. A CIM,
consignataria para a farinha, tern entao urn prazo de 120 dias para pagar a sua conta.
COGROPA, a consignataria para 0 milho em grao, tern 90 dias. Esses prazos foram definidos
de acordo com 0 tempo que cada consignataria toma, geralmente, para processar, entregar e
receber pagamentos pe1a entrega aos distribuidores.

De acordo com esse plano, a EACM -- a empresa designada como distribuidora -
deveria ter tempo suficiente para pagar a CIM e a COGROPA pontualmente. Conforme 0
demonstrado na tabe1a 5.2 abaixo, a EACM ou recebe 0 pagamento a vista no momento da
entrega das mercadoria, ou da urn prazo de 30 dias. Com esse calendano de pagamentos, a
EACM deveria ser eapaz de pagar a CIM e a COGROPA num prazo de 30 dias. No pior dos
casos, A EACM poderia ser compelida a somente pagar as suas dividas no inicio do mes
seguinte. Com base nesse pressuposto, a COGROPA e a CIM ainda teriam de 60 a 90 dias para
fazer seus pagamentos para 0 Ministerio das Finan<;as.
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Na pnitica, 0 sistema de pagamento financeiro nao cumpre 0 seu calendano. Em todos
os nfveis, existem "negocia<!Oes" entre as companhias consignatirias e 0 Ministerio das Finan~s.

o cenano seguinte e bastante tipico:

1) A COGOPA nao paga ao Ministerio das Finan<!as porque nao recebeu da EACM

2) A EACM diz que nao pode pagar porque nao recebeu dos varejistas

3) 0 nao-pagamento pela EACM e considerado uma quesmo "comercial" a ser
resolvida entre a EACM e a COGROPA.

4) A EACM e a COGROPA entram em "negocia<!Oes" por alguns meses. Enquanto
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isso, outro carregamento chega ao pais e a COGROPA acaba entregando a
mercadoria a EACM por causa da insistencia do Ministerio do Comercio.

5) Depois de meses de discussOes entre as empresas, os Ministerios do Comercio e
das Finan~s finalmente se reunem com as ernpresas, pedindo que a EACM fa~a

urn pagamento a COGROPA e que esta, por seu turno, pague ao Ministerio das
Finan<ras.

6) Se essas discussOes (as cinco relacionadas acima) nao resultam em pagamentos,
a unica penalidade tanto para 0 Ministerio das Finan~as como para a COGROPA
e a transferencia do caso para solu~ao jurfdica. Esse procedimento e penoso e
demorado.

Uma questao fundamental nesse processo e 0 fato de que tanto as decisOes de oferta e
procura sao feitas pelo Ministerio do Comercio, as decisoes com respeito a efetua~ao de
pagamentos sao deixadas por conta das companhias consignatarias. As companhias sao
colocadas numa posi<rao de ter que receber mais rnercadorias mesmo quando 0 senso comum
indicaria a necessidade de suspender a distribui~ao ate que seus pagamentos fossem efetuados.
Na ausencia de urn sistema de credito, as empresas de fato tomam ernprestimos entre si atraves

.do atraso de pagamentos. Em alguns casos esses ernprestimos sao necessanos. Em outros:, t-
empresas 0 fazern apenas porque lhes e permitido. .

o sistema permite tambem espa~o para acusa<rOes mutuas e atrasos constantes. 0 fato
de que as decisOes com respeito ao abastecimento venham de cima da as companhias 0 direito
de argumentar que a remessa foi imposta; que nao pediram por determinada remessa. Essa venda
"for~da" da as empresas 0 direito de alegar que nao tern condi~Oes de pagar.

Com tao poucos consignatarios e revendedores envolvidos no sistema, uma dependencia
foi criada. 0 Ministerio do Comercio tern 0 poder para ditar os caminhos da distribui~ao. Mas
esse mesmo Ministerio nao tern nenhum poder para garantir os pagamento das mercadorias
entregues aos distribuidores porque: a) nao esta entre suas atribui~Oes dizer as empresas quando
pagar ou nao pagar; b) 0 Ministerio determina a entrega de novas remessas mesmo sem haverem
sido pagas as anteriores.

Outros fatores que contribuem para 0 sistema de t1negocia~Oes" e conseqiientes atrasos
dos recursos de contra-parte incluem:

1) A~ncia de mecanismos comerciais: Os contratos cornerciais entre 0 Ministerio
das Finan~as e as suas empresas consignatarias estao centrados apenas nos
procedimentos comerciais. Esses contratos definem porque e quando os
pagamentos devem ser feitos, mas nao definem como os pagamentos devem ser
feitos. Nao existem clausulas que vinculem esses pagamentos a qualquer
mecanisrno cornercial como, por exemplo 0 Banco de M~ambique. As empresas
consignatarias ficarn entao livres para pagar como bern entendam. Sem nenhurna
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disciplina comercial, uma disputa pode seguir por tempo indeterminado ate que
o caso seja levado para a corte.

2) Disputa de Subsidios: Existe urn debate intermimivel entre 0 Ministerio das
Finan~as, a CIM e a COGROPA com rela~ao ao valor que cada uma dessas
companhias deve deduzir da sua conta final para as perdas de transporte e
extravio do porto ate 0 moinho ou armazem. Ate recentemente, ambos os grupos
recebiam urn subsidio correspondente a 10% do valor da fatura. A "comissao"
da CIM foi aumentada para 15% depois que a companhia documentou que os
seus custos reais eram superiores aos 10%. Agora a COGROPA tambem esta
negociando uma "comissao" maior.

3) Disputas de Credito: A cada etapa do processo de dep6sito dos fundos de
contra-parte, as institui~Oes envolvidas tern sido obrigadas a extender creditos sem
a utiliza~ao de mecanismos comerciais existentes. Portanto, as negocia~Oes de
credito correm por fora do sistema estabelecido e, sem defini~o clara. Por
exemplo, a CIM, que deve 6 bilh5es para 0 Ministerio das Finan~as, propOe
pagar essa quantia num periodo de 12 meses, sem juros. 0 Ministerio das
Finan~as nao concorda e esta exigindo 0 pagamento imediato.

Ao nivel dos grossistas, a EACM tern sido obrigada a extender creditos a ~~
clientes desde 1987. Incluindo credito daquele periodo, atualmente existe ~ 
de 700.000.000 de meticais ($700.000) em credito com prazo ultrapassado.
valores exatos do credito corrente nao foram fomecidos. ., '-.

4) Disputa de Faturas: Outro problema que leva a longas negocia~Oes diz respeito
as faturas das cargas entregues. Existem disputas intermimiveis entre a CIM e a
COGROPA sobre a quantidade exata de farinha entregue pela CIM a COGROPA.

E importante salientar que esses mesmos problemas existem tambem em Beira,
principalmente com rela~ao aos pagamentos para 0 Ministerio das Finan~s. Entretanto, 0

mimero de disputas e negocia~Oes entre as empresas e quase nulo em Beira. Ao contnirio de
Maputo, Beira trabalha basicamente com pagamentos a vista. Entregas s6 sao feitas para aqueles
que podem pagar. Apesar de que esse sistema pode distanciar a distribui~ao do plano de pre
estabelecido, esse esquema resulta num sistema de pagamento mais comercial.

5.2.2 Resultados de Pagamento

Conforme 0 niostrado na tabela 5.3 abaixo, a consignataria com melhor resultados de
pagamentos e a CIM. A empresa pagou mais ou menos 20% do total de consigna~Oes, e 34%
das remessas recebidas dos Estados Unidos. 0 mesmo nao pode ser dito da COGROPA, IMBEC
e EACM que ainda nao pagaram as remessas norte-americanas. Juntas, essas empresas 56
pagaram menos de 10% do total de remessas. Apenas em urn caso, 0 da CIM, uma empresa
consignataria conseguiu pagar pela sua remessa dentro do prazo estipulado de 120 dias.
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TABELA 5.3

PAGAMENTOS DOS FUNDOS DE CONTRA-PARTE AO MINISTERIO DAS
FINAN<;AS

(POR MILHO NORTE-AMERICANO, EM MILHOES METICAlS).

Data Total Total % Media de
de entre~a devido ~ 1mQ tempo

p/pa~amento*

CIM (09/90) 673.4 497.1 74% 206 dias
(10/90) 57.7 54.0 94% 54 dias
(10/90) 284.1 215.3 76% 123 dias
(10/90) 334.3 225.7 68% 116 dias
(01191) 576.5 0 0% 116 dias
(03/91) 339.4 0 0% 59 dias

--------
2.265,4 766.4 34%

COGROPA (03/91) 359.0 0 0% 72 dias
(03/91) 574.9 0 0% 59 dias
(04/91) 760.6 0 0% 16 dias

, ;- ..

1.694.5 0 0%

IMBEC (10/90) 1.375.0 0 0% 197 dias
(12/90) 413.3 0 0% 145 dias
(01/91) 1.948.0 0 0% 116 dias
(03/91) 359.6 0 0% 71 dias

------- -- --------
4.095.9 0 0%

TOTAL 8.055.8 766.4 9.5%

* Dados de 15 maio, 1991
FONTE: Departamento de Coordenac;ao Internacional, Ministerio das Financ;as

De acordo com 0 explicado na se<;ao 5.2.1 acima, 0 sistema de dep6sitos de contraparte
resultou na extensao de credito desde 0 Ministerio das Financ;as ate 0 varejista. A tabela 5.4
mostra a quantidade de debitos acumulados no sistema de ajuda alimentar.
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TABELA 5.4
MATRIZ DE DEBITOS DA AJUDA ALIMENTAR NA MATRIZ

PORCENTAGEM DO DEBITO PAGO
(Toda a ajuda alimentar no periodo de 09-90 a 05-91)

A:

DE:
CIM

COGROPA

IMBEC

MINIFIN

21 %
(6.2)

27%
(12.6)*

0%
(8.8)

100%

COGROPA IMBEC

N.A.
(0.5)

N.A.
(1.4)

EACM

EACM

MOINHO/
ARMAZEM
PRIVADOS

DISTRIBUIDOR

TOTAL DE
DEBITOS

0%
(2.7)

76%
(0.5)

30.6

100%

100%

o

10%
(5.0)

100%
**

5.0

N.A.
(4.0)

100%

5.9

65%***
(1.7)

1.7

N.A.

*

**

***

Ausencia de informa<;ao disponfvel impediu 0 calculo da porcentagem de debito.

Assume que a COGROPA pagou recentemente 3 bilh6es de meticais para os quais
o Ministerio das
Finan<;as ainda nao tern 0 recibo oficial.
A COGROPA tern aproxirnadarnente 7 rnilhoes de rneticais de rnercadorias
estocadas em armazens privados. Esses produtos ainda nao forarn vendidos
devido ao excesso de estoque. Isso nao e, portanto, considerado urn debito uma
vez que as distribuidoras 56 pagam pelas remessas
recebidas.
Informa~ao detalhada nao foi fomecida. As estimativas de debito resultam de
conversas e dos recibos de pagamentos do mes de abril, 1991.

Fonte: Entrevistas com cada cornpanhia; Ministerio das Finan<;as
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Essa tabela nos permite chegar a algumas conclusoes. Primeiro, a companhia que menos
deve e a ClM. Tudo parece indicar que quando a ClM reclama seu dinheiro, tanto. a ClM quanto
a COGROPA respondem. lsso reflete, em parte, a posi~ao da ClM de nao entregar mais farinha
a quem nao esteja com os pagamentos em dia.

A companhia que mais tern acumulado debitos e a EACM. Essa companhia representa
o ponto critico para todos os problemas que 0 sistema de ajuda alimentar vern enfrentando.
Quando a EACM entra em problemas, todo 0 sistema sai debilitado.

Finalmente, a companhia que melhor tern cumprido com 0 Ministerio das Finan~as e a
SOClMOL, uma empresa do setor privado. Existem alguma razoes para isso. Por urn lado, a
SOClMOL tern equipamento de melhor qualidade, e mais eficiente e portanto tern mais fundos
para pagar seus debitos. Por outro pagam para evitar de criar antagonismos com 0 govemo.
Apesar do movimento do govemo no sentido de liberalizar 0 mercado, urn sistema de controlo
continua em vigencia. Epossivel que a SOClMOL queira evitar qualquer suspeita por parte do
govemo com repeito as suas opera~oes.

5.3 CONTROLOS E PENALIDADES

Urn fator que contribui para 0 baixo nivel de pagamentos e a falta de contrQ]o! .. __
penalidades para os que nao pagam. Em teoria, 0 unico mecanismo de controlo e penalidad
nesse sistema todo fica entre a EACM e os seus varejistas. A EACM, atraves do GOAM, te
o direito de aplicar uma multa de 2.000 meticais por atraso de pagarnentos ou mesmo pela falta
de contabilidade adequada. Mas na pnitica, essas multas sao raramente aplicadas.

A pratica mais comurn, entretanto, e a escolha de outros varejistas pelo GOAM para
substituir os mal pagadores. Desde janeiro de 1990, 0 GOAM substituiu cerca de 36 dos 536
varejistas relacionados no sistema. Normalmente, uma substitui~ao e feita quando urn varejista
declara oficialmente a sua incapacidade de pagar seu debito.

Apesar de ser urn passo adiante, essas substitui~5es nao resolvem os problemas da
EACM, que incluem:

Falta de dermi~ao do sistema de cobran~a. A EACM chega a atrasar rneses nas
suas visitas aOS revendedores.

Procedimentos eventuais de aloca~ao de creditos. As aloca~oes de credito
variam -de 100% a 10%. Nao existem penalidades, juros ou condi~5es de
pagarnentos negociados.

Nenhum mecanismo de coordena~o entre faturamento e controlos. 0
faturamento e feito pelo Centro de Processamento de Dados e 0 controlo e feito
pelo GOAM.
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A ausencia de penalidades e de controlo resulta da falta de mecanismos comerciais e da
ausencia de contratos comerciais com penas estipuladas por falta de pagamento. Nao surpreende
que esse sistema irregular de manejo de pagamentos dti as firmas a o~ao de nao pagar-
simplesmente porque nao querem pagar.

Com base nessa analise de debitos acumulados no sistema de ajuda alimentar ( veja tabela
5.4), chegamos aconclusao de a distribui<;ao entre os que "nao tern que pagar" e os que "nao
podem pagar" pode ser resumida da seguinte maneira:

TABELA 5.5
RESUMO DOS PROBLEMAS COM PAGAMENTOS

Nao tern Nao pode Outros
que pagar pagar

ClM alto baixo
MOBElRA alto baixo
COGROPA baixo/medio baixo/medio medio* ;-.IMBEC medio medio
EACM medio medio

GERAL medio baixo/medio baixo/medio

Nota: Essas estimativas baseiam-se em probabilidades calculadas com base na revisao da
situa<;a:o de credito de cada empresa. Essa tabela supOe a existencia de uma correla<;ao direta
entre 0 pagamento de uma empresa ao Ministerio das Finan<;as e 0 seu nivel de debito com as
outras institui<;Oes do sistema de ajuda alimentar. Nao leva em considera<;a:o outras fontes de
lucros ou custos nao relacionadas dentro do sistema de ajuda alimentar.

Os percentuais de probabilidade sao os seguintes:
alto (80-100%), medio/alto (60-80%), baixo/medio
(20-40%), baixo (0-20%).

* No caso da COGROPA, a empresa alega ter excesso de estoque reservado para venda
a companhias privadas e que ainda nao foram entregues.
Fonte: Entrevista com as companhias

Tudo parece indicar que quase a metade dos nao pagamentos podem ser explicados pela
delibera<;ao das firmas de nao pagar. Para conseguir melhorar 0 seu nivel de recebimentos, 0

GRM poderia implementar uma das seguintes recomenda<;5es: I) eriar melhores mecanismos de
controlo; 2) estabelecer mecanismos comerciais de pagamento; 3) criar mais competi<;ao e
diversificar os riscos financeiros de trabalhar somente com uma ou duas firmas consignatarias.
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Essas e outras recomenda"Oes sao descritas abaixo.

5.4 RESUMO DAS QUESTOES E RECOMENDA~OES

A principal descoberta deste estudo e 0 fato de que os dep6sitos de contra-parte em geral
nao sao feitos porque nao tern que ser feitos. Todas as questoes e recomenda"Oes para que esse
problema seja resolvido sao discutidas abaixo.

5.4.1 QuestOes

A divisao de responsabilidades entre ministerios e empresas na distribui~o da ajuda
alimentar, e aquelas mais voltadas ao comercio quase levou 0 sistema de ajuda alimentar a
falencia.

A divisao de responsabilidade e de controlo existe em cada etapa do processo de
planejamento e de distribui~o. Por exemplo, a USAID diz que 0 GRM precisa depositar urn
dinheiro dentro de 120 dias. Mas a USAID nao monitora 0 processo de pagamento. Como
resultado, 0 processo nao se pressionam as empresas consignatarias.

o Ministerio do Comercio e responsavel pela garantia de distribui"ao da ajuda alimental
Mas as suas decisOes sao baseadas na capacidade de distribui"ao fisica e nao na habilidacJ
financeira das empresas consignatarias para pagar as mercadorias recebidas. 0 Ministeriu!io
Comercio exige que a EACM de credito aos seus varejistas; mas 0 GOAM e 0 responsave1 pe1a
substitui~o de revendedores que nao pagam, e tambem pela verifica"ao da sua situa"ao
financeira de seus revendedores. Finalmente, 0 Ministerio das Finan"as e responsavel pela
garantia de que os dep6sitos de contra-partes sejam feitos. Ainda assim, 0 unico recurso de que
dispOe e 0 pedido ao Ministerio do Comercio ou a corte para a resolu~o dos casos de
pagamentos nao efetuados.

Urna outra quesmo e a falta de mecanismos de contabilidade comercial dentro do sistema.
Nao existem regras claras, nem existe nenhuma pressao para receber. Consequentemente, todo
mundo prefere dialogar. DecisOes sobre pagamentos exigem reuniOes do Ministerio do
Comercio, Ministerio das Finan~as, e outros. Nao existem polfticas c1aras de credito, assim
como tambem nao existem esquemas de cobran"a.

5.4.2 Recomenda~Oes

Essas recomenda"Oes enquadram-se em tres categorias:
1) estabalecimento de melhores sistemas de controlo financeiro (isso esta relacionado com a

discussao sobre mecanismos de controlo feitas no capitulo 4), 2) desenvolvimento de mais
mecanismos comerciais e, 3) desenvolvimento de urn processo de licita"ao para abrir 0 sistema
de competi"ao.

75



RECOMENDA~AO #1: Estabelecimento de Melhores Sistemas de Controlo
Financeiro

1. 0 Ministerio das Finan~as deveria receber informa~6es mais atualizadas: quando
foi entregue; relat6rios sobre a quantidade vendida e 0 valor recebido.

2. Deixar a EACM fazer seu pr6prio acompanhamento e substitui~o de varejistas.
Isso exigini 0 fortalecimento do sistema de controlo da EACM.

Tanto na EACM como ao nivel dos varejistas, existe uma necessidade de melhorar 0

controlo dos c1ientes. Para melhorar os sistema de controlo dos clientes, os seguintes pontos
poderiam ser observados:

*

*

*

*

Estabelecer urn sistema de pagamentos estritamente comercial, inc1uindo a
exigencia de pagamentos a vista.

Determinar 0 numero aproximado de estabelecimentos comerciais necessanos para

servir adequadamente a cada comunidade. _:. t___
Desenvolver uma rela~o mais pr6xima com os c1ientes, para facilitar tan"
vendas como pagamentos.

Eliminar (de preferencia em base permanente) os estabelecimentos comerciais que
nao puderem pagar, transferir seus fregueses a outro estabelecimento, permitindo
portanto a redu~ao do numero de varejistas.

Os recursos necessanos para obter esses objetivos inc1uem:

*

*

*

*

assistencia tecnica de curto prazo para estruturar e com~ar a implementa~o de
sistemas de controlo; como tambem planejar mudan~as na rede de distribui~o.

Emprestar pessoal do GOAM para cooperar na implementa~ao do programa.

Autoriza~ao do GOAM para eliminar e substituir estabelecimentos comerciais de
acordo com 0 necessario, e

desenvolver cart6es de racionamento que permitam aos fregueses comprar em
qualquer estabelecimento.

Esses seriam proporcionados mediante urn compromisso da EACM no sentido de realizar eStaS
melhorias. Ao mesmo tempo, grossistas privados estariam come~ando a competir com a EACM
pela distribui~ao a esses varejistas.
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RECOMENDA~AO #2 Desenvolver Mais Mecanismos Comerciais

Eabsolutamente essencial que 0 sistema de ajuda alimentar tome forma mais comercial.
A melhor maneira seria com a participac;ao do Banco de Moc;ambique ou de outra instituic;ao
financeira responsavel. Existem vanas formas de integrar 0 Banco de Ma<;ambique nesse
processo de pagamentos:

1.

2.

3.

Exigir dos consignatarios a assinatura de notas promiss6rias ou de cartas de
credito: Todos os consignatarios deveriam ser obrigados a assinar notas
promiss6rias ou a estabelecer cartas de credito com 0 Banco de Ma<;ambique. Isso
daria ao Ministerio das Financ;as mais garantia de pagamentos em dia, assim
como a capacidade de empreender ac;6es legais.

Firmar Contratos Que Inc1uam Penas e/ou 0 Juros para os Pagamentos com
Atraso: Em conjunto com 0 ponto no. 1 acima, 0 consignatario deveni assinar
contrato, atraves do Banco de Ma<;ambique ou diretamente com 0 Ministerio das
Financ;as, que especifica claramente as sanc;6es por pagamentos atrasados...

Estabelecer 0 Banco de Ma<;ambique -BDM como Consignatario de Milho:J
partir de conversac;ao com executivos do BDM, seria possivel que venhain -"
aceitar servir como consignatario de milho dos E.U. Neste cem1rio, 0 BD
preferiria a entrega da carga a apenas urn comprador. Deveriam, portanto, serem
estabelecidos mecanismos administrativos para permitir-se a entrega da carga pelo
BDM a varios compradores.

Se 0 BDM nao estiver disposto aentrega a vanos compradores, sera possIvel que urn
agente (e.g. MANICA) 0 fac;a no porto. Conversas iniciais com MANICA indica interesse
inicial de sua parte em servir como agente. Deveriam ser especificados no contrato com os
comprador garantias quanta a forma de pagamento, as taxas de armazenagem no porto e as
responsabilidades pelas percas.

Alem de procedimentos mais comerciais de pagamento, e necessario estabelecer fontes
de credito comercial para a EACM. A maneira mais simples de levar a EACM a urn plano mais
comercial seria a implementac;ao de uma polftica de pronto pagamento. Se isso nao fosse
possIvel por rames de ordem polItica, a EACM deveria estabelecer uma linha de credito ou
emprestimo bancano para a cobertura de pagamentos nlio realizados ou atrasados. 0
emprestimo permitiria a EACM financiar a varejistas, a taxas de juros que cubram 0 risco e
percas por nao-pagamento. Neste caso, seria possIvel adotar outra polftica de pagamento
assegurado, tal como 50% pronto pagamento e 50% em trinta dias com sanC;6es pelo nao
cumprimento. Para que isso pudesse funcionar, a EACM requeriria assistencia tecnica na
administrac;ao do programa de credito. Na falta desta assistencia, a EACM deveria abandonar
o programa a credito e operar apenas com pronto pagamento.

De forma similar a outros consignatarios, se exigiria da EACM a realizac;ao do dep6sito
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de 20% eo estabelecimento de procedimentos contratuais de pagamento (ver nos. 1 e 2 acima).

RECOMENDAC;XO # 3: Abertura do Sistema aConcorrencia

Existe uma necessidade de incrementar-se a concorrencia atraves da consigna~ao a urn
numero maior de firmas de setor privado e publico. Para alcan<;ar este objetivo, deveria ser
definido urn mecanismo que abra a compra direta de milho a todos os compradores qualificados.
A LBII propOe que a USAID e/ou 0 GRM:

*

*

Anunciem urn convite aberto a indica<;Oes de interesse na compra direta de milho,
com termos a serem definidos, especificando-se os requisitos m{nimos de capital
e de documenta<;ao legal.

Negociar com as partes qualificadas (CIM, armazenistas, EACM, COGROPA,
e outras):

o

o

o
o

disposl<;ao, em principio, de serem consignatarios de embarques futuros
de mlino
os termos de pagamento (tal como 20% antes da chegada do navi~ 1
porto) . - --
margens do porto ate a venda ex-moinho ou armazem .
quantidades mfnimas consideradas a grosso e taxas de desdobramento(em
quantidades de 1 a 50 sacas, por exemplo).

*

*

*

*

As partes interessadas poderao procurar financiamento banclrio a taxas de
mercado.

Emitir convites formais por quantias especificadas a partes qualificadas e aos
termos negociados

Distribuir as cargas futuras com base nas quantias solicitadas.

Modificar os consignatarios dos pr6ximos embarques de acordo com 0 novo
estabelecido.

Negociar e implementar mecanismo para a realoca~ao de consigna~Oes de acordo
com modifica<;Oes na capacidade de compra.
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Capitulo 6

QUESTOES ECON6MICAS

INTRODUCAO

Os capitulos anteriores examinaram as limita<;6es institucionais e gerenciais que tern
ocasionado dificuldades de funcionamento do sistema de ajuda alimentar comercial. Este
capitulo examina as quest6es econ6micas que afetam a distribui<;ao controlada da ajuda
alimentar.

o alto myel de desvios apresentado no Capitulo 3 nao trata da pergunta: Qual a
razao econ6mica para estes desvios? Este capitulo responde a esta questao (nas se<;6es 6.1
e 6.2) atraves do exame da estrutura de mercado, prec;os e subsfdios existentes no sistema.
Nas se<;Oes seguintes -- 6.3 e 6.4 -- analisa-se as margens de lucro e a capacidade das firmas
de pagamento pela ajuda alimentar comercial. Esta analise busca determinar se e aonde
estao sendo acumuladas "rendas econ6micas" no sistema.

. As conclus6es apresentadas no fim do capitulo reforc;am 0 argumento pela liberici£i-
do mercado de milho. ;'1
6.1 ESTRUI1JRA DE MERCADO

o sistema oficial de comercializa<;ao deixou de ser confiavel. Prevalece urn tipo de
Lei de Gresham no mercado de milho de Maputo. Da mesma maneira que a moeda
preferida ("boa") expulsa a moeda inferior, 0 milho esta saindo em grandes quantidades do
sistema oficial para 0 mercado paralelo. Como ficou demonstrado em capitulos anteriores,
os controlos tern sido ou ineficazes ou impraticos. Uma vez que urn comerciante decide
operar no mercado paralelo, pode nao querer mais retornar ao mercado oficial.

Segue uma revisao breve dos operadores principais nos mercados oficial e paralelo.
Urna comparac;ao dos dois mercados oferece uma compreensao da forma em que melhorias
futuras no programa de ajuda alimentar poderiam construir sobre os sistemas de mercado
existentes.

6.1.1 0 Mercado Oficial

o sistema oficial de comercializac;ao de milho doado tern por objetivo levar
quantidades significativas deste alimento bcisico para proteger a seguranc;a alimentar da
popula<;ao urbana pobre. Refor<;a, tambem, 0 ambiente para as reformas, durante a
transi<;ao, que levam a pre<;os mais elevados ao consumidor, com 0 estimulo conseqiiente
da prodU<;ao.
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'Il II I I

o sistema oficial atual consiste de quatro cornpanhias intervencionadas e estatais,
como .ainda armazenistas e varejistas privadas. As firmas principais que operam neste
mercado sao:

*

*

*

*

A Companhia Industrial da Matola (elM), uma empresa agro-industrial
diversificada, intervencionada ap6s a partida dos antigos proprietarios. E 0

maior moinho de Mo~ambique e a maior na moagem do milho do programa
PU80 dos E.U. Os moinhos Ignacio de Sousa e MOBEIRA tambem
recebem este milho.

A Companhia Grossista de Produtos Alimenticios (COGROPA) e uma
empresa estatal a cargo da distribui<;ao de produtos alimentfcios. Na
atualidade e a empresa consignataria principal do milho PU80 para
distribui~ao em grao.

A Empresa de Abastecimento da Cidade de Maputo (EACM) e uma empresa
estatal a cargo da implementa~o da maior parte do Novo Sistema de
Abastecimento de Maputo, com uma clientela formada de mais de 500
varejistas privadas, incluindo-se entre elas as cooperativas de consumo. t
Ate setembro de 1990, a Importadora de Bens de Consumo (IMBEC) era a·' f - ..
empresa estatal a cargo da importa~o de todos os bens de consumo, e' "-.
responsavel pela descarga e distribui~ao do milho a todos os compradores.
Acha-se atualmente em processo de liquida~ao pelo Ministerio das Finan~as,

nao tendo mais papel na comercializa<;ao deste milho.

Ha outros agentes comerciais e administrativos que fazem parte do sistema oficial,
quais sejam:

*

*

*

o Gabinete de Organiza~o de Abastecimento da Cidade de Maputo 
GOAM - a cargo da gestao e controlo do sistema de abastecimento alimentar
da cidade, inclusive 0 NSA, como tambem pela distribui~ao de uma pequena
quota de milho e outros produtos b4isicos a "institui~oes sociais" e alguns
armazenistas.
Institui~oes sociais do governo (e.g. hospitais, escolas) e armazenistas privadas
que distribuem a restaurantes e hoteis.
Os cerca de 500 varejistas privados servidos pela EACM.

6.1.2 0 Mercado Paralelo

Estima-se que, no momento, cerca de 60% a 80% do milho doado esteja sendo
vendido no mercado paralelo.

o mercado paralelo - "dumbanengue" - consiste fisicamente de mercados varejistas
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abertos ou de rna espalhados por Maputo, Beira e arredores. As vendedoras nestes
mercados sao consideradas legais. Pretende-se que estes mercadossejam fomecidos por
milho e farinha de milho da produ~ao interna e de importa~5es permitidas de pa(ses
vizinhos. As vendedoras sao tipicamente mulheres que vendem alguns sacos por dia.
Pagam aos fomecedores destas bancas a pronto pagamento ou sao financiadas por ate uma
semana por metade ou mais do valor de compra.

Entretanto, ern muitos casos, 0 milho e farinha amarelos filtram do sistema oficial
ate 0 mercado paralelo atraves de roubos, desvios e especula~ao. E fomecido atraves de
operadores da maior parte dos agentes integrantes do sistema oficial. Isto ocorre atraves
de intermediarios ou especuladores que compram pela porta dos fundos ou de fontes no
mercado oficial, e vendem no mercado paralelo. Os especuladores esta:o em situa~ao legal
dubia, havendo comprado no mercado oficial e evadido impostos.

A Figura 1.1 indica os canais de comercializa~ao do milho e farinha de milho em
tanto 0 mercado oficial como paralelo.

Figura 6.1
Canais de Comercializa~ao dos Mercados Olicial e Paralelo

Oficial

CIMjCOGROPA

V
EACM

V
VAREJISTA

Paralelo

CIMjCOGROPA

V
ESPECULADOR

V
DISTRIBUIDOR

V
VENDEDORA

A presen~a do especulador no mercado paralelo eleva as margens de forma
significativa. Atraves de desvios ou roubos, os especuladores ganham margens consideniveis
atraves da compra no mercado oficial (de fontes da CIM ou da COGROPA) e da venda no
mercado paralelo. Esta oportunidade se torna possivel pelo controlo de pre~os. Urn
cenario tfpico, segundo uma fonte confiavel, seria 0 seguinte:
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'11;J

II

1. Dentro do moinho

2. Org. de governo

Pre&o de Compra

8.400 mt/saco

11.450 mt/saco

Preco de Venda

20.00mt/saco

20.000 mt/saco

i
~'

Estas transa~oes mostram que sem levar em conta 0 pre~o de compra, 0 milho
desviado e vendido pelo pre~o de equilibrio do mercado paralelo.

Varias fontes coletam atualmente informa~ao mais detalhada sobre 0 pre~os no
mercado paralelo. Uma e0 Ministerio da Agricultura/Sistema de Informa~o de Mercados
Agricolas - MA/SlMA, financiado pela USAID e conduzida com assistencia da
Universidade do Estado de Michigan. lniciada recentemente, reporta sobre mudancas nos
pre~os como tambem comenta as diversas causas possiveis para esta mudan~as.

Funcioruirios da USAID representam uma segunda fonte, havendo iniciado a coleta ha cerca
de urn ano. Seus procedimentos para 0 levantamento diferem em parte do SIMA e ainda
na~ obtiveram pre~os a grosso no mercado paralelo. Estes poderiam ser obtidos atraves de
perguntas simples as vendedoras varejistas quanto aos seus pre~os de compra, diferenciando
as compras a pronto pagamento e financiamento por uma semana. Urna terceira fonte seria
o GOAM. Entretanto, os consultores na~ obtiveram informa~ao de pre~os coletados. P<t-
GOAM. ; f

6.1.3 Gran de Concorrencia

A exce~o da produ~ao de farinha, a estrutura de mercado para a ajuda alimentar
parece ser concorrencial em Maputo. No caso de Beira, ha diversos moinhos que levam a
mais concorrencia na produ~ao de farinha.

Moagem

A CIM representa quase urn monop6lio na moagem de milho. Por motivos
desconhecidos, obtem atualmente rendimentos baixos de moagem. Sua capacidade oficial
de moagem e de 240 toneladas por dia, enquanto sua produ<;ao verdadeira e cerca de 80%
deste valor. 0 unico outro moinho de porte na regiao e 0 Ignacio de Sousa, urn moinho
privado localizado a 40 Ian de distancia, 0 qual fornece principalmente as provincias de
Gaza e Maputo. Tern capacidade total de 43 toneladas/dia e planeja duplicar esta
capacidade durante g proximo ano.

A unica ~utta fonte de servi~os de moagem em Maputo e representada pela moagem
por contrata, a qual aparenta ser competitiva. Urn estudo pela CARE identificou 158
moinhos em Maputo e Matola, representando uma capacidade de ate 1.000 MT/mes.
Entretanto, sao espalhados e desorganizados. Muitos faltam capital, com apenas a
capacidade de realizar a moagem por contrata. A sua produ<;ao e tambem de qualidade
inferior ados moinhos maiores. Em muitos casos, moe-se 0 grao sem separar-se 0 farelo
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ou 0 germen. Enquanto e amplamente usado para 0 consumo humano, sob condi<;oes
normais seria preferida para ra<;6es animais.

Estes moinhos cobram tipicamente 1500 a 1800 MT/saco, taxas que os tornam
competitivos com os moinhos maiores. Nao se espera, entretanto, que venham em futuro
pr6ximo a representar uma alternativa viavel a CIM. Sua pequena capacidade total e
possibilidade restrita de absorver quantidades maiores representam as suas limita<;6es
principais. A produ<;ao total em urn periodo de quatro semanas dos 40 moinhos
entrevistados pela CARE era de apenas 407 toneladas. A CARE pretende financiar urn
projeto que venha a facilitar 0 crescimento deste setor, 0 qual deveria inciar-se no fim de
1991 com dura<;a:o de 18 meses.

Distribui~o

Ra grossistas (armazenistas) suficientes para tornar esta atividade competitiva.
Entretanto, os especuladores estao tirando vantagem consideravel dos controlos de pre<;os
e limita<;oes de oferta. Mas em condi<;oes de livre mercado, desapareceriam rapidamente
e 0 mercado voltaria a margens normais de distribui<;ao.

Varejo

E aparentemente competitivo 0 varejo, tanto nas lojas como nos mercados deiUll.
Entretanto, as margens oficiais de varejo na pratica mais comprimidos a cada ano, e os
desvios ao dumbanengue, onde prevalecem margens mais altas que nas lojas de varejo,
resulta em pre<;os mais elevados no mercado paralelo. Elimina-se a possibilidade de
alcan<;ar economias de escala no varejo e de desenvolverem-se lojas maiores capazes de
operar com margens menores ainda.

6.2 QUESTOES ESTRATEGICAS: PRECOS E SUBSIDIOS

6.2.1 Pr~os

o mercado de milho comercializa as variedades amarela e branca tanto em Maputo
como em Beira. Os consumidores locais demonstram uma preferencia significante pelo
milho branco. No ana passado, 0 governo liberou 0 pre~o do milho branco para 0

consumidor e para 0 produtor. Apesar dessa abertura, 0 consumo de milho amarelo nos
mercados de Beira e- Maputo continua subsidiado e com pre~os controlados.

Como resultado do programa de libera<;ao, os pre<;os do milho branco subiram
consideravelmente. Isso provocou urn grande estimulo para os produtores. As safras futuras
podem servir de encourajamento a outros produtores na medida em que 0 Ministerio das
Finan<;as e a Universidade de Michigan libere a informa<;ao sobre esse programa de
mercado.
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Comparado aos do milho branco, os pre~os do milho amarelo no mercado paralelo
tiveram aumentos mais lentos. A razao principal para isso e 0 fato de que grandes
quantidades de milho amarelo sao surrupiadas das constantes remessas de ajuda alimentar
e descarregadas no mercado paralelo. Conforme 0 indicado na tabela 6.2, a distAncia entre
os milho branco e amarelo tern aumentado, confirmando a tese inicial de que 0 milho
amarelo objetiva atingir a urn setor especifico do mercado. 0 milho amarelo aparenta ser
urn produto de segunda qualidade, sem condi~oes de competir com 0 milho branco. Como
resultado, as doa~oes de milho amarelo podem nao significar uma redu~ao nos incentivos
de pre~os para a produ~ao de milho branco.

A tabela 6.3 mostra as flutua~oes de pre~os durante 0 ultimo ano para 0 arroz medio,
milho e farinha de milho amarelo, indicando que os correntes suprimentos de arroz e milho
amarelo sao os fatores determinantes na determina~ao de pre~os para 0 milho em geral.
Todos os pre~os foram coletados pela USAID.

6.2.2 Subsidios

Existem 6 elementos implicitos nos subsidios atuais do milho amarelo:

2) Conforme os resultados do estudo de Cornell, 0 presente subsfdio deve-se
principalmente ao valor subestimado da moeda estrangeira.

1) o acordo bilateral usa a FAS ( Freight Along Side) mais do que CIF (G~
Insurance Freight) na computa~ao de valores. Essa diferen~a e 0 pdni~' -
subsidio implicito. -

3) 0 pre~o em meticais para 0 produto no porto e determinado anualmente,
com base nos valores de cAmbio daquele momento, desconsiderando portanto
as varia~oes cambiais durante 0 ano.

4) Os pre~os estabelecidos para a venda aos moinhos e mais baixo do que 0

pre~o para venda do milho em grao.

5) 0 governo absorve a maioria dos custos de transporte e extravio durante a
transfer~ncia do milho para 0 moinho ou para os armazens de dep6sito.

6) Os pre~os de atacado e de varejo sao limitados a valores excessivamente
baixos -que torna para os pequenos comerciantes.

As estimativas desses subsidios em abril de 1991 estao relacionadas na tabela 6.4.0
fator principal e 0 uso dos pre~os da FAS em vez dos pre~os da CIF. Asssumindo urn valor
de equilibrio entre os valores oficial e secundarios, a importancia da subestima~o dos
valores do cambio diminuiram a medida que as desvalua~oes da moeda foram acelerados.
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Esses subsidios somente poderao ser efetivos se 0 NSA puder continuar a ser
considerado como urn fornecedor suficiente e respeitado. Esses extravios do NSA para 0

mercado paralelo tern invalidado grandemente os subsidios do milho amarelo para os
consumidores. De fato, uma parte significante do subsidio do milho esta sendo absorvido
pelos "arbitrageurs," criando portanto uma ponte entre os mercados oficial e paralelo.

Entretanto, 0 aumento da oferta para 0 mercado paralelo da ajuda alimentar estao
reduzindo as possibilidades de aumento de pre<;os, atuando portanto como urn subsidio para
os consumidores.

6.3 CUSTOS OPERACIONAIS E MARGENS DE LUCRO

A tabela 6.5 compara os pre<;os oficiais do milho e da farinha em abril de 1991 com
os pre<;os prevalecentes no mercado paralelo. A tabela 6.6 indica esses pre<;os.

Efetivamente, as margens de lucro sao comprimidas no mercado oficial tanto ao myel
de atacado como de varejo. Enquanto que 0 intermediario, ao colocar-se como uma ponte
entre os mercados oficial e paralelo, acaba tendo altas margens de lucro com 0 mercado
paralelo. Os pre<;os do mercado paral~lo nao estao determinados pelo pr~<;_o de ~orto, rr;t;'
custos e margens de lucro. Ao contrarlo, esses prec;os resultam das condl<;oes eXlstentes -
oferta e de procura para 0 milho amarelo. .;

Essas margens de lucro demonstram que dentro do esquema do mercado oficial, os
moedores sao os que recebem a maior margen de lucro. A remarca<;ao de pre<;os sobre 0

milho processado chega a ser superior aos 100%. Este lucro esta calculado com base nos
custos de produ<;ao. A cada ano, a CIM apresenta para a Comissao de Salarios e Pre<;os
uma rela<;ao detalhada de todos os custos de produC;ao. Vma margem de lucro de 25% e
enta~ acrescida ao valor do produto para determinar 0 prec;o de repasse aos atacadistas.

A menor margem de lucro fica para a EACM, algo em torno dos 15%. Isso equivale
a 2/3 do valor autorizado para 0 setor privado que e de 22.5 %.
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FIGURE 6.2. - PARALLEL MARKET PRICES: Rice. Wh1te and
Yellow Maize

Precos do Mercado Paralelo
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FIGURE 6.3. - PARALLEL MARKET: Ma1ze Grain and Flour

Precos do Mercado Paralelo de Maputo
Abril de 1990 a Abril de 1991
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6.4 ANALISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

A questao principal para muitas das pessoas envolvidas no sistema de ajuda alimentar
comercial e a seguinte: Epossivel obter lucro numa economia de mercado controlado? Essa
questao leva indiretamente a outra pergunta - serao as firmas envolvidas no sistema capazes
de pagar pelos produtos da ajuda alimentar?

Uma analise previa no capitulo 5 indicou que muitas firmas nao pagam pelos
produtos da ajuda alimentar simplesmente porque nao tern condi<;oes de pagar. Esta se<;ao
procura demonstrar que, em alguns casos, e particularrnente aos nfveis de destribuidores e
de varejistas, as firmas realmente nao podem pagar. Ao contnlrio de outros produtos, como
o arroz, que e vendido a mais de 1.000 meticais por kilo, os vendedores de milho tern
margens de lucro bern menores. 0 motivo principal e de que a margem de 20-25% de lucro
para 0 kilo de milho, que eleva 0 pre<;o para 99 mt/kg, e insignificante se comparada as
margens de lucro do arroz, vendido a 1.000 mt/kg. Os baixos pre<;os do milho, combinados
com os poucos mecanismos de controlo, podem gerar dificuldades de caixa para alguns
comerciantes. Abaixo fazemos urn resumo da capacidade de pagamento em cada estagio
do processo de comercializa<;ao da ajuda alimentar.

6.4.1 Moinhos

Tudo parece indicar que os dois moinhos estatais de milho, a CIM e a MOBElRA,
podem operar com sucesso aos pre~os oficiais. Entrevistas com diretores de cada uma dessas
companhias levantou a questao de como gerar lucros com produtos com pre<;os pre-fixados
quando os custos nao estao fixados. A CIM reclamou que a sua margem de lucro e muito
pequena (5-10%) devido ao fato de que os pre<;os de custo sobem mais rapidamente do que
os custos de venda.

Nao foi possivel fazer urn levantamento detalhado dos custos e pre<;os de venda da
CIM. Entretanto, com base na rela~ao de custos projetados que a CIM submete a Comissao
de Sahirios e Pre<;os anualmente, foi possivel fazer uma amilise aproximada da sua margern
de lucro. Assumindo que os pre<;os aumentam no mesmo ritmo nipido da infla<;ao (0 que
significa que 0 metical se desvaloriza ao mesmo tempo em que os pre~os sobem para
produtos importados), a margem de lucro da CIM baixaria para uma taxa em torno de
17.7%. Esta margem baixa para aproximadamente 13.5% quando os aumentos de pre~o

durante 1990-1991 sao tornados em considera~ao.Porem, mesmo com 0 aumento de pre~os,

as evidencias indicam que a elM continua obtendo uma margem de lucro satisfat6ria.

6.4.2 Grossistas

Nenhum dos grossistas apresentou qualquer detalhe quanto aos seus custos para a
equipe que realizou este estudo. Evidencias retiradas de conversa<;oes extra-oficiais com
atacadistas revelam 0 seguinte:
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• Provavelmente somente os grandes armazenistas sao capazes de operar dentro
das margens de lucro oficiais, em caso de que eles assim 0 desejem. Os seus
consideraveis volumes de vendas, que incluem outros produtos, perrnite-Ihes
distribuir os seus custos fixos, chegando a urn custo fixo mais baixo para cada
tonelada. Entretanto, os pequenos atacadistas tern que operar parcialmente
no mercado paralelo para alcan~ar lucros.

• Sup6e-se que os grossistas, incluindo a EACM, necessitam, pelo menos, da
margem de lucro de 22.5% garantida pelo governo aos estabelecimentos
privados.

TABELA 6.5

COMPARAc;AO DE MARGENS DE LUCRO
MERCADO OFICIAL E MERCADO PARALELO

PARA 0 MILHO AMARELO E PARA A FARINHA

+ +
85.0 85.0

79.779.7

164.7 164.7
+ +

36.3 195.3

201.0 360.0
+ +

49.0 180.2

250.0 540.2

Farinha
Oficial Paralelo

·.·t··
Grao

Nivel Oficial Paralelo

Pre~o de porto 99.0 99.0
+ +

Margem: moinho/farinha 33.0 33.0

Pre~o de saida
moinhoIarmazem 132.0 132.0

+ +
Margem: atacado 19.0 150.0

Pre~o de atacado 151.0 282.0
+ +

Margem: revenda 39.0 141.0

Pre~o de revenda 190.0 423.0

Nota: todos os pre~os sao pre~os de abril, 1991

Fontes: Pre~os Oficiais: Ministerio do Comercio, margens
ajustadas proporcionalmente.

Paralelo: USAID, Ministerio da Agricultural
SIMA e consultores
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TABELA 6.7

CENARIOS DE PRECO COM 0 usa DAS MARGENS PRIVADAS
AUTORIZADAS

A. MILHO EM GRAO

Nlvel

(A) (B) (C)
Margens Priva- (B) + do Porto

Preyos Oficiais as Autorizadas ao Armazem

Preeo Margem Preeo Margem Preeo ~

Preyo no Porto 99.0
+

Margem: distribuidora 33.0

99.0
+

22.0

99.0
+

22.0

Preyo distribuidora

Margem: Grossista

Preyo Grossista

Margem: Varejo

132.0
+

19.0
+

151. 0
+

39.0

33%

14%

121.0
+

0.0
+

121.0
+

39.0

22%

0%

121.0
+

18.0
+

139.0
+

45.0

22%

(1)

15%

Preyo varejo

B. FARINHA DE MILHO

Nlvel

190.0 26% 160.0 32% 184.0 32%

Prevo no Mercado Paralelo: 250.0~ t-
(A) (B) (C) __
Margens Priva- (B) + do Porto

Preyos Oficiais as Autorizadas ao Armazem

Preyo Margem Preeo Margem Preyo ~

79.7
+

97.0 (1)

Preyo no Porto

Margem: moinho

Preyo ex-moinho

Margem: Grossista

Preyo Grossista

Margem: Varejo

Preyo Varejo

79.7
+

85.0

164.7
+

36.0

200.7
+

49.0

249.7

79.7
+

85.0

107% 164.7
+

37.0

22% 201. 7
+

66.0

24% 267.7

107% 176.7
+

39.0

22% 215.7
+

70.0

33% 285.7

122%

22%

32%

Preyo no Mercado Paralelo: 540.2
Nota: Todos os preyos se referem a abril de 1991.
(1) Inclue 15% de subsldio pago pelo GRM pelo transporte do porto
ao armazem.
Fonte: Preyos oficiais: Ministerio do Comercio;
preyos do mercado paralelo: USAID, Ministerio da Agricultura/SlMA
e Consultores.
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Os grossistas no mercado paralelo -- referidos aqui como
especuladores -- ganham margens claramente excessivas. Enquanto
geralmente nao sejam registrados nem elegiveis a participar do
sistema de ajuda alimentar, possuem a capacidade financeira devido
as margens de 80% e ate mais de 100% sobre os pre90s de compra.

Varejistas

Parece que, em geral, os varejistas sao capazes de pagar pela
ajuda alimentar adquirida. Porem, esta capacidade se deve ao fato
de nao serem dependentes do milho controlado pelo governo ejou por
algum desvio ao mercado paralelo.

A equipe de consultores locais conduziram urn levantamento de
varejistas do NSA, 17 em Maputo e tres em Beira. Buscou-se, assim,
indica90es no que diz respeito: ao recebimento das suas quotas
mensais de milho, a adequa9ao dos pre90s para cobrir os custos, e
a disposi9ao e capacidade em operar em urn sistema de pre90s livres.

Das 17 respostas em Maputo, 0 levantamento revelou que 7 lojas
estavam tendo lucro nas vendas de milho (em parte pelo volume
elevado de venda de outros produtos). As restantes ou empatam ou
perdem no comercio de milho.· -~ t-

Enquanto as margens permitidas ao varejo eram 39 MTjkg e --4t
MTjkg respectivamente para milho em grao e farinha, 0 levantament~

relevou que os custos reais, variavam entre 45 e 75 MT, sem
considerar nem os juros sobre 0 capital de trabalho nem 0 lucro.

6.5 RESUKO DE QUESTOES E RECOKENDA~OES

Enquanto 0 levantamento se limitava a urn numero pequeno de
observa90es, os Consultores estimaram que a margem do milho no
varejo deveria se elevar a pelo menos 60 MT a fim de remunerar os
varejistas com urn pequeno lucro, ou pelo menos nao perder, sem 0
uso da solu9ao de desvios parciais. Por certo, dada a diferen9a
express iva entre as margens nos mercados oficial e paralelo,
poderia algum desvio persistir da mesma forma.

6.5.1 Questoes principais

Sao as seguintes questoes economl.cas principais que
influenciam a viabilidade do sistema de ajuda alimentar comercial:

1. Margens de comercializa9ao no mercado paralelo, em alguns
casos, duas vezes as margens no mercado oficial,
possibilitadas pelos especuladores que cobram 80% e ate
mais de 100% sobre seu pre90 de compra.

2. Moinhos que, gozando de uma situa9ao de monop6lio, e de
margens oficiais que trazem urn lucro razoAvel, podem
pagar pelo alimento adquirido proveniente da ajuda
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comercial.

3. Armazenistas menores, e a maior parte dos varej istas, nao
poderiam pagar pela ajuda alimentar comercial se: a)
dependesse das margens oficiais e a venda de milho para
a maior parte dos seus neg6cios e/ou b) nao fossem
capazes de vender no paralelo.

Estas questoes levam-nos a conclusao que deve se permitir, em
dado momento, a flutua9ao dos pre90s de milho e farinha no grosso
e no varejo. 0 desafio corresponde a realiza9ao desta medida com
urn choque minima ao mercado. Apresenta-se a seguir recomenda90es
para facilitar uma transi9ao suave:

6.5.2 Recomenda90es

Quanto as margens, pre90s e subsidios de milho, recomendamos
a USAID e ao GRM considerar as medidas seguintes:

* Mover-se gradativamente ao mercado livre

*
*

Acompanhar pre90S no mercado paralelo

Eliminar gradativamente certos subsidios.

Estas medidas sao urgentes, dados os desvios importantes ao
milho do NSA, que ocorrem agora e serao de dificil controlo.

RECOMENDA~io #1: Mover Gradativamente a Caminho do Mercado
Livre

o texto abaixo e uma agenda para discussao entre a USAID, 0
governo, os doadores, e, eventualmente, comerciantes qualificados.

LBII propoe que 0 mercado de milho amarelo em Maputo seja
liberado em duas fases. Essas etapas deveriam ser acompanhadas por
uma oferta abundante de milho para garantir a opera9ao e
organiza9ao completa de uma efetiva rede de seguran9a alimentar com
cobertura do grupo-alvo de forma ampla, atendendo parcialmente suas
necessidades alimentares.

Fase I

* Aumentar a competi9ao atraves de consigna90es a urn numero
maior de empresas dos setores pUblico e privado, conforme
o recomendado no capitulo 5.

* Reduzir a margem total de
combina9ao das atividades
grossista.

comercializado atraves da
de distribui9ao e venda

* Estabelecer margens negociadas do porto a venda "ex-
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moinho" e armazem de deposito, incluindo todos os custos
portuArios no pre90 final.

* Estruturar tetos nominais ou indicativos para pre90s de
revenda ao consumidor, incluindo orienta9ao quanto a
margens aos varejistas participantes do NSA. Entretanto,
seguiria existindo uma capacidade limitada de controlar
pre90s de revenda.

Durante a fase I do processo que de liberaliza9ao do mercado
de milho, recomendamos que 0 GRM, com 0 apoio da USAID, continue
seus estudos buscando desenvolver estrategias para 0 seguinte:

* monitoramento dos pre90s paralelos
* anAlise de sistemas de seguran9as mais eficazes para um

mercado livre
* implementa9ao de uma rede de seguran9a alimentar
* elimina9ao gradual dos subsidios.

o impacto final dessas medidas seria alguns ajustamentos nos
pre90s oficiais. Entretanto, tudo parece indicar que 0 mercado
atacadista paralelo seria mais competitivo, resultando, portant.o;
na redu9ao dos pre90s de revenda ao consumidor. .~ -

Depois de observar a atua9ao desse mercado por um periodo de
tempo acordado, a LBII propoe que: . '-

* pre90s de atacado sejam liberados ou que mantenham
tabelados apenas como referencia

* que os pre90s de revenda sejam baseados nessa tabela

* que os atacadistas sejam liberados da obriga9ao de vender
apenas para varejistas designados.

A essa altura, os pre90s do mercado paralelo deveriam estar em
declinio com a elimina9ao quase completa dos especuladores e as
suas excessivas margens de lucro. Entretanto, pre90s oficiais nao
deveriam mais existir.

Fase II

Depois de- um periodo curto de observa9ao, recomendamos a
completa libera9ao do mercado. Isso incluiria:

* Nenhum controlo de pre90s ou de margens de lucro
* Nenhum limite indicativo de pre90 maximo ao consumidor
* continuar a monitorar os pre90s e as condi90es do

mercado.

RECOXENDA~io #2: Xonitorar os pre90s do mereado paralelo
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A melhor maneira de monitorar 0 impacto da maioria das
recomenda90es contidas neste estudo seria atraves de uma analise
dos pre90s do mercado paralelo. 0 MA/S1MA estao por lan9ar seus
relat6rios, os quais deveriam ser entregues ao Ministerio do
Comercio e aos participantes do Subcomite Alimentar. 0 Subcomite
Alimentar poderia entao verificar 0 impacto da mudan9a da politica
de pre90s no bem-estar do consumidor.

o impacto esperado pela libera9ao dos pre90s de varejo seria
o retorno de uma grande por9ao de milho do "dumbanengue" para os
varejistas, e uma queda de 10% ou mais nos pre90s de varejo apenas
com essa medida. lsso porque 0 lucro medio dos armazens varejistas
e muito menor, com urn volume maior e com custos mais baixos do que
as vendedoras do mercado paralelo.

Depois de completar todas as etapas de libera9ao do mercado,
os pre90s do mercado paralelo deverao cair de 20 a 30%. Entretanto,
a popula9ao que antes podia comprir a pre90s oficiais atraves dos
seus cartoes de racionamento, estaria pagando pelo mesmo alimento
cerca de 50% mais. Se implementado de forma gradual, esse
ajustamento podera evitar os impactos negativos advindos de
decisoes dessa natureza.

RECOIlENDA~O #3. Eliminar qradualmente alquns dos SubSicii,f
De todos os subsidios acima enumerados, os seguintes poderia-m

ser eliminados imediatamente:

* custos de transporte e extravio do porto ate
o moinho/armazem.

* compressao oficial dos pre90s a nivel do armazenista e
varejista

* pre90 preferencial para 0 moinho

o pre90 nominal atraves do qual 0 GRM valoriza 0 milho doado
em meticais tambem tern que ser ajustado. Entretanto, e bern possivel
que quando os pre90s sej am reconsiderados, 0 GRM anunciara urn
aumento significativo acompanhado de uma desvaloriza9ao acelerada
da moeda. Se possivel, isso nao deveria coincidir com os
ajustamentos maiores de controlos de pre90s e margens de lucro
discutidos acima.

o milho doado devera continuar a ser incialmente valorizado ao
pre90 FAS ao inves do usar pre90 CIF, isso devido aos altos custos
de transporte maritimo a M09ambique. Os doadores ja concordaram,
entretanto, em mover rapidamente para pre90s CIF. Na medida em que
as exporta90es do pais cres9am, e urn mercado de retorno de fretes
seja desenvolvido, os pre90S de frete deverao ser reduzidos,
tornando assim essa transi9ao menos penosa.
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Capitulo 7

ALTERNATIVAS DENTRO E FORA DO NSA

INTRODU<;AO

o Novo Sistema de Abastecimento (NSA) tambem apresenta problemas. Existe urn
monop6lio, ou pelo menos urn oligop6lio sobre 0 controlo comercial que dificulta 0 poder
de barganha entre 0 governo e a USAID. A ausencia de competi~ao permite as companhias
definirem sozinhas as condi~oes de suas participa~oes. Ate agora, esses termos tern incluido
o atraso de pagamentos e 0 desvio de mercadorias a pre~os estabelecidos pelo cliente.

Este capitulo explora as op~oes para 0 aumento da competi~ao comercial no sistema
de distribui~o da ajuda alimenticia. 0 objetivo e buscar e encontrar a resposta para a
seguinte pergunta: "Quais sao as alternativas para 0 NSA?"

Essas alternativas sao apresentadas em dois cemirios: urn centrado em uma visao
interna e outra voltado para 0 externo. 0 primeiro busca alternativas dentro do contexto
do NSA. As op~oes para a utiliza~o do setor privado, junto com e nao no lugar da rei
atual do NSA serao apresentadas na se~ao 7.1. 0 segundo ceruirio examina as estrategi 
para a cria~ao de novas redes de seguran~a que eventualmente substituiriam 0 NSA":
se~ao 7.2. elabora mais as conclusoes e questoes apresentadas em outros estudos,
particularmente 0 estudo sobre a selagem do milho, completado pelo Cornell Food and
Nutrition Policy Center (Centro de Pollticas da Nutri~ao e da Alimentos).

7.1 ALTERNATIVAS DENTRO DO NSA

o NSA poderia tornar-se mais competivo e, espera-se, mais eficaz em duas areas
principais: uma seria a area de distribui~ao do produto bruto e da farinha de milho. A outra
seria a area de produ~ao da farinha de milho.

7.1.1 Distribui~ao da Farinha e do Milho

Existe urn consenso entre a USAlD, 0 Ministerio das Finan~as e ate mesmo 0

Ministerio do Comercio, de que 0 setor de atacadistas privados poderia representar uma
alternativa viavel para diversificar os canais de distribui~ao. 0 setor privado, na verdade,
ja tern urn peso fundamental na distribui~ao para as provincias. Mas a sua participa~ao nas
areas de Maputo e Beira tern sido limitada.

Tres preocupa~oes aparecem quando 0 uso do setor privado entra nas discussoes. A
primeira e a questao do interesse. Existe hoje alguma companhia interessada em integrar
esse processo? A segunda seria a questao do abuso de poder. 0 envolvimento do setor
privado poderia, ou nao, acarretar em subsidios e lucros injustos apenas para uma ou duas
das maiores companhias do pais? Finalmente, aparece tambem a preocupa<;ao com 0
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controlo. Seria 0 governo capaz de controlar 0 que esta sendo distribuido pelos atacadistas
do setor privado? Cada uma dessas questoes sera examinada abaixo.

Questao 1: Estaria 0 setor privado interessado?

A equipe desse relat6rio entrevistou 5 distribuidores do setor privado, sendo 4 de
Maputo e 1 da regiao de Beira. Essas conversas revelaram que existe urn interessse,
particularmente por parte dos grandes distribuidores, em participar do sistema de
comercializa~o da ajuda alimentfcia. Uma esquematiza~aodos tipos de distribuidores e
dos seus niveis de interesse esta apresentada abaixo:

Tipo Capacidade Nivel Potencial
de de de Anual de
Empresa Estoca"em Interesse Demanda

1. Grande > 2.000 ton alto 10-50.000 ton

2. Media 500-2.000 ton pequeno 0

3. Pequena < 500 ton moderado Desconhecido ,r
Apesar dessa amostragem ser muito pequena, algumas caracteristicas puderam- ser

gereralizadas a partir dessas discussoes. Uma e de que os grandes atacadistas (ex: Manuel
Nunes, Irmaos Pinto) tern neg6cios diversificados. Essas companhia comercializam ern
grandes volumes uma quantidade variada de produtos, 0 que Ihes perrnite distribuir 0 valor
dos seus custos fixos. Como os custos fixos sao baixos, essas empresas poderiam
comercializar corn produtos de reduzida margem de lucro como 0 rnilho.

Por outro lado, as empresas medias parecem nao apresentar condi~oes favoraveis.
Tanto 0 seu volume como a quantidade de produtos sao lirnitados. Essas empresas
enriquecem atraves da venda de produtos no mercado paralelo. Nao existe, portanto, urn
interesse da parte dessas empresas ern diluir as condi~oes atuais de mercado paralelo,
mesmo que atraves da sua participa~o no sistema de comercializa9ao oficial da ajuda
alimentfcia.

Os pequenos atacadistas mostraram urn interesse moderado na participa~ao no
processo de distribui~ao.Em urn caso, 0 atacadista realiza mais de 60% dos seus neg6cios
com produtos controlados pelo governo. Isso parece indicar que 0 distribuidor ja moldou
o seu trabalho as condi~oes atuais do esquema do governo. Assim sendo, esses distribuidores
poderiam estar interessados em aumentar 0 volumen de seus neg6cios com 0 governo.

Em todos as casos, porem, as distribuidores reivindicam 0 usa da margem de lucro
garantida ao setor privado. Essa margem esta em torno de 22.5-7% para transporte e
extravios, 10% para lucros e adrninistra~ao, e 5% para 0 pagamento de impostos. Essas
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empresas tambem condicionam sua participa~o a venda de produtos somente aos
revendedores que podem pagar por eles.

Questao 2: Poderia a participa~o do setor privado gerar Jucros injustos?

A maior preocupa~ao seria de que somente uma ou duas grandes empresas
distribuidoras participariam do programa. 0 governo dos Estados Unidos nao quer a cria~ao

de urn l1nico distribuidor, uma vez que isso acarretaria 0 fim da competi~ao de mercado.

Em suas entrevistas, a equipe encontrou pelo menos tres empresas interessadas em
participar do sistema de comercializa~ao. Mesmo que existam outras possibilidades, esse
nl1mero seria suficiente para estabelecer uma rela~ao mercadol6gica competitiva. Para
evitar ganhos injustos, 0 GRM deveria estabelecer procedimentos formais para a sele~ao

de distribuidores privados. Sob essas condi~Oes, nenhuma quantidade seria garantida a uma
empresa antes de que esta apresentasse uma proposta. (Veja capitulo 8 para detalhes do
processo de propostas).

Questao 3: Poderia 0 governo controlar 0 setor privado?

Existe a possibilidade, que por urn periodo curto poderia ser capaz de supervisar..1
distribuic;ao alimentar pelo setor privado. A questao nao e, portanto, se 0 governo podeiil
- muitos dos potenciais distribuidores ja estao acostumados ao uso de sistemas contibeise
a trabalhar de acordo com os esquemas de controlo montados pelo governo. A questao
principal enta~ por quanto tempo 0 governo tentaria e estaria interessado na fiscaliza~ao

dessa distribui~o.

Se 0 setor privado estivesse mais envolvido, a distribuic;ao de produtos seria feita
somente aos revendedores que pudessem pagar as suas contas em dia. Em Maputo, isso
representa 20% do nl1mero total de revendedores, localizados principalmente na chamada
cidade de cimento. 0 GRM poderia, se quisesse, comecar por uma auditoria dos livros
contibeis dos distribuidores. As empresas do setor privado concordariam com a manuten~ao

de livros de registro. Seria interessante que 0 GRM se preocupasse tambem em fiscalizar
a distribui~o, principalmente nas areas mais pobres da periferia de Maputo. Estudos
posteriores poderiam revelar que os revendedores que melhor cumprem com as condic;6es
de pagamento sao aqueles que negociam em areas com 0 menor nl1mero possivel de
distribuic;ao racionada para os pobres. Considerando esses dados, 0 GRM talvez pudesse
liberar a negociac;ao entre atacadistas e distribuidores de acordo com os interesses dos dois
grupos.
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7.1.2 Distribui~o da Farinha

Os capitulos anteriores apontaram para a existencia de problemas na produc;ao e
distribui~o da farinha de milho em Maputo. 0 maior problema esta no fato de que a
cidade depende completamente da Companhia Industrial da Matola (CIM) para 0 seu
abastecimento. Com uma fiscalizac;ao interna deficiente e 0 absoluto monopolio do mercado,
a CIM tern falhado no abastecimento ao NSA. A CIM tambern tern sido negligente com os
seus pagamentos devidos ao Ministerio das Finan~as.

o capitulo 4 discutiu sugest6es para melhorar os sistemas de controlo da CIM. Essas
sugestoes, entretanto, assumem que a CIM, por deter 0 monopolio do abastecimento da
farinha de milho, estaria interessada em melhorar 0 seu sistema administrativo. Algumas
mudancas recentes parecem indicar que isso seria possivel.

Mas apesar dos esforc;os da CIM, 0 GRM deveria buscar outras op~6es e pensar na
tentativa de diversificar 0 mercado de abastecimento. Infelizmente as alternativas para 0 usa
da CIM sao limitadas. Entre elas destacam-se: 1) Importa~ao de farinha ja ensacada; 2)
contratar a produ~ao de empresas privadas; 3) distribuic;ao de materia prima (APROC) e,
4) vender mais milho para 0 moinho Imicio de Souza. Os pros e contras de cada uma dessas

.opcroes sao ~scutidoS abaixo. ..~ t·
OP~AO 1: Importa~ao de farioha de milho

A maneira mais direta de garantir a regularidade do abastecimento seria a
importacrao de farinha de milho. A USAID poderia pagar pelo transporte maritima e a
distribuicrao da farinha seria pela feita pelos mesmos distribuidores e de acordo com 0

sistema atual de distribuicrao.

Esta opc;ao da a USAID e ao governo de Mo~ambique melhores condic;oes de
negociacrao. Isso poderia ser usado como uma ponto de pressao nas negociac;oes com a CIM.
Urn acordo poderia ser estabelecido no sentido de manter a CIM como a unica distribuidora
de farinha apenas se ela puder garantir certas condic;oes de distribui~ao e de pagamentos.
Se essas condic;oes nao sao cumpridas, 0 GRM teria enHio 0 direito de importar farinha. Em
geral, a farinha importada oferece uma maior flexibilidade para mudancas de planejamento
em curtos espacos de tempo.

o maior pro.blema com relac;ao a importacrao de farinha sao os custos, tanto
economicos como pollticos. E bern possivel que os precros da farinha importada possam ser
•• ·steep···. Isso requereria mais estudos. 0 mais dificil, porem, seria lidar com as
repercussoes da tentativa do governo de limitar os poderes da CIM. E sempre diffcil colocar
de lado esforcros de producrao locais. Isso geralmente e associado com a perda de empregos,
perda de valores adquiridos, perda da capacidade de produ~ao e perda geral das acroes de
mercado. Toda iniciativa no sentido de importar farinha teria que ser claramente definida
tanto em termos de projec;oes de tempo como quanto de quantidades. Essas iniciativas
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teriam que ser extremamente cautelosas no sentido de assegurar de farinha apenas para 0

GRM e para os grupos industriais nacionais.

OP~AO 2: Contratos para a produ~o de farinha

Alguns atacadistas do setor privado tern mostrado interesse em negociar com a CIM
contratos para a produc;ao de farinha de milho para atender as suas demandas. As oP<;Oes
para estes contratos de moagem poderiam incluir:

*

*

*

Responsabilidade de transporte desde 0 porto por parte do atacadista.

Entrega a CIM para moagem, incluindo a possibildade de contratos futuros,
de acordo com os pre<;os estabelecidos entre eles.

Recebimento da farinha no moinho

Isso colocaria 0 processo de moagem num processo comercial privado, possivelmente
garantindo melhorias nas condi<;oes de produc;ao local e aumentando a competitividade.

Essa alternativa mantem a CIM no neg6cio ao mesmo tempo em que introdu2:~ut. ' .
.sistema alternativo de controlo e de distribuic;ao da farinha. Isso poderia ser eficaz par~ f
atuais distribuidores uma vez que a maioria deles apresenta boas condi<;3es logisticas e
capacidade admnistrativa para efetuar a negocia<;ao com aCIM.'.

Porem, 0 interesse da CIM na realizac;ao desses contratos de produ<;ao nao esta claro.
E como a CIM continmiria sendo a I1nica produtora de farinha da cidade, os incentivos
advindos desses contratos poderiam nao ser suficientes para motivar uma preocupa<;ao maior
com 0 controlo das condi<;oes de produ<;ao. Outro problema seria 0 aumento de custo para
a farinha produzida para os distribuidores do setor privado. A entrada de mais
intermediarios no processo de produc;ao poderia encarecer 0 produto. E finalmente, nao
existem garantias de que os distribuidores do setor privado fossem comercializar 0 seu
produto somente com os revendedores designados pelo sistema do NSA.

OP~AO 3: Distribui~o para os moinhos pequenos

A moagem de farinha pelos moinhos mais pequenos e competitiva. Urn estudo
realizado pela CARE identificou 158 moinhos em Maputo e Matola, representando uma
capacidade de prodnc;ao de 1.000 mt por meso

Em teoria existe a possibilidade de distribuir graos as essas empresas de custo
operacional mais baixo. Mas esse processo pode ser demorado. No pr6ximo ano, a CARE
vai tentar urn projeto de treinamento para a APROC, uma associa<;ao independente de
moinhos com 40 membros. 0 objetivo e negociar com a APROC uma produc;ao de 100
toneladas por mes por urn periodo de 18 meses.
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Estes sao os principais problemas relacionados com a moagem de farinha por
empresas alternativas: 1) empresas sao poucas e mal organizadas; 2) empresas nao tern
capital de giro e 3) seus produto apresenta qualidade inferior ados grandes moinhos. Se
a CARE tiver exito em seu projeto, entao a USAID poderia intensificar 0 seu trabalho com
a APROC. Mesmo assim, urn cuidado especial deve ser mantido no sentido de nao reduzir
as quotas da CIM drasticamente. A produ<;ao altemativa serviria entao para diversificar as
oportunidades marginais de produ<;ao, especialmente nas areas fora do centro urbano de
Maputo.

OP~AO 4: Mais milho para 0 Inacio de Souza

Urna op<;ao final seria 0 fomecimento de mais milho para 0 moinho lnacio de Souza.
Essa empresa tern manifestado 0 interesse de aumentar em 9.000 mt a sua consigna<;ao de
milho.

A empresa alega que ela poderia distribuir farinha para Maputo. Os seus custos de
transporte seriam os relativos a 25mt/kilo/km desde 0 seu moinho, localizado a uma
distancia de 100 km de Maputo.

o problema maior seria a quantidade de farinha e a garantia de transporte regtllt
para a cidade. A farinha produzida pelo moinho nao e tao boa quanto a produzida pe
CIM. Existem duvidas tambem quanto a se 0 moinho poderia ser um fornecedor responsay~l

para Maputo.

7.2 ALTERNATIVAS FORA DO NSA

Tudo parece indicar que em algum momento futuro, 0 mercado de milho tera que
ser liberado. 0 estudo de Cornell "A selagem do milho e a liberaliza<;ao do mercado em
Mo<;ambique" juntamente com este estudo apresentam serios argumentos em favor da
liberaliza<;ao.

Se uma liberiza<;ao do mercado do milho vier a ser polfticamente aceitavel, algumas
condi<;6es terao que ser observadas:

III

III

Estabelecimento de uma rede de seguran<;a "larga e rasa"

Abaste.cimento de milho garantido e aumentado

o conceito de "largo e raso" refere-se de acesso a parte da alimentos pelos grupos
de pessoas carentes. Esse grupo deve ser amplamente definido para garantir 0 acesso
alimentar para uma parte relativamente grande da popula~ao. Provavelmente, 0 GRM
ficaria satisfeito mesmo se este sistema pudesse cobrir menos produtos bcisicos e uma
propor<;ao menor da popula<;ao urbana atualmente protegida pelo sistema do governo.
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transferencias de dinheiro

distribuic;ao alimentar

selos alimentares

*

*

*

a) Quais serao os criterios de selec;ao para garantir urn sistema de distribui'c;ao
igualitario?

d) Qual sera a denominac;ao a ser usada- meticais ou quantidades de alimentos?

t) Qual sera 0 melhor mecanismo de controlo para reduzir 0 risco e as
conseqiiencias de abusos? Como evitar 0 uso do selo para a obtenc;ao de
outros produtos?

c) Quem vai imprimir os selos? Como evitar os desvios?

Comentarios gerais foram elaborados para cada urn desses itens.

e) Quem estara capacitado para distribuir ou retirar os selos?

b) Qual sera a agencia responsavel? Serao os custos admnistrativos aceiuiveis?
Quais serao os recursos humanos de os programas de treinamento disponiveis
para estabelecer urn sistema admninistrativo? Que tipos de admnistrac;ao e
sistema financeiro serao estabelecidos?

Alternativa I: Selos alimentares

Os consultores identificaram tres formas de realizar esta proposta:

A USAID esta propondo que urn programa de selagem alimentar seja testado em
Maputo. Entretanto, mesmo os profissionais da Universidade de Cornell responsaveis pela
assistencia tecnica a esse projeto reconhecem que ele e apenas a segunda melhor opc;ao,
assumindo que a liberalizac;ao do mercado seria politicamente inaceiuivel.

A selagem alimentar e uma maneira ideal de garantir uma"broad-but-shallow" rede
de seguranc;a. Entretanto, os procedimentos de implementac;ao dessa medida alternativa
requerem uma analise minuciosa. Os seguintes pontos deverao ser tornados -~et. ..
considerac;ao: .;



Alternativa II: Transferencia direta de ingressos a familias de absoluta
pobreza

o objetivo dessa proposta e a "estreita e profunda" rede de seguran~a, garantindo urn
apoio maior ao mais carentes, esta sendo testado atualmente por urn projeto piloto do
Ministerio das Finan~as. 0 processo de sele~ao baseia-se no criterio de verificar 0 status
nutricional de cada farm1ia, 0 nivel de ingressos e a data de chegada a Maputo.

Esse programa-piloto tern apresentado dificuldades admnistrativas e uma avaliac;ao
esta sendo documentada em urn relatorio.

Questoes com rela~o ao sistema admnistrativo do programa certamente estao
aparecendo durante 0 desenvolvimento do projeto. Uma questao principal tem-se referido
ao uso desses recursos pelos beneficiarios.

Distribui~o alimentar para os subnutridosAlternativa III:

Em caso de que a avalia~ao final seja favoravel, e 0 programa seja possivel em
termos operacionais, uma outra preocupa~ao central seria a validade de estabelecer 2 niveis
de seguran~a atraves do uso de urn ou dois programas separados, devido ao aumento dos
custos e a ausencia de recursos admnistrativos em Mo~ambique.

Uma terceira altemativa seria continuar 0 NSA em uns poucos armazens e numa
base mais seletiva, atingindo apenas as farm1ias mais carentes, sendo essa carencia
estabelecida com base a criterios nutricionais.

Os consultantes nao tiveram a oportunidade de considerar a viabilidade deste
programa. Mas 0 Ministerio do Comercio, 0 Ministerio da Saude e diversas NGOS poderiam
ser envolvidas. 0 alvo principal poderia ser as mulheres gravidas subnutridas e as criancas
subnutridas abaixo dos 5 anos. Para reestabelecer este sistema e re-selecionar as farm1ias,
profissionais para-medicos poderiam ser colocados em armazens afiliados ao NSA em dias
especificos da semana.

Esta altemativa poderia ter menos custos administrativos, com a vantagem de estar
usando as estruturas ja existentes.

7.3 RESUMO DAS QUESTOES E RECOMENDAc;OES LEVANTADAS

De imediato, 0 GRM e a USAID deveriam buscar formas de diversificar a
distribui~ao do milho e da farinha. A longo prazo, porem, outras op~oes de seguran~a fora
do NSA deveriam ser encontradas. As principais questoes e recomenda~oes relacionadas a
essas estrategias estao apresentadas abaixo.
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Analisar e discutir redes de seguran<;a alternativas para urn sistema de
mercado livre.

Implementar uma rede de seguran<;a alternativa imediatamente.

*

*

2. Urn aumento da participa<;ao do setor privado podera resultar em uma menor
capacidade de controlo por parte do GRM.

3. Tentativas para tomar 0 programa menos dependente da CIM poderao
enfrentar oposi<;oes pollticas consideraveis.

7.3.1 QuestOes principais

1. A inclusao de distribuidores do setor privado podera criar urn peso
admnistrativo para 0 GRM e a USAID.

Estas sao as principais considera<;oes com referenda a diversifica<;ao do programa:

7.3.2 Recomenda~Oes

As recomenda<;oes enumeradas neste capitulo sao similares as definidas nos capitUlti
anteriores. Primeiro, toma-se fundamental que 0 GRM abra 0 sistema de distribui<;a:o i~
a competi<;ao do mercado 0 mais rapido possive!. Isso vai exigir urn processo formal. de
***BID* *, bern como 0 estabelecimento de rela<;oes contratuais com os novos participantes.

Quanto ao desenvolvimento de uma rede de altemativas seguras, a principal questao
sera a defini<;ao do grupo alvo. Uma vez tomada essa decisao, uma serie de quest6es
administrativas terao que ser consideradas.

Com rela<;a:o as redes de seguran<;a altemativas, recomendamos que a USAID e 0

GRM considerem as seguintes medidas:

A segunda recomenda<;ao seria no sentido de vincular 0 abastecimento de milho a
CIM a condi<;oes especfficas de distribui<;ao e de pagamentos a serem cumpridas. Se essas
condi<;oes mi.o forem cumpridas, 0 GRM e a USAID deveriam enta~ examinar as
possibilidades de negociar contratos de produ~ao ou de importar a farinha ja processada.
Em ambos os casos, 0 governo deveria tentar regulamentar a CIM, da mesma maneira que
o govemo dos Estados Unidos regulamenta os monop6lios do setor de utilidades.

As vanas redes de seguran<;a altemativa relacionadas acima, deveriam ser melhor
analizadas e discutidas em detalhe. Primeiro, urn relat6rio deveria ser preparado, revisando

Devido as condi<;oes miseraveis de vida da pobreza e os grandes desvios de milho
para fora do sistema de NSA que ocorrem atualmente, essas medidas sao urgentes.



todas essas op~oes e checando todas as questoes levantadas neste estudo. Essas questOese
altemativas deveriam ser apresentadas. em termos acessiveis para facilitar a compreensao
por parte do funciomirios do GRM.

Segundo, como parere haver opinioes diferentes entre os membros do GRM e as
agencias doadoras, existe a necessidade de chegar-se a urn consenso. Isso vai exigir
discussoes abertas, possivelmente com a presen~a de mediadores.

Sempre que urn consenso seja alcan~ado, 0 GRM devera mover-se rapidamente no
sentido de implementar uma rede de seguran~a viavel para os grupos mais vulneraveis.
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Capitulo 8

CONCLUSOES E RECOMENDACOES

INTRODU~AO

A conclusao principal resultante deste estudo e: 0 programa de ajuda alimentar
comercial do Governo de Mo~ambique nao tern tido exito no alcance dos seus objetivos.
Urna reviso do sistema de racionamento do Governo (0 Novo Sistema de Abastecimento-
NSA) em Maputo e Beira demonstra que apens em torno de uma em tres toneladas chega
ao grupo-alvo de pobres. Os pagamentos financeiros pela ajuda alimentar, utilizados no
financiamento de projetos de desenvolvimento e no equilibrio do or~amento publico,
correspondem a menos de 20% dos valores estipulados.

A ajuda alimentar comercial nao tern funcionado bern em Mo~ambique pelas
contradi~oes inerentes ao esfor~o em equilibrar objetivos comerciais com objetivos da ajuda
alimentar em uma economia planejada. Desde 1987, Mo~ambique encontra-se em uma
encruzilhada entre uma economia planejada e de mercado aberto. Tern buscado sem ex.ito
equilibrar-se sobre dois mundos: urn planejado e centrado nas metas de distribui~~ ~ _
ajuda alimentar; 0 outro comercial, determinado pelos prec;os e mecanismos de distribu~~

de urn mercado aberto.

Este esforc;o de equilibrio edificultado por limita~oes economicas e administrativas.
Sao significativas as ressoes economicas impostas pelo mercado paralelo sobre 0 mercado
controlado. E muito atrativa a possibilidade de vender urn produto por mais do dobro do
pre~o alcan~ado no mercado controlado.

Este impeto ereforc;ado pelas margens estabelecidas pelo governo que nem sempre
cobre custos operacionais, particularmente aos nfveis de distribuic;ao e revenda. Ha uma
gama enorme de oportunidades para arbitragem que diverge as mercadorias do mercado
controlado para 0 mercado paralelo.

Devido a competi~o do mercado paralelo, a sobrevivencia de urn sistema de
distribui~ao planejada edepositada no controle efetivo e nos sistemas de administra~o. E
isto que falta em Mo~ambique. Apesar das tentativas de controlar a distribui~ao, 0 sistema
de ajuda alimentar poderia quase ser qualificado como laissez-faire. Os alvos de
distribui~ao sao estabelecidas e encontros sao ministradas com 0 objetivo de monitorar os
estoques de ajuda alimentar em Mo~ambique. Mas 0 que realmente acaba nas maos da
popula~oesempre imprevisivel. Existem muitas agencias envolvidas na administra~ao da
ajuda alimentar. Infelizmente, nao existe nenhuma agencia em particular que coordena
efetivamente todos estes grupos. Conseqiientemente, existem muitas oportunidades de
mudan~as e vendas ad hoc de ajuda alimentar.
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Em fase desses obsticulos, iniciativas futuras para 0 sistema de ajuda de alimenta~o

comercial em Mo<;ambique pode tomar uns dos rumos listados abaixo:

Rumo #1: Refor<;ar 0 controlo das fun<;oes e manter os objetivos de distribui~o

planejada.

Rumo #2: Facilitar a transi<;ao para uma economia de mercado atraves da
ordena<;ao da distribui<;ao, administra<;ao e reformas economicas que
irao operar em uma economica de mercado com alguns controles de
pre<;o.

Rumo #3: Abolir 0 sistema de planejamento de distribui~o e estabelecer urn
sistema de ajuda alimentar que opera livremente, sem pre<;os ou
controlo de distribui<;ao.

PONTOS CRAYES E CONCLUSOES8.1

Este estudo indica como e necessario tomar 0 Rumo #3 0 mais rapido possivel.
Todavia, ao faze-Io, 0 governo de Mo<;ambique talvez tenha que primeiro abordar 0 Rumo
#2 num prazo curto (1 a 2 anos) com a iten<;ao de eventualmente passar ao Rumo #3.
Recomenda<;oes e pontos especificos que facilitarao esta transi<;ao esta transi<;ao sao
descritos abaixo.

-_.
o sistema de ajuda alimentar comercial de Mo<;ambique fracassou em atingir os seus

dois objetivos principais. Isto se deve em grande parte a ineficiente interliga~o

institucional, economica e de distribui<;ao existente no sistema de ajuda alimentar comercial.
No que diz respeito a distribui<;ao e monitoramento da ajuda alimentar tambem existem
falhas. Nos pagamentos financeiros, existem poucos sistemas comerciais que facilitam e
asseguram que os pagamentos sejam feitos por fundos de contra-parte. Abaixo encontra-se
urn quadro dos principais problemas:

Problema Causas

A Distribui~ao -- > Entrega Cara 1. Prectos e distribui~ao ineficiente
controlados pelo governo

2. Falta de participa<;ao
competitivado setor privado

B. Financeira ---- > Menos de 20% l.Procedimentos nao comerciais

C. Acompanhamento -> Controlos Fracos 1 D i vis
responsabilidadejcontrolo
GOAM & EACM)

a 0

(e.g.

D. Econ6mica ---> Subsfdios Implfcitos 1. Subsfdios nao sao expHcitos (CIF-FAS, porto
moinho)

2.Margens muito baixas.
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Sao inadequados os sistemas de controlo em todo 0 sistema de ajuda alimentar
comercial. Estes sistemas sao tao fracos que seria provavel que fosse proibitivo 0 custo de
fortalecimento dos sistemas de acompanhamento da distribui<;ao fisica. Combinando-se este
fato com a falta de mecanismos comerciais e acordos contratuais, torna-se facH as empresas
a nao entrega de milho aos destinatarios pretendidos como tambem ao nao pagamento pelo
milho.

A estrutura de distribui<;ao comercial da ajuda alimentar e desnecessariamente
concentrada. Os Ministerios do Comercio e das Finan<;as dependem completamente das
duas agencias consignatarias, a CIM e a COGROPA, para fazer 0 sistema funcionar.
Decisoes sobre aloca<;ao de produtos sao feitas muito mais em cima da necesidade do que
da capacidade de uma empresa para receber mercadorias. Com tao poucos distribuidores
e consignatirios no esquema, foi estabelecida uma dependencia. 0 Ministerio do Comercio
tern 0 poder de determinar para onde os produtos devem ir. Mas esse mesmo Ministerio nao
tern 0 poder de pressionar os seus consignatirios a pagarem as suas dividas porque: a) nao
faz parte das suas atribui<;oes dizer a empresas quando pagar ou nao pagar suas contas; b)
o Ministerio vai seguir ordenando 0 repasse de produtos a essas empresas mesmo quando
nao pagam.

Finalmente, 0 desenho economico do programa de ajuda alimentar comercial"~!
favorece a distribui<;ao pelo governo para 0 seu sistema de racionamento. A possibilid~&
de vender esses produtos no mercado paralelo por mais de 100% do pre<;o a ser conseguido
no mercado controlado e muito atrativa. Este impeto e ainda mais forte por motivo das
margens estabelecidas pelo governo que nem sempre cobrem os custos operacionais,
especialmente a myel de distribuidor e varejista. ha muitas oportunidades para 0

especulador desviar produtos do mercado controlado para 0 mercado paralelo.

8.2 RECOMENDAl;OES

Este estudo enfoca a necessidade de se criar urn elo entre a ajuda alimentar e 0 setor
comercial. LBII recomenda que 0 GRM adopte uma postura mais comercial de
planejamento alimentar, dentro de urn mercado mais direcionado a liberaliza<;ao da
economia.

A transi<;ao de urn mercado planejado para urn mercado aberto leva tempo.
Portanto, recomendamos que primeiramente, num prazo mais curto, nosso trabalho seja
direcionado para a -reformula<;ao das opera<;oes de ajuda alimentar comercial. Estas
reformas operacionais, que tern por objetivo facilitar a transi<;ao para uma economia de
mercado, podem ser agrupadas segundo seus objetivos institucionais, administrativos,
finaceiros e de distribui<;ao. Durante os dois anos no maximo que se seguem, eles servirao
como as ataduras para estancar a hemorragia que se fez presente. Em medio prazo, espera
se que fornecerao as estruturas e mecanismos sob as quais 0 sistema de ajuda alimentar se
torne mais eficiente, quando ese, a liberaliza<;ao das politicas de alimenta<;ao come<;arem
a ocorrer.
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o nosso enfoque a medio prazo e nas reformas de politicas. Muitas dessas reformas
jcfforam identificadas e ja foram ilustradas em outros estudos (Ver 0 Estudo de A1iment~o
da Universidade de Cornell). Eles concluiram, e acertadamente segundo 0 que 0 nosso
grupo observou, que 0 sistema de ajuda alimentar nao pode continuar. Eventualmente, 0

GRM tera que trabalhar com 0 mercado paralelo e permitir uma livre distribuic;ao de milho
dentro de linhas comerciais, acopladas a redes de seguranc;as efetivas.

Agrupam-se as recomendaltoes em duas fases. Na Fase I propoe-se facilitar a
transi~o a uma economia de mercado atraves de reformas de distribui~o, de gestao e de
politica economica. A Fase II devera resultar na liberac;ao dos controlos de prec;os e
margens.

FASE I:

Este estudo apoia 0 objetivo da USAID pela formulaltao de procedimentos e
mecanismos comerciais para a distribuic;ao de alimentos. Deveriam ser implementados
assim que possivel os seguintes passos de apoio ao acordo titulo III:

1. Aumentor a Conoorrencia: 0 m~todo de consignac;ao atnal nao fundona. 0 ott 0

se concentra em duas entidades, nenhuma das duas estao pagando e ambas estao
com defasagens e repletas de divergencias significantes.

o GRM necessita diversificar os riscos a que esta sujeito. Para tanto, mais
companhias deveriam ser permitidas a ser receptoras diretas do trigo americana em
forma de consignaltao. 0 aumento no mlmero de consignat6rios receptores deveriam
enfocar em armazens do setor privado, embora nenhum sistema expandido deveriam
ser abertos a empresas - ptiblicas ou privadas.

No que diz respeito ao trigo, sera dificil achar uma formula para diversificci-Io, ja que
o CIM e 0 tinico grande produtor de milho da regiao, abrangendo mais de 20% das
vendas de Maputo. As op~oes para limitar tal conjuntura incluem: a) Fazer com
que os armazens privados passem a receber a produc;ao de trigo do CIM,b) Vender
mais milho para a Inacio de Souza e, c) Trabalhar conjuntamente com 0 APROC-
uma associa~o pequena de produ<tiio. De qualquer forma, 0 CIM e 0 MOBElRA
deveriam ser regulamentados pelo governo.

AC;io: 1) 0 GRM estabelece um processo de pre·qualifica~ao e/ou Iicita~o;

2) As empresas armazenistas contratarem com a CIM a fabrica~ao de
farinha; 3) Realizar trabalhos com a Associa~ao de Produ~o de Cereais •
APROC (associa~ao de pequenas moageiras).

2. Simplificar 0 Processo de Distribui~ao: A distribuic;ao de milho em Maputo
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tern urn excessivo mlmero de intermediarios. 0 sistema atual tern COGRAPA
vendendo 0 milho para 0 EACM em forma de consigna~ao. Ha uma necessidade de
se reduzir as margens de comercializa~ao pela integra~ao das fun~oes de armazenista
e distribuidora.

AC;;lo: Tomar a EACM e armazenistas privadas consignat'rios diretos da
ajuda alimentar.

Sera necessario assegurar-se que os consignatcirios do milho dos E.D. sejam obrigados
contratualmente a adotar mecanismos comerciais de pagamento. Isto consistiria do
seguinte:

3. Estabelecer Transa~Oes em Base Comercial: A alimentar deve ser tratada
como outras importa~Oes comerciais. Para tanto sera necessario que consignat6rios
e os recipientes criem contratos e assinem notas promissorias e/ou estabele~am

linhas de credito atraves dos bancos.

AC;;lo: Tomar obrigat6rio 1) aos consignabirios da ajuda alimentar a
assinatura de notas promissorias ou 0 estabelecimento de linbas de credito
(atrav~s do Banco de Mo~ambique); 2) Pagamentos em dia (pelos varej!stt_
a EACM). .; f
NOTA: Neste aspecto, devem ser examinadas as alternativas para a inchisao
do Banco de Mo~ambique como consignatario.

4.0 Estabelecimento de Obriga~Oes Contratuais entre 0 Minist~rio das Finan~as e
os Consignat'rios de Ajuda Alimentar: Atualmente, nao existe nenhum acordo
contratual entre 0 Ministerio das Finan~as e os consignat6rios em como os
pagamentos e as multas por pagamento em atraso deveriam ser feitos. No futuro
sera necessario fazer com que os consignatcirios consigam trabalhar atraves dos canais
comerciais como 0 Banco de Mo~ambique.

AC;;lo: 1) Como parte do processo de pre·qualifica~ao/licita~o
(recomenda~o #1, acima), especificar a firma de contratos dos
consignat'rios com 0 Minist~rio das Finan~as com a defini~ao de obriga~Oes

financeiras.

As recomenda~es acima facilitarao 0 estabelecimento de sistemas comerClalS
melhores. A transi~ao a urn sistema de distribui~ao mais comercial e competitiva tambem
necessitara de reformas gerenciais e organizacionais, incluindo-se:
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5. Integra~o do Planejamento Fisico aos Pagamentos Financeiros: As decisOes
sobre a distribui~o fisica devem ser integradas a aruUise da capacidade de
pagamento. Ate recentemente, 0 Ministerio do Comercio nao travou rela~6es ou
trabalhou em conjunto com 0 Ministerio das Finan~as. No futuro, 0 Ministerio das
Finan~as deveria receber informa~6es do Ministerio do Comercio dentro de prazos
mais plausiveis.

A~AO: 1) Trabalho conjunto dos Minist~rios de Finan~as e Com~rcio no
processo de pre-qualitica~ao/licita~ao (recomenda~o no. 1 acima); 2)
Inclusao do Minist~rio das Finan~as no processo de acompanhamento do
Minist~rio do Com~rcio.

6. Decentralizar as Fun~Oes de Distribui~ao e Controlo: Atualmente, 0 EACM e
incapaz de descriminar ou decidir com quais vendedores quer trabalhar. A
distribui~ao e controlo de distribui~ao deveriam estar sob uma administra~ao s6.
Sem esta integra~ao, haveni sempre urn potencial para inatividade.

A~AO: Dar a EACM a responsabilidade pelo control da lista de distribui~o
a varejistas com base na sua capacidade de pagamento. A equipe do GO~'
deve ser emprestada a EACM a tim de permitir respostas r3pida~ 
mudan~as nas condi~oes dos varejistas, 2) Estabelecer uma programa
mais flexivel de entrega. Permitir aos varejistas a retirada parcial da-sua
quota mensal.

7. Estabelecer Controlos Financeiros mais Solidos: Algumas das entidades
envolvidas no sistema de ajuda alimentar--particularmente 0 CIM e 0 EACM-- terao
que desenvolver controlo internos melhores. Estes dois grupos continuarao a manter
o papel primordial na produ~ao e distribui~ao de trigo em Maputo.

Felizmente, aumento na competi~ao para distribui<;ao de trigo acanetani num
processo natural de melhoramento dos sistemas de monitoramento. 0 GRM e a
USAID deveria se encarregar da distribui~ao do contigente do elM atraves do
melhoramento nos controlos financeiros.

A~AO: 1) Contingenciar a distribui~ao da ajuda alimentar a CIM a
melhorias nos seus controlos de tinancas, vendas e estoques.

Juntamente com as reformas no que concerne a distribui~ao, 0 programa de ajuda
alimentar devera tembem realizar reformas de pre~os para tormi-lo economicamente mais
viavel:
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FASE II

Ap6s urn peiiodo curto de observa~o, recomendamos a libera~ao completa do
mercado. Isto incluiria:

113

Eliminal;ao dos controlos de prel;os e margens.
Elimina~ao de prel;os maximos indicativos ao consumidor.
Continual;ao do acompanharnento de prel;os e condil;oes de mercado.

*
*

*

ACAO: Fixar os pr~os mmmos a nivel de varejo ao consumidor, com
orienta~io aos varejistas que participam do NSA quanto as margens
varejistas.

ACAO: 1) Liberar as margens e pr~os dos grossistas e distribuidores, ou
dew-los como orienta~oes indicativas; 2) Estabelecer pr~os mmmos ao
consumidor com base nestas margens; e 3) Nao exigir mais aos distribuidores
e grossistas a venda a varejistas pr~-designados.

10. Liberar os Objetivos de Pr~o e Quantidade: Existe a necessidade da
introdul;ao de prel;os competitivos para 0 mercado atacadista. Entrevistas
preliminares indicam que existem de 3 a 4 atacadistas em Beira e Map-ut_ ..
capacitados para distribuir a ajuda alimentar, mesmo com os prel;os de reve..Jl'
controlados.

9. Aumentar as Margens Varejistas: 0 levantamento dos varejistas realizado
como parte deste estudo demonstra que ou estao com resultado equilibrado ou tern
perdas com a venda de milho.

8. Eliminar os Subsidios do Transporte do Porto ao
Moinho/Distribuidora: 0 GRM devera eliminar a comissao de 15% que os
moinhos e distribuidoras descontam dos seus pagamentos finais ao Ministerio
de Finanl;as pelo transporte e desvios.

ACAO: Estabelecer margens negociadas do porto ao pr~o de venda ex
moinho e distribuidora, incluindo-se todos os custos portu'rios nos pr~os

finais.

o objetivo final desta fase seria 0 inicio do processo de libera~o dos prel;os e metas
de distribuil;ao. 0 sistema passaria de urn processo de planejamento de cima para baixo
com base em prel;os e quantidades fixos a alocal;ao mais flexfvel e decentralizada da ajuda
alimentar. As distribuidoras poderiam vender a quem pudesse pagar pelos produtos. Como
resultado destas medidas, haveria uma redu~ao considenivel nos pre~os do rnercado paralelo
com a elirnina~o quase completa dos especuladores e suas margens excessivas.



Durante a Fase I, aproximando-se da libera~ao completa do mercado de milho na
Fase II, recomenda-se ao GRM, com apoio da USAID, continuar a estudar e definir
estrategias para 0 seguinte: .

*
*

*
*

Acompanhamento dos pre~os no mercado paralelo;
Amilise de sistemas de prote~ao da seguran~a alimentar (safety nets) em urn
mercado livre;
Implementa~o destes sistemas;
Elimina~o gradual dos subsidios.

8.3 SISTEMA PROPOSTO

Apresenta-se nesta se~ao urn retrato completo do provavel resultado destas
recomenda~oes no curto prazo. Busca-se demonstrar como realmente funcionaria urn
sistema novo, mais comercial.

As recomenda~oes se classificam em tres areas: a consigna~ao e a entrega desde 0

porto, a distribui~o da ajuda alimentar, e acompanhamento e controlo.

8.3.1. Consigna~ao e Entrega desde 0 Porto

Os passos criticos necessarios a reforma da consigna~ao entrega do milho desde 0

porto incluem os seguintes:

Passo 1: Planejar Embarques Pequenos e Freqiientes

A USAID, em consulta com 0 Ministerio do Comercio,devera continuar a
programa~ao de embarques freqiientes de cargas pequenas. 0 ideal seria que os embarques
fossem entre 3 e 5.000 toneladas. Isto facilitaria consignar a uma empresa sem resultar em
estoques excessivos. No caso de embarques maiores de ate 10.000 toneladas, 0 GRM
deveria buscar dividir as cargas entre dois consignatarios.

Passo 2: Processo de Pre·Qualifica~ao/Licita~ao para Consignabirios

o Ministerios do Comercio e das Finan~as deveriam coordenar urn processo de pre
qualifica~ao/licita~o para toda a carga embarcada. Em condi~oes ideais, isto seria feito
para corresponder aos embarques previstos durante todo 0 ano. Como tal, seria feito no
inicio do ano.

Raveria urn convite aberto para a indica~ao de interesse na compra de milho.
Eprovavel que as ofertas centrariam inicialmente apenas em quantidades (a urn pre~o fixo
estabelecido). Entretanto, assim que possivel, as ofertas deverao incluir propostas de
quantidades e pre~os. De qualquer forma, a oferta deveria atender requisitos minimos de
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Passo 5: 0 Comprador Retira a Carga

o Consignatario ou 0 Agente Libera a Carga ao Comprador com a
Apresenta~o de Documento de Pagamento (passo no. 3)

Passo 4:

As ofertas podem ser apresentadas por qualquer firma, privada ou publica, inclusive
a EACM. Cada oferta deveria reconhecer a obriga<;ao de cumprir com requisitos basicos
de pagamento, tomando a responsabilidade pelo transporte desde 0 porto (incluindo-se
todas as perdas), e aceitar as san<;oes pelo nao cumprimento.

Passo 3: Assinatura de Contratos com Notas Promiss6rias e/ou Canas de Credito

capital e documenta~o legal.

Quando possivel, os acertos deveriam ser feitos com urn consignatario por embarque.
Naqueles caso em que haja a necessidade de consignatirios multiplos, devem ser verificadas
altemativas do Banco de Mo<;ambique ou de urn agente de desalfandegamento servir como
consignatario.

o Ministerio das Finan<;as assimiria contratos com cada consignatario no inicio de
cada ano. Estipulanam dep6sitos no valor de 20% da carga a serem realizados antes da
chegada do navio no porto. Todos os outros pagamentos deveriam ser garantidos por notas
promiss6rias ou cartas de credito. Fixaria ainda penalidades e taxas de juros que
acumulciriam no caso de nao serem realizados os pagamentos nos prazos estabelecidos.

Os contratos deveriam inclui~ a res~onsa~ilidade do .consig~a~o pela retirad~;l
carga do porto. Em alguns casos, sena possIvel a Ida do consIgnatirlO dIretamente ao pori
ou de armazenar a carga no porto. No caso de armazenistas privadas podera ser necessaria
a contrata<;ao de urn agente de (clearing and warehousing) para a armazenagem da carge
ate a sua retirada. Os custos desta armazenagem deveriam constar do contrato.

Uma vez que 0 comprador retira a carga, todas as percas e custos em transito ao
moinho/armazem correm por sua conta. Devem incluir estes custos no seu pre<;o de venda
final.

Com a chegada da carga ao porto, cada comprador podeni retirar sua carga. A
entrega seria realizada apenas para os compradores que tenham assinado contratos para seu
pagamento.



8.3.2. Distribui~o da Ajuda Alimentar

Passo 1: Diversificar a Distribui~ao de Milho em Grao Entre: COGROPA,
EACM, distribuidoras privadas;

o processo de pre-qualifica~ao (passo no. 2 acima) incentivaria a participa~ao de
empresas privadas e publicas.

Passo 2: As Distribuidoras Privadas Vendem a Varejistas que Pagam

As empresas grossistas privadas venderao apenas aos varejistas que pagam contra
entrega. Isto corresponde atualmente a cerca de 20% dos varejistas de Maputo, a maioria
das quais localizadas na cidade de cimento. No inicio, estes varejistas poderiam fazer parte
de uma lista de controlo, auditada pelo GOAM. Proximamente, deveria ser revista esta
lista a fim de verificar se urn grupo de varejistas pudesse passar ao setor comercial sem
controlos.

Passo 3: A EACM Realiza Reformas para Assegurar os Pagamentos

Como consignat3.rio direto, a EACM deveria realizar as seguintes reformas: 1) pass•.
a ter a responsabilidade do GOAM pela substitui~ao de varejistas, 2) estabelecer unft
polftica de entrega de pronto pagamento. A EACM ainda deveria permitir ao varejist~a

retirada de quantidades parciais de acordo com sua capacidade de pagamento.

Se ainda for considerado importante, por motivos pollticos, a manuten~o de urn
programa de credito, a EACM deve estabelecer urn programa de credito com urn banco.

Passo 4: A Entrega de Milho para a Fabrica~ao de Farinha pela CIM Deve Ser
Condicionada a Reformas e Controlos

Os Ministerios do Comercio e das Finan~as deveriam sentar com a CIM para
negociar os acordos futuros sobre os seus sistemas de controlo interno e de distribui~o da
farinha. Estes acordos devem estabelecer metas em cujo cumprimento seriam baseadas
decisoes pelo incremento ou decrescimo das entregas a CIM.

Passo S: No Caso do Nao-Cumprimento por Parte da CIM, a USAID Reserva
.0 Direito de Importar-se a Farinha Diretamente e/ou Utilizar Outros
Mecanismos de Distribui~ao

No caso da CIM nao cumprir com os acordos (paso no. 4), a USAID devera lancar
mao ou da importa~o direta da farin!ta ou propor a contrata~ao da CIM pelas empresas
armazenistas privadas. [Nota: Este passo representa realmente uma solu~ao de ultimo caso,
com limita~oes de logistica e custo. Em conseqiiencia, todos os esfor~os deveriam centrar-se
no regulamento efetivo da CIM, tais como sao reguladas as empresas de servi~os publicos
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8.3.3. Acompanhamento e Controlo

A USAID Remete Cdpias das [Bill de Embarque] ao Ministerio das
Finan~as

o Ministerio das Finan~as Prepara Relatdrios Mensais sobre as
Divergencias dos Pianos

Especiticam-se Claramente nos Contratos as Penas por Divergencias
dos Pianos

o Ministerio das Finan~as Realiza Auditorias da elM e da EACM
para Verificar a Implanta~o de Controlos Melhorados

Passo 1:

Passo 3:

Passo 2:

Passo 4:

o Ministerio das Finan<;as, possivelmente com a assistencia do Ministerio do
Comercio, avalia e confirma a implanta<;ao de sistemas melhorados de controlos financeiros.

A assistencia tecnica proposta tern tres grandes objetivos:

o Ministerio das Finan<;as prepararia urn relat6rio mensal sobre a realiza<;ao..dt
pagamentos. Estes relatori6s especificadam as raz5es das divergencias verificadas c;:: fs
problemas que requeremsolu<;oes., ~.

nos E.U.]

Supondo-se que 0 Ministerio das Finan<;as tenha urn papel mais integrado no
acompanhamento dos pagamentos, sera necessario assegurar que a programa<;ao de
embarques seja comunicada corretamente ao Ministerio das Finan<;as.

A USAID ja notifica 0 consignatario por antecipa<;ao da previsao das cbegadas dos
navios, alem de informar ao Ministerio do Comercio nas reunioes semanais do Subcomite
da Ajuda Alimentar. Infelizmente, 0 Ministerio das Finan<;as nem sempre faz parte deste
fluxo de informa<;ao.

A USAID e 0 Ministerio das Finan<;as estabelecem uma lista de penas e medidas
corretivas que deveriam ser tomadas no caso de divergencias dos pIanos de pagamento.

-
Ra vadas oportunidades para modificar a gestao do sistema de ajuda alimentar

comercial em Mo<;ambique que podem ser facilitadas ou acelerada atraves do uso bern
planejado da assistencia tecnica. Em todos estes casos, ba uma necessidade de coordena<;ao
dos passos a seguir para 0 alcance destas melborias atraves da coopera<;ao com outras
entidades doadoras de alimentos.

8.4 PROPOSTAS DE ASSISTENCIA TECNICA



*

*

*

Estimular a concorrencia do setor privado: estabelecimento de urn processo
de pre-qualifica~o e/ou licita~ao de milho em grao e em farinha.

Melhorar sistemas gerenciais: introdu~ao de praticas comerciais s6lidas.

Fortalecer controlos comerciais e financeiros.

No alcance destes objetivos, deve-se aconselhar a missao da USAID na reda~ao

detalhada de objetivos futuros das medidas de auto-ajuda do GRM nestes campos.

Os consultore recomendam tres tarefas de assistencia tecnica, quais sejam:

1. Processo de Licita~o

Esta tarefa consistiria dos seguintes passos:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Propor urn processo pelo qual seriam realizadas conversa~oes, analise e
aprova~ao de urn sistema novo.

Obter a aprova~ao do GRM e da USAID a respeito deste processo. 1
Conceber e apresenlar allernalivas para consider~o, incluindo-se: "d a"
analise das qualifica~oes e capacidade comerial dos interessados, defini~o

processos especificos de pre-qualifica~ao e licita<;ao com base em pre~os e/ou
quantidades, avalia~ao das fontes e mecanismos alternativos de financiamento
das compras, e implica~oes economicas quanta a pre~os, concorrencia e fluxos.

Sele~ao e desenho detalhado da(s) alternativa(s) melhor(es).

Apresenta~ao detalhada da(s) proposta(s) para considera~ao.

Apresenta~ao de minuta de relat6rio para revisao e considera~ao.

Como resultado final, deve-se chegar a aprova~ao e implementa~ao de urn sistema
competitivo que conduza a redu~ao das margens comerciais grossistas devido a elimina~ao

das diferen~as entre 0 mercado oficial e paralelo do milho amarelo. Enquanto podera
resultar em pre~os urn pouco mais altos que aqueles fixados pelo NSA na venda ao
consumidor, e provavel que seja inferior ao que prevalece no dumbanengue.

As seguintes especializa~oes serao necessarias para a realiza~ao deste trabalho de
assistencia tecnica: Urn Coordenador da Equipe/Especialista em Gestao (EG) para a
concep~o e analise de sistemas alternativos, urn economista (EC) para a avalia~ao dos
impactos, urn especialista financeiro (EF) para avaliar a capacidade de compras dos
interessados e as fontes financeiras alternativas, e urn especialista em contratos e
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regulamentos (ER) para 0 desenho de procedimentos que asseguram 0 alcance dos objetivos
do sistema. Estima-se 0 numero aproximado de semanas requeridas por especializa<;ao
como sendo: EG - 11, EC - 4, EF - 4, ER - 5.

2. Melhoria de Sistemas de Gestao Comercial

Esta tarefa consiste principalmente no detalhamento de transa<!oes comerciais s6lidas
em cada nlvel comercial, e a defini<;ao de urn processo de acompanhamento do proposto
sistema melhorado: A base comercial concebido ate 0 presente consistiria de: garantias
financeiras oferecidas por cada consignatcirio de milho, com op<!oes de cartas de credito,
notas promiss6rias, linhas de credito e contratos com 0 Ministerio das Finan<!as; compras
a vista pelos varejistas.

Para a realiza<;ao desta tarefa seriam necesscirios dois especialistas em Administra<;ao
de Empresas (urn estrangeiro e urn nacional) por urn periodo aproximado de tr!s semanas,
os quais trabalhariam com contrapartes dos Ministerios de Comercio e Finan<!as.

3. Fortalecimento dos Controlos Financeiros

Esta tarefa consistiria principalmente na proposi<!ao, para a a considera~a~.~;! - -.
USAID, de condi<!Oes das doa<!oes e/ou objetivos para as medidas de auto-ajuda do GRt
com rela<!ao a ajustes nos sistemas ger~nciais da CIM, da EACM e da COGROVA,
incluindo-se entre elas a transfer~ncia de responsabilidades da DNCI e do GOAM a estas
companhias.

Durante a transi~ao, 0 GRM podera necessitar de assist~ncia tecnica, mais na
melhoria dos seus controlos financeiros, com importancia especial ao Ministerio das
Finan<!as.

Provavelmente 0 trabalho de melhorar os controlos financeiros seria realizado de
forma mais eficiente como tarefa separada, porem incorporada a programa<!ao da equipe
de "processo de licita<;ao."
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I. Background

Reliable physical and =~nancial systems f~r commercial
food aid management and concr~l are of i~portan~e to
donors and t~e Gover~~ent of Mozambique (GeM) alike. :0r
international donors, such systems can show how food aid
is being used to benefit the needy, and help justify
multi-year food aid pledges. For the Government, these
systems can be powerful tools for economizing and
improving the effect~veness of the commercial
distribution system, without cutting services.

The Government presently controls the major aspects of
the formal commercial imported food aid distribution
system in Mozambique. In Maputo and Beira, donated food
commodities are sold at subsidized prices through a
network Qf ration shops, as well as to industries,
hospitals, schools, restaurants and other commercial
outlets. D~str:bution to the provinces is the
responsibility of the parastatal COGROPA and registered
private distribuccrs, who implement distribution plans
developed by the Ministry of Commerce. Many food aid
commodities for commercial distribution, including
cereals, frozen fish, beans, edible oil and soap, are
subsidized in order to help the poor p~rchase their basic
food requirements.

In completing this analysis, inclu~~~g viable
recommendations for improvements, t.~e Contractor should
take into cons~deration a separate 3:udy being completed
by the Cornell University Food and ::Jtrition Policy
Program, which will focus on the e==~ctiveness of
Mozambique's commercial food distr~~ution system in
protecting the food security of the poor. Specific
findings in the Cornell study may i~fluence the work
priorities for this analysis. In asdition, the
Contractor should consider the fina~=ial and management
implications of recommendations mad~ in the Cornell study.

II. Objectives

The purpose of this study are:

(1) to identify technically and fin~~=~312y viable
measures and procedures to improve ~~n~toring and
accountability fcr fcod aid for the :cmmercial
distr~bucion system, with particular empnas~s given to
U.S. ~cnaticns cf yellow ~aize; an~

(2) :a b~~ng pol~c~e5 and Fracti=es ~:= ~he c2mmercial
feed distr~b~:~c~ sys:em i~ i~~e w::~ 3ta~dard commercial
prac:i=es, :~~=eb~~ ~~==~35~~7 :~e ~;~·e=~me~t'3 =apa=~:~·

t~ capc~=e c~e g=eac9st poss~ble pr~pc=:~~n of net
re,enues genera~ed thr=ugh sales of donated f~od aid.
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The following Secticn on dut~~s and r9s~cns~bi2i:ies

describes specific analycic tasks that wi~~ contribute
toward each objeccive. Under each ob]ect~ve, a sec 0=
comprehensive r':!comITIenclat~o{ls is expec:ed =:f t.'1e
Concractor thac builds upcn :~e Concrac:=='s analys~s and
findings. Recommendations ~ust be realis:~cdlly

~~plemencable wit~in preva~iing =inancial and human
resource conSCra~ncs.

III Duties and Res~Qnsibilities

A. Monitoring and Accountability

For =ood aid imports =or commercial distribution, the
Governmenc is responsiole for: assessing food aid
requirements: developing distribution plans: maintaining
adequate standards for commodity inspeccion, discharge,
bagging, ~andling, storage, transport, milling and
processing: and accounting for food imports,
discributions and sales. Managing the large volumes of
cereal imports in Mozambique is further complicated by
problems in communication, coordination and control among
the different entities inVOlved, and by poorly spaced
donor shipments which tax limited commodity handling and
storage capacities. In addition, commodity management is
hampered by energy shortages which idle the mills,
shortages of skilled manpower, and by c~e general
disrepair of several facilities and the need for capital ...
investment.

One of the most significant contri~~:~ons that an
analysis of actual distributions sh:~ld provide is
information on commodity diversions 3nd losses, with
recommendations to the Government a~j donors on how they
could lessen these losses. Recent estimates of the
volumes lost or diverted have been extremely high, and if
unchecked, this could undermine the necessary donor
support for commercial food aid tha~ is needed to ensure
urban food security. Moreover, the5e losses are directly
borne by the Government.

Specifically, the Contractor shall:

(1) Review the process established ':':1 :.'1e ,'1i:liscry of
Commerce to assess food aid require~ents f~r c2mmerc~al

sale and to develop distribution pl~~s. :ientify
shortcomings in the planning process wi:~ an a~m to
simplify procedures, reduce admin is:':-3 c:... ·,·e demands, and
incr9ase r9liance cn markec mechanis~s :0 a~~ccate ~~od

commodicies.

(2) Using avai.l.ab.l.e:icc:..:mer:ca:.J.on ~.:- -:3S:"'':'7 o;;cai.-:ai:'':'e
inf':Jrmatir~n, ==3ck s;;e,=':"=-..:.·= shiprne:;~ 3) c: ~/el':'-::w .~a.:..=e,

and ache: carnrncd':":::es ~= .:;c5sibie, ~'=-::.7'. :.~e .=.-:.:..-:: ::
a::ri',a1 at MaputJ pcr: tJ ind~',idua':' ::aci:n shops a"d
ccmmercial outlets in ,'1aputo city a::d, .J.f possible,
nearby provinces.

BEST AVA1LABLE C py
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(3) Assess record keeping and ccn:=~~ ~echanksms at eac~

stage of the distrlbut~on and handling process, compar~r.g

records on commoditles arri,als and outflows, as ~e~l 3S

milling losses. Zdent~:y ~eaknesses Ln record keeping
capacity; procedu~es or practices that ~ay =reate
dis~ncentive5 for er.ti:ies handlL~g :=od aid to :3ke
respcnsibi~i~y f~r ~cmmcdi::es: gaps ~n t~e ~~3tr~cut~on

and handllng chain where responsibilities for ccmmodi:~=s

are not clear: and oc~er ma~aaement, financ~al and/or
technical vulnerabal~:~es that may lmpede effective
handing, management and tracking of food commodities.

(4) Assess aC:~la': .j.is:r~butior.s of specific commOdities
against distribution plans co deter~ine whether
distributlon targets were met. Assess government
capacity to track distrlbutions against planning tar-gets,
particularly :0 :he district level. Eased upon actual
capaclty to track and 3ccount for distributions, advise
on whet.ler d.:~strib1Jtion plans should be maintained or
phased out ~~ :avor of market-based allocations.

(5) Summarize the financial, management and technical
strengthS and weaknesses of key instltutions
participating in commercial fcod aid imports, handling,
processing, distribution and tracking (including IMBEC,
the port and rail authorities, the mills, COGROPA, GOAM,
ration system authorities, private wholesalers, ration
shop owners, and any other important p~=lic or private -~

actors). identify functions or aC:~=-3 :.;hich are
redundant or could otherwise be rea~~~y phased out of the
system. Zdentify state functions :~a: ~ight be
contracted out to the priv"ate sect=~- or fully privatized.

(6) Based on the above analysis anc :aking into
considerat~on financial, technical 3~d human resource
conscraints ~n Mozambique, recommend options to improve
monitoring and accounting capacity :or :eod aid for the
commercial system.

In 1989 the estimated value of cere=~ aid for commercial
distribution was about S62 million :::) =rcm a? 1

donors. However, three factors hav~ drastisally reduced
the Treasury's actual meticais rece~~t3 to a small
fraction of ~a2~e: the su~sidized ~:ice at ~hich

commodities are sold by ;i·fEZe to d~3:::~bu:crs (about 50%
of C:F /a~~~): t~e s=st of ac~ual17 ~ai~:a~~lng ~he

o"ist:':"but':"'.:n 3~,,·S~-2.7i (':.-:ce=-."":al t;=an5~:-::::, sc~=age and
handl~~g, e:~); 3~~ :~e =9~~enue3 ~:3: :h==ug~ commod~ty

losses, .ji.·'''9:S~,:.-:3, ar:d 3.~>J~.." ~c:l:./me!:':"~.

E T M ILABlE . , y
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At the request Qf the~CM,~·5.:":~ ar:1 :.':e iicr:'i 3a::.< .':a·,-e
prepared a draft concepr paper an ccarji::ar~::g denar
policies on counterpart ~u:1ds ]enerated by ~~od Frcgrams
entitled "Enhancing the Effectiveness of Counterpart
Funds in Mozamb~que". Based upon e:<:":e:15:"'I"e ccns'':'':':.:i:~:'r:s

with donors dnd the GeM, the Faper reccmmen::is, ir:':9:'
alia: Ira single common .cr~cedure ::er ·,·a":'ul.n] :,';e =::cd e:.
other imported commcdit~es: a s.cec~~ic time pe:.-iec by
which the councervalue funds must =e deposited l.nto the
special accounts: and standard procedures for accounting
for, reporting on, and auditing the countervalue f~nds

and the uses to which these funds are put".

Towards this end, the specific casks of the Contractor
will be to:

(1) Assess policies (e.g. applicable exchange rates),
regulations, procedures and practices related to the
generatl.on and deposit of l~cal currency funds as they
apply to L~BEC, millers, national distributors, the
Maputo and Beira ration system, and to other elements of
the food supply system.

(2) In the course cf tracking the distribution of food
aid toward the consumer, identify weaknesses in
collecting counterpart deposits from IMBEC, millers,
COGROPA, national wholesalers and distributors, ration
shops, and other elements of the food supply system.
Specify entities which do not make payrilents upon receipt-,
of commOdities, problems in recordi::] receipt of
payments, and financial, regulator~.' 3.:16/or policy factors
which preclude entities from makin; :i~ely deposits and
payments.

(3) Based upon this analysis, est :.:~ 3:e the average time
it takes for the Ministry of Finance to collect payments .
on a given shipment of food aid. I~ possible, time
differences for different parts of :he ~ouncry should be
indicated.

(4) Estimate the le'I"el of aC='.1al c:-:.-;terpart generations
in a given year and compare it co F::entia2 generations
given prevailing policies fer the ;~~er3tion of
counterpart funds. (If c:a:a probl'2.-s requ:.re, t.'1is
analysis may be limited to a speci=~: ;ecgraphic are3.)
Discuss the financial implications _= sys:e~

ineffi~iencies for t~e Treasury, ~:~ enterprises Nhich
are not required to :emcn$~ra:e fi~~::~i3":' jisc:.pl:.~e, and
for t:le u:;aucl1arized ac~rec.:=n of =-=.:t3.

(5) C;)r1si.."ie=, a.15':'~/Z9 and ='9'==~'T!.:1-er:= ~.:":a::?,e3 ~.~a: ccu~j =02
made i~ pc2icies f=r ccl~~c:~n'7 c=~~:~=~~r: f~~ds :ha:
would b=~~! the system 2: pay~ents =~C je~~3~:3 ~~ ~:"~e

such as ~~~~~i=.:g~C:93 ~~ ~~~a~=~3~ ~a=.~~:3, :~3: w=~~j

obstr~c: 3tandarj c=mmer=ial prac:~:es. ~=~3i~e= spr~:~3

to eliminate distributi:n CJ those ~il":'s, Nr.o~esalers,

3 hops , fa c : ~ :: ~ 9 3 / e: ~ . : .~ a: ~0 n 5 .: 5 : -= r; .: .:.. y d. '~ :1 C t ma .< ~
payments upon the rec:eiFt of ccmmc::.::.es.
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V. Timing

The study will begin' in March 2991 or as soen thereafter
as feasible. The study wi~l be completed i~ chree phases
as discussed below.

A. Nlase I - Plan:1i."Jg

Phase I will consist of a t~o-week planning mission Co
Mozambique by the team leader only. The purpose of this
planning phase is for the team leader to meet all key
actors in che commercial food aid system, quickly survey
how the system operates, and develop a detailed work plan
based on this initial sur"iS'/. USAIO and the Government
counterparts will facilitate contacts for the team leader
during this visit. The team leader will review and agree
upon a detailed work plan with the Project Manager,
USAIO/Mozambique and the Government before his departure.

B. Phase II - Analvsis and Recommendations

Phase II will consist of approximately six weeks work and
travel in Mozambique by the tu~l consultancy team. The
team will carry out the program described in the detailed
work plan. It will conduct a briefing on its preliminary
findings and present a draf~' report, in English, to the
project manager at USAID and the Government one week
before its departure. The tinal week i~-country wilL be
utilized to gather additional informatL?n and to begin
addressing USAIO and the Government's comments on the
briefing and draft report.

C. Pllase III - Final Report

Phase III will be completed in the :~ntractor's home
oftice and will take two weeks. Tte purpose of Phase III'
is to complete a final report that ful~y addresses
USAID's and the Government's comments. The final reoort
will be completed in English and in Portuguese and m~st
be approved by the project manager, JSAIO/
Mozambique prior to final payment ~~jer cje contract.

VI. Re.£Qrts

The Contractor shall meet the follc~ing reporting
requirements and their timing;

·r:!.Y/..complete a detailed' ~ork p~ ~.1 b~/ the end of
phase one.

(2) P~epd~e a dr3=~ :eport ~n ~~0~~3~ and 5ubmi: ;~

t~ the pr~]9c: ~anage= at ~-:A:~ =~e W99k bef~=e

1eaving :he ~cunt=7 unde~ ~_~a3e ::.

(3) C:ond'...:c: a ·..,.t?rt'a":" cr':"-=~i.-..; :-~.. = ;.--;~"! ~==:"-:':"a':"s 3r:d
USA;= ae the t~me fer 3ubm:::~~q :~e d:3ft
repor:.

(4) Incorporate :":3;:";;:' sand t:-:-? '~o'/ernment' s
commer.ts on the draft repc~:, and submit a
final report :0 the projec: manager ~t USAI~

with 25 copies in ~ngl~sh a~d 25 copies in
Portuguese as indicaced u~~~r Phase r:r.

ST A~ ILABLE COpy





~~XB

LIST OF CONTACTS

USAID/WORLD BANK IN WASIllNGTON, D.C.:

1. Barry Riley , World Bank!AID
2. Pat Rader, Food for Peace/AID
3. John Competello, Inspector Generals Office
4. Tim Lavell, Food for Peace/AID
5. Howard Alderman,David Sahn, J. Arulpragasem, Cornell University Food and
Nutrition Policy Program

USAIDIMOZAMBIQUE:

1. Dick Loudis, USAID/Mozambique Food for Peace Project Officer
2. Carlos Pasqual, Program Officer
3. Jack Miller, Deputy Director, USAID/Mozambique
4. Fernando dos Santos, Food For Peace Officer
5. Buddy Dobson, Food Aid Director

INTERNATIONAL DONORS:

1. Howard Wilson, Canadian International Development Agency (CIDA)
2. Jean Claude Esmicu, Economic Counselor, European Economic Community
3. Patrick Buckley, Advisor, World Food Programme
4. Mr. Martin Ede, CARE, Mr. Doug

MINISTRY OF COl\1J\fERCE:

MAPUTO:

1. Mr. Sitoi, Director of Internal Commerce, Ministry of Commerce
2. Mr. Boaventura, Xigaio
3. Mr. Matos, Xigaio
4. Mr. Barradas, GOAM
5. Baltazar Joanguin, Virginia Massao, Isabel Cotinho, Department of Food
Security, Ministry of Commerce (CONrACT: Jolanda Fortes)
6. Egidio Paulo, Directorate for Economics, Department of Prices, Ministry of
Commerce.

BEIRA:

1. Mr. Martinho Paulo Inacio Chibante, Chief of Internal Commercialization
Department, Central Zone Regional Delegation
2. Mr. Calisto Jose, Director of Provincial Delegation



~STRY OF FINANCE:

1. Mr. Franca, Department of International Cooperation, Ministry of Finance

MINISTRY OF AGRICULTURE:

1. Leopoldina Dias, Vitoria Pereira da Silva, Raul Varela, Ministry of Agriculture

BANK OF MOZAMBIQUE:

1. Antonio Gouveia dos Santos, Chief Division of Credit Planning and Control
2. Augusto Candido, Administrator of Credit Area
3. Hamida Calu, Director of Credit Area

PUBLIC MILLERS AND DISTRIBUTORS:

MAPUTO:

1. Mr. Arnaldo Chamuco, Director, Empresa Abastecimento da Cidade Maputo
(EACM)
2. Mr. Cardosa Muedndane, General Director, Companhia Industrial da Matola
(CIM)
3. Mr. Augusto Masoka, Director, IMBEC
4. Mr. Dezanove, AGRICOM
5. Mr. Magul, Commercial Director, EACM
6. Mr. Antonio Amaral, General Director, Comercio Grocista de Productos
Alimentares (COGROPA)

BEIRA:

1. Mr. Bonifacio Florindo, Moagem da Beira (MOBEIRA)
2. Mr. Jonatane Tapera, General Director, Empresa De Abastecimento da Cidade
da Beira (EACB)
3. Mr. Dinis Tembe, Director, COGROPA

PRIVATE MILLERS AND DISTRIBUTORS:

MAPUTO:

1. Mr. Antonio Alves, Administrator, MANUEL NUNEZ
2. Mr. Mohamed Hanif Abdulgani Ahmed, Jacaria Hajee Amod & C. LDA
3. Eduardo Dias Capela LDA.
4. Mr. Joao Dionisio da Costa Santos, Dioniso Almeida & Silva LDA
5. Gani & Filhos, LDA
6. Luis Felipe C. de Sousa, Managing Director, Inacio De Sousa, LDA.



BElRA:

1. Mr. Rogerio Brito Nunes, General Director, MQzambique Industrial, S.A.R.L.
2. Irmaes Pintos LOA.

OTHERS:

1. Mr. Chotia (Manica)
2. Mr. Mabrindo, Director CFM-C in Beira
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SS THOMPSON LYKES
VOYAGE 131

STATEMENT OF FACTS

Concern~na tne d~scharge of 2952.6 Long Tons of Numoer
2 Yellow Corn loaded at PaUll:1a. La. Feb 26.1991. and
d1sc~arqed at Maputo. Moz. oeQlnnlng 21 Aprll 1991.

SUNDAY 21 APRIL 1991

0730 Arr1val Pll~t S~ation~ MaDuto Roads. Tended Notlce of
Readlness

1044 AnChored of Catembe.. awal t.lnq berth
1655 Heave anChor. snlft to oertn C
1751 Flrst Llne asnore
1818 F1n1shed w1th tne enq.lnes. Fa~t port slde to dock
1837 P1lot away
1910 Draft Surveyors from SOCOTEC a~oard

2130 Draft Surveyors awaY
2330 F1n1sned ClsCharg1nq evac~.~:~c~s and oagg1ng maChlnery

**3 hO 1 d and **6 ho 1 d oDe- 20. cargo ex Dosed: vesse 1
~eadv for d1scnarge of ca~~o

MONDAY. 22 APRI~ 1991

0~35 : Gangs longShoremen aooar=
1500 ~ece.lvers Surveyor fa.lled :: a==rove caqg1ng macnlne rv

due to rotten qra:n 1n the 'cc=er 81ns.
1507 ODened #5 UDPerdeCK Hatc~

1510 8egln d1scnarq1nq emDty ~2=S

1520 Stop d1scnarglrg ernst", Dac~

1535 Close #5 natch
2145 8e~ln d1scnar~lng **0 ~ower ~een DeCK

(h.)C'~; Dl=,c-'~r-~e c~ntlr:L:es at **3 -=.10. S:c-(id.:.r;~ C'I #b

\,) .: ?-. (; S t ~1 0 ;J 1 sena r- 9 1 n gat .. .3 no: = c ;,.. e _...' c a g <;; :. n q :"7\ a en:.. :i e r ..

:;r-eak.::own
0335 ~eSL:me cls~~arql~g at #3
0545 Pesume d1scnarg1nq at **b L ~

')6.~5 r·lE·.... ::;ll~t ion~sr-,cr-errreit a=:c=----;:
':'4(:~, =.e,: ... ,"7"lea ::.:.scr-ar;;e cf emDt· :~=~ "'~::::'Tl 1:'l5
l~~(J =:=~ 8:s=~a~~lnq emo~'~ Dac~

:245 ~e~ S~:;~ ~or~s~c~emen ~c~ar8

BEST AVAILABLE COpy



WEDNESDAY. 24 APRIL 1991

0000 Discharge contlnue ~3 ana ~6 ~olos

0645 New shlft of l~ngshoremen aooard
1310 Deenea #5 hatcn
1320 Resume d1scnarglng emotv bags
1330 Stoo d1scharglng emotv bags
1405 Closed **5 hatcn
2200 Stoo d1scharg1ng **3 and **0 for laCk of ra1lroad cars

and Change of longsncre gangs
2330 Resume discharglng #3 and #6

THURSDAY. 25 APRIL 1991

0000 Discharging Containers
0700 Char.ge of Shlft for longShoremen
0805 Ooen #5
0825 Resume discharg1ng emotv bags
0840 Stoo d1scharglng emotv bags
0905 Close **5
1500 Change Shlft of longshore gangs. 2 new gangs
2230 Longshoremen Knock of f work leave vesse 1 due

insuff1cient ra1lroad cars available
2350 1 gang longshoremen acoard t:; work at #3. No '-tabor

avallable for #0 hatch

FRIDAY. 26 APRIL 1991

0000 Continue d1scnarg1ng at #: ~old only
0700 1 gang longshoremen aboarc ~nlv for #3 hatch
1500 Sh1ft change of longShoreme~. Cont1nue discharging at

#3 hatch
2230 Longshoremen knock off wor~. away.
2320 Longshoremen resume d1SCha-=lng ~o

SATURDAY. 27 APRIL 1991

0024 Flnish discharglng ~6 LTD =-lft ~3

0030 Resume d1scharg1ng #3 LH
0700 Sh1ft Change. longsnoremen -neCI< Off
0718 1 gang longshoremen abcaro. ~esvme dlscharglng **3
084(J Doen #5
0915 1 gang lcngsrcremen began =ag91n9 corn 1n #5 nolo
1310 8agg1ng of corn 1n **5 comc,~ted

1710 8eg1n d1scMarg1ng cagged C:;~n from ~5 Lrl
1820 F1n1shed d1SCharge #5 LH
2230 LongShoremen Knock off worv at ~3. Shlft Change
2315 LongShoremen aboard. resume :;:scnarg1ng ~3 GOid

SUNDAY. :8 ~PRIL 1~91

0000 Con'.: 1 nlle dlscharql'"'g It' hold~,

0545 Comoleted d1scnarqe #3 hold. All cargo for Maouto
dlsCharged

0738 SDCDTEC Surveyors ~. Vasconc:eios and H. Madg1ra aboard
for draft surVey

0930 SOCDTEC Surveyors away

BEST AVAILABLE COP



S~NDAY. 28 AP~i_ 1~91

1330 Bag.;! lone:; eau.:. omen t d 1 S;:~'cH":;lI:?':::l asncre ..

T~e above are a true and comolete statement
THOMPSON LYKES durlon<;J tne stay ln Maouto.
Aorll to 29 Aorli 1991.

of facts of tne
MozamblQUe from

.'~ - •• 0"

2:..

BEST AVAILA
BlE COpy



iNUil~E

- HPRE 3~i\J:- f4~HL.

- INTriODu~Au

METODOLOGiA We T~~~HL~~

- RECE?CAO DO ~AvIO

... 1 . J.

l . 1 . ..::.

•. 1. 3.

.:. • .2 .1.

1 . .2.2.
1 • ~. 3.

l. 3.1.

.i. • .3.:: .

1. '-+ • .1..

O~SCARGH DENT~O DO RECINTO PCRTU~RIO

Metodo ae aes~ar9a

1100S ce controle e ass1st~nCla a aescaroa

HO LONGe DO PERCuRSO QUE LIGA 0 PORTO AO ARMAZEM

Fercurso total e oaragens naOltualS
:emoo total e oroteccao ao Longo 00 oercurso

DENTRO DO RECINTO DO ARMAZEM

~etoao de oescarqa
;100S ae controle na aesca-~a

~ECOf"IEI\JDA~OES

BEST AVAILABLE COpy

AUSTRAL CDNSULrORIA E PROJECTDS.



APRESENTAl;AO

u oresente reiatarlC rOl ela~oraao com Dase em SUDerVlsoes e.
acomDannamen tos ae taaa a D~ocessa ae cescarqa. ensacamen to.
tran~oarte e arm~~enaqem ae mllna amarela descarreqaaa no ~avlo

S~ rnamosan LYK 'na sua 131~ vlaqem que durante cerca ae ~ma

s~'a eaSCa!DU 0 Dorta ae MaDuto.

BEST AVAILABLE COpy

AUSTRAL CONSULTORIA E PROJECTOS. LDA



INrRODU~Aa

NO imolto dO aux~l:~ ores~ad8 ~e~o Go'/er~o ~CS Es~adCS Un:co~ ~a

Amerlca a Reoubllca ce ~ocamoloue. cue envC1~e nao SO donatlvOs
cara a aux~110 oe emeroinc:a. como tamOem aonatlvos ComerelalS.
Estes sao eOnstltu~COS cor cma oama ce or~dutos allmentares ce
orlmelra neeeSSloaee e. ~e ent-e os dualS 0 MllMO.

o refer lao orCOL:t.o e lmoortaao oara I"locamoloue a oranel e au
ensacaOo oar vIa mar~tlma ate ao Forto ae Maouto onOe e
cescarreoaoo e oeOOlS tran~oortaOo Vla ferrea e/ou rodovlarla
ate a moaoelra OU arma~em oa~tlcula- oue Olsta cerea de 16 Km
oeste Porto.

Ultlmamente. tem-se reqlstaoo uma crescente Olferen~a entre .5
ouantlOaaes aescarreqadas 00 navlo e as Que aao entrada para.
Faorlca de Moaqam ae CerealS e outrOS ~rmazens. Est.s
OlTerencas sao orlql~aaas Dar uma onaa crescente oe rouoos Que
res~sta nao so no Porto oe Maouto. como tamOem ao longo oas Vl.S
Que llQam este a ~aorlca. E neste contexto Que se eiaoorou a
oresente -elatOrlO Que :lara aiem ce OlaonOSt.lcar a actual. . .... ~- _..

sltuacao aoarca outros oontos de consloeravel lmoortancla.

METODOLOGIA DE TRABALHO

~ cresente relatorlC '01 elaooraao ::~ oase na oresen~a T~Slca

oe uma eeUlce oue traoalnou na: SU=~-vlsao e acomoanMamento ae
toea a :Jr-ccesso Que eonS.l.st1'..l c-a descarqa. emoalagem.
carreoamerto e eseoamento 00 m11no alOe /lra a Maouto no NaVlO

incmcsor, :...."~,es .. com oestlno aos arma:~ns da f41'JI"'REi\JA. a cerea ae
l~ ~,m 00 Forte ae Maouto.

HECEP~AO DO NAVIO

LJ raVlO SS
18.15 nor2,S

~nomoson L/~es atracou -: Ferto ce ~aouto cerca de
=0 o~a ~1 ce ri8rll ae l~- :~m ~q5~.~ t8ne!aaas ae

ao Porto c~ Macuto.

U orocessc oe cescarc;a co cereal __ =2 Ir:CIOU ::'7.30 no..-as
a e 00 1 S • 1 S toe . as"': J. • 4 5 nor a sao :: 1 a .:::. .' I,) U I '7 1. Ce v 1 d a a
oescarqa 6? montaqem CO eaUloamento :e succao e emualaqem 00
m.l.lno. ~m sequ.l.cd aoresenta-se 0 cc~cortdmento ae descarga:

1 . ..t. • l .

.i. • _ • _.
V'et~c~ C2 ~2sca~~a:

~ cescarca O~ ~llno TOl eTect~aoa atr-aves 00 slstema
C2 succac 0~2 cor sua vez acastecla as maaUlnas oe
enSc3car ce~Ea15.

BEST AVAILABLE COpy

AUSTRAL CDNSULTDRIA E PRDJECTDS, LDA
/l",\9.



1.1.3. flOOS =e c~ntl~~12 e aSSlst~n=:a a ~es~arqa:

Far-a C\lem ~G acente co nav:o. assLstlr-am a cescar-ca ~

SGTC;,E': par::=,~canao na conTer-enCLa. a 'S.G.=.. n,:;
cantrolo ae QUaiLcaae. conTerente aa empr-esa C.~.M.

Sui e. a ~or-ca oe ~roteccao aos r-ouoos. Esta ~or-ca ce
Pr-oteccao 1'01 envLaaa oela CompannLa inoustr-Lal aa
Natola em aux11Lo oas Ja eXLstentes oertencentes aos
~ • ~ • f~~ • - S u 1 •

Durante a operacao oe oescar-qa e ensacamento nOlO Tor-am
r-eqLstaaos casos oe r-Oupos de qr-andes QuantLoaOes ae
iTlLlno. ienao se r-esumLao a rouOos em peouenas
d'.lantLOaaes levaaas a capo pelOs estLvaoores e. uma
dama oe marq1naLs oue aTluem a porto em caso oe
oescaraa Oe or-odutoS alLmentares. ~stes r-ouDOS
COfiS1Stem 1"'0 encnLmento oe oeDuenas saCDlas com a
caDaCLoaae meOla de j Kq Due normalmente trazem
canS100.

Na veroaoe. oem ooaLam ter ocorrldo rouDOS em or-andes
ouantlOaaes OOLS. mals dO aue uma vez. a orocesso de
aescar-oa teve oue ser l""lterr-omPLOO devLao a
conqeStLonamento Oe vaqoes J a carreoados oue esoeravam
a escoamen to. t::ste canoes:.:. cnamen to. TaL orovocaao
prLnCLoalmente oar aOls ra::o,.-es:

H Talta de 10comotLvas de manoor-a oara a reOooue
aos vaooes carreqaaos ~ SuOStLtulCao oos mesmos
par outros orontos a =:rem carreqaaos.

e.es encaoecaoos sao Te':':C3 em e5Cre,:,ca cOlaaoraCao
~~m a ~Ol~Cla F~scal mQnLa=~ ~c ~cr~ao n~ 0 ao ~crt=

um Tacto oe rreouente reo,:,=~= ~= ~orto ::e ~ao~:o e o~e

5e '.;a1 tornanGO normal e :r'/Olvlmen:o oa ~-o""=a ce
~""=:ec=ao nas rOUGes. us -:~a=s oor eles encacecaacs
~crmalmente reo1staaos ent,...~ ~_.~v neras e ~4.vu noras

H Talta Oe enceraaos aJe iTlotlvava lonoas esperas
POLS. 0 adente 00 navlO nOlo autorlzava 0

escoamentO oestes s=~ oue nOlO est1vessem
COoertos. nOla so para :vltar oanos na caraa em
caso Oe muoancas c ~ ~ - a:l cas como tamoem oara
eVltar Tacll10aaes ae ,':'Clacao OOS mesmos em caso
oe vaaoes es:aClonaacs em ~onas escuras.

a e t '_, ~"i C C C 5 5 l.l 0 e r ''; 1 5 0 r e 5 ::: e
as ~.:., ..;I.) ~.':Jras. C'S r-c~oos ~C""

mUOanca5
reC;llstaoa

,ce';':":lC) a
=escar-t.qa

m
men
-t

~»-
~
OJ
rm
("')

o
""0
-<

,- . - .....

~e,...curso Cotal e aaraqens ~aa~~uaL5. U percur50 total
QUe llqa 0 ~orto 010 arma:em 001 ~NFRENA e ae
aproxlmaoamente 14 ~m com ~a01tuaLs oaraqens na
estacao Terrov1ar~a aa Mac~aJa e ~ntreo05to 001 Matola
:Gares irlaaemJ.

AUSTRAL CONSULrORIA E PROJECTOS. LDA



1. 2 . .3. Temco total e oroteccao aD ~cnqo CO oer=~r~e

~cos c carregamento des vagoes. estes levam wma medla
de 5 a 0 dlas oara cnegar aD destlno. lStO. sem contar
com varlos outros constranalmentos aue aao orlgem no
desvlo da rota dOS vaqoes aue SO cneqam ao aestlno
Certelro 15 a 20 alas deools ae ouase OU comoletamente
vaZlOS. U maoa em anexo aoresenta 0 mOVlmento
ooeratlvo ae aescaroa/carreqamento no Porto oercurso
e oescarqa no armazem.

Uuran te 0 per J.ooo ae ooera<;:ao oe oescarqa/ carregamen to
no ':;orto Toram Teltos contactos OlarlOS com 0 bablnete
ae Lontrole de Materlal Clrculante dos C.F.M. Sui
Dar-a oue. oor lnter-meOlo oeste. se manter uma
In Tormacao aa OOSl cao oos vaqoes carregaoos e. na
malor parte oas vezes nao TOl possJ.vei. OlS. enouanto
lnrormavam oue estavam no reclnto oortuarlO os mesmos
la tlnnam SldO reoocaaos. HSSlm. Dotou-se oor uma
Dutra estr-ateola oue conslstla na orocur-a dos vagoes
nos oeSVlOS oas areas aOlacentes ao Porto. aonoe Toram
constataoos varlos casos ae vaooes com lnOJ.C10S claros
ae vlolacao. 0entro oesta mesma estrateql~~-Tol

possJ.vel asslstlr a vlola::ao oos vaooes '-i'370528 e
";810000 oue prooosltaoame- te tlnnam SlOO colocaOos
numa zona esconOlda Junto ~s can cas oe carvao no ~als

oe MlnerlO oa Matola. Oa ~esma manelra. asslstlu-se
a VlOlacao e saoueamento c:: vaoao ~775145 ao iongo 00

ceSVlO 00 Matadouro. u va=ao 1775998 rOl tamoem alvo
ae saaueamento em Olena area aa Gare de Irlaqem. Este
tal mals uma vez a orova 00 envc.vlmento aas ~orcas de
Proteccao. Mlllclanos. Mu.~eres e Homens.

"

E ae sallentar aue ate
13 vaqoes carreoaaos
armazens aa ~NFRENA.

as .~.vu noras 00 01 ~3/05/~1.

a.lnc=- nao t.:.nnam cneqaco aos

1.3.1. Den':.ro aD reclnto GOS arma=e~s

.1. J . .2.

1. s.;::.

~etcaos ae aes::aroa co mll-~

u m.:.ino e aescarreqsdo ces vaqoes por traoalnacores
sanzonalS contrataoos oara= eTelto e. popsterlormente
num slstema oe tapete ro.a~:e e arrumaoo.

a
e acl.:

:: a r. T2 r 2 n t e s. u in GaL. c m0 a n r. 1 a ~ :; a u s t ,-- 1 a • a a 1'1 a tal a e
all tra oa i-10enCl:.·::ora e orocrletarla 005

.amrmazens.
~eve S2r sa.lentaoa oue por enqano alguns vaqoes Toram
co.ocaaos Olrectamente na -aprlca.

AUSTRAL CONSULrORIA E PROJECTOS. LD

M



1. .... 1

=

Lcmo e C~V10 0 Sls~ema oe ~~ansao~~e rerrov1a~10 leva
cas:a,;:es 1nconven1en~es.

raC1110aoes oe rouoos.
lS:0. no oue con cerne a

HO .cnao ca llnna rerrea oue 110a a For~o aos
Ol"'"erentes cc;r"-eoc;res. ~Clrnou-se um centro oe assa1tos
Sl s~ema 1".1 ':os aos comoolos oe me~caoor1 a. e:. oaseanoc
se nes~e racto e em outros oue veem oa~entes no enreoo
oeste ~e1ato~lO oue orooomos:

1 utlllzacao oa Vla ~OooVla~la 0015. oTerece
meOloas oe sequranca vantaJosas e e malS ra010o.

H e)~l=~encla De um conTerente .:.noeoenOente as
ouas aartes envOlv.:.oas toescarqa 00 Porto.
receacao no armazemJ.

uescarqa o.:.rec~a oa~a cam.:.oes como TOrm. Oe
eVlr.a~ armazenaaem e ~etencao no ~orto.

~n~reaa a.:.recta ao cons.:.gnatar.:.o
1n~errerenc.:.a De arma:ens oe terce.:.ros.

sem

j :'lao se aooenoo ev.:.tar 3 en:~eqa o.:.recta ut.:.llzar
se uma emaresa com ar,azens ma.:.s sequros.

E T AVAILABLE COpy

AUSTRAL CDNSULTDRIA E PRDJECTDS, LDA



NAVIC;: " TOI"°S:J~J V~t.:;

ZONA -
[IESCARGA r.1~ 11 r L..~U

--------------------~------------------------------------------------------

.PERIJDO :PORTO VAGAO: O.'T ANFRE'-JA DESCARGA . TU'PO ::'jTR~

:CARREGADO SACOS: DATA :QUANT.: FAL lAS :DESCARGA DO
,PORTO AO ARMAZEM

--------- ----------- ------ ------- ------ ------- -----------------------
22 .04. 9820391 600 26.0'1. : 535 64 4 DIAS
23.0'1. 9375820 81 'j 28.04 .. 735 '75 5 DIAS

93753':Q 770 "'7 1J :, DIAS
9373055 8L) 810 5 DIAS
9375192 810 26.0'1. : 759 1 3 DIAS
9775886 510 810 1 3 DIPS
9775695 810 27 .0'1. : 780 30 4 DIAS
9370528 al0 26.0'1. , 77J 40 3 DIAS
937347° 910 510 3 DIAS
9375053 810 27 . ')<.1 . : 790 20 <.l DIAS
9776796 810 26.0<.1 .. 900 10 .. DIA5..J

9372302 810 26.0'1. : 80'1 6 .. DIAS..J

9810000 630 26.0'1 •. 5"7<' 55 3 DIAS C.MINERIO 25/4. ~

". 9375529 810 27 .04. : 806 4 4 DIAS
9776'161 810 778 32 4 DIAS

24.0'1. 9373592 810 26.04. : BI0 -, DIAS..
9776403 8~0 771 35 DIAS .~ -.: ~.

9775343 810 27 .04. : 810 DIAS
9821455 648 28.04. : 6<.18 J DIAS
9375516 810 27 .O':L: 810 - DIAS

25.04. 9776681 810 790 .: DIAS
9372170 810 800 " DIAS
9775145 810 741 - 2 DIAS MATADORICi
9830310 630 618 .. DIAS
9226720 810 310 " DIAS
9373356 810 796 1<.1 DIAS
9372136 810 02.05 .. 6<.17 .IOLADO PORT GT
9775514 810 02.05.: 803 GT
9936007 810 28.04.: 810 ~ DIAS
9375480 B10 27 .04 .. 81:) - DI"'S
9776953 810 02.05. : 699 ' , :IOLADO Gi.. -
9373547 810 29.04. : BI0 -l D AS >-
9820317 630 28.04 .. t'13 " [)l~S

a.- 026.0'1. 9825859 630 29.04 .. 63iJ " j~AS U
9372894 810 8()ij - DIHS
9776827 81') --1 - DI"'S L&J

....J
9375244 810 3V.O<.l •. "'~v 4 vIA~ aJ
7775998 81,j : ~ :' '. - J DIHS u' ..

" .::)...
937~69tj 81U P0R"LI .-
9375305 750 05.05. : 73'i -- PQRTO .~
9936201 810 02.05 .. 778 'lAT0LA .«
9373398 810 0:: .05 .. 783 ;, DIAS

~9327nl 810 30.04. : SOu <1 DIAS CI)
27.0'1. 77763~IJ EJ! ,) 810 - DIAS IJ.J~

937387:' 8iJ 810 - [lIAS QJoJ

9775129 81U 80;; 8 - DIAS..J

937537'6 a I II 8 i (;. - DIAS• v

977536'-1 SlU 810 [lIAS
9372'183 810 05.05. ' 382 4':'= UMENTO
8775230 81 'J ::'0.04. : 803 3 DIAS
9775268 8~O 29. J<.l. : 810 -. DIAS..



9..572043
7730"-'

93753;~
9372137
9775162
877501Ci

U' .'
~. J

810
810
8i()

•• "Co
.. _ • J ....

.",

... ,~ ... A:...

BEST AVA LA LE CO Y





ANNEX! 0

USA I D

MAPuro

CDNERCIALIZA~AD DE NILHD EN GRAD
E FARINHA DE NILHD

FORNECTDO PELA E4CN AOS RET4LHIST4S
DE NAPUTD

SlNTESE

Relator-l.o F-l.nal

MAPUTU-MO~AM81UUt



•

I. rNfRODUC;;Ao

U oresente rala~DriO a:Jr-esenta a S.l.n~ese ::lOS ouestlonar-l~S

reall;:",dos ::lEla ec,-u.oa de ~onSLllt:::;r-es oa ~IUSTRHL. .aCS
r-etalnlstas oue comer-clal1zam mllno em qr-ao e/ou tar-lnna ce
mllno TOr-neclOO oela unlteo ~tates i4<;iency tor lnternatlonal
Develooment IUSAIDJ a MocamOloue e dlstrloulco oela ~moresa ce
AOasteclmento ca Cloace de Maouto (EACMJ. ~stas aens. oue tazem
oar-te do caea: oe orodutos 00 Novo ~lstema ce AOasteclmento
(NSi4J. e destlnaco ao con sumo ca oooulaCao.

~sta oesaUlsa. enouacra-se no estuco aue esta sendo reallzaco
oela emoresa LOUl 8eroer- lnternatlonal contrataca oelo Governo
dOS £:'stados unlCOS ca i4merlca com a vlsta a detE-rmlno)r a
erlclencla =0 slstema ce aluoa al1mentar ImllnO) a MocamOlcue.
e tem como OO.lectlvo connecer- 0 n1vel de alocacao deste oens
allmentares a oooulacao e seus mecanlsmos de comerclallza~&O das
ouantlOaoes la entr-eaues. Par-a este Or-OOOSltO tOl elaOoraeo um
ouestlonarlo oue ser-V1U de oase ce r-ecoln .. oe lntor-macao Junto
oos r-etainlstas. u seLl mooelo consta no Hnel<O 1 ao oresente
relatorlO.

u ouestlonarlO e comoosto oor ouatro oartes. i4 orlmelra oue
recal soore asoectos r-elaclonaeos com a e~treQa 00 mllno e~~rao

e/ou Tar-lnna oe mllno aos retalnlsta. ~m cartlcular na aeeauac&o
oas ouantloaees entr-eoues e ooslcao ==s stocks. i4 sequnoa oarte.
ca De so aos oontos relaclonaOos com ~ sua comerclallzacao. mals
concretamente. no mecanlsmos oe oaoa~antos e a OOSslOllleaoe oe
um sistema ce cr-eolto aos retalnlstas. ~ tercelra oar-te continua
a aooroar a comer-clal1ZaCalo. SO ::_.C' oesta telta 0 enTooue
or-etenoe determlnar se os ore<;:os c=:Jr-em os custos. H auar-ta
oar-te ea lmoortacla a OOlnlalo OOS comerclantes no aue se reTer-e
ao metooo oe Tlxacao ee oreeos e COntr010S oue oa1 resultam. H
lntr-10UZlr estas oar-tes Taz-se a ln02,tlTlcacao oas 10)a.

Uaca a natur-eza oesta oesoul;:a. TC~ Oetermlnaoo um extr-acto
lamostra) oa oooulacao qeral cas 101~5 lnscrl~as no NSi4. Deools
oe varlas melnoramentos Teltos a amos:-a. Due lnlclalmente navla
SlOO Oetermlnaao oor- uma escolna ale~:orla ao total oas 10)as.
e a r-eall;:acao 00 ensalO 00 auest~=-ar-l:J TOl estaoeleCloa ...
amostra Tlnal. ~sta T1CCU aSllm comc=5~a:

1. ~lnco 10)aS oertencentes aDs
l'laxaouene e oa r-Clana ~anlCo:

r-eslcenClals

:iumer-o :le 1:::;) as
cl:Jaae:

~amuerr. ':':"i1=~ 1;:;1as Oal 1"la~Ola e ==' i'l~~na'y/a.

Heal1;:aaa as entr-evlStas or-ocedou-se a montaqem oe uma 8ase ce
uacos oue:cnsta no Hnexo ... ao ::lreSente relatorlO.
~a~alelamente. e com vls~a a TaCllltar- a lel~ura oesta 8ase de
Dacos. orcceoEu-sE a elaoor-acao dE um "lV~O COClqO. ~ste. consta
n 0 an e x0 .) Cest e 00 c Ll men to. Eta L: _..11 E :~ 0 1 1 cae a 0 0 e tocos 0 s
Ltems conStantes aa ~ase ce ca~os em 11oacao com os
auestlonarlos.
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t:.m cer-~lcular. a oresen:e Sl."""1:ese C::S :Iues:lon arlCS 'C'~ •.• "'2<

lel:ura e anaLlse :IDS resUl:accs cru:os oas en:revls:as c~~mano=

atencClo carOl as meClas ae malor lmocr:anCla. como tarnoem as
OOlnlOes excressas celOs en~revls~aaos. ~azem oar~e

granae comoonen~2s. ":'or um laao. ~emos oara alem aa
ln~roaUcao. uma seccao ae acresen:acao oos resul:aaos.
com lnC1Cocao oe algumas conClusoes. ~or ou:ro laCo.
anexos aue Toram an:erlomente eXC11caCos.

aele duas
cresen:e

e :ermlna
:emos os

AUSTRAL CGNSULTORIA E PROJECTOS. LDA



II. CO"ERCIALIZA~Ao DE
FORNECIDO PELA

"'ILHO E'"
EAC" AOS

-

BRAo E FARINHA DE "'ILHO
RETALHISTAS E'" "'APUTO

A amostra con temo 1 a 17 I aez assete) 10 J as. sendo duas. as
ut.l!lzadas nos ensalSC. Da arr,ost.ra. 24/'. sao coooeratlvas ou
sela. Quatro cas 17 101as sao coocerat.lvas. senco as restantes
101as. orlvaoas.

2.1 • PARTE _1

tar-lonha
a ouat.ao

As quantidades '.Je ml.lho em Qr-:lo e
Delas 10;as s:lo suricl.entes? Esta e
aooroaoa ~esta orlmelra oartE.

de milho
cent:--a!

r-ecebida
cue sera

U oue malS se '.'enae em 1"laollto e Tarl.nno ae mi!no OOlS.
101as e cue nao 0 venaem. Das aue venaem Tarlnna de ml!ho.
aeverlam veneer mllno em orao. Deverlam oorOlle tem uma
mas. nao receoem 0 orocuto.

t.r@s
t.re5

Quota

~oesar oe se
concentracao oa
comoaraco com 0
mllno e ':'.27
tcnelaaas.

venaer malS -arlnna oe mllno. a n~vel de
cc:merCl~"l:acao oeste oroOuto e lnTerlor se

mllno em orao. ~ meala aas auotas oe Tarlnna oe
t:::me i ao as encuan to oue a ao mll no e '1"3.24

Fooe-se conSloerar oue as entrec3S oestes oroout.os aos
retalnlst.as estao act.uallzaaas. Da a-~Stra. a meOla doS ult.l.mo
mes em oue se receoeu Tarlnna e ml.l-c em qrao e ~Drl.l. us mals
recentes receoeram 1a em MalO enauant= oue os malS ult.raoassacos
(um unlCO casol. receoeu em Set.emoro ~e 1~9V.

Mesmo aSSlm. os n~velS ae ent.reoa estdo a ser Telt.os a oaorces
aceltaves. ~ meOla ouantlaaoe ae Ta,~:nna oe ml.lnO receOlao e
4.VL t.onelaoas. a oe mllno em orao e _3.::'4 toneiadas. Sl.qniil.ca
Que. 0 n~vel de cooert.ura aas ouotas =~ Tarlnna oe mllno e l00%
ou sela t.oaos est.ao a receoer 0 t.otaL ~as suas Quot.as. ~lnOa na
Tarlnna Oe mllno temos uma orOl;or-=30 ent"-e as ouantlOades
receolaas e as Quot.as lcual a o5~. Ha a cest.acar Que cont.rlouem
oara est.e ~nQece t.r&s LClas =~1as OG=tas tem um OESO De 0% no
t.ot.al oas Quot.as. E QUE no entanto n~~ rececem C oroout.o.

10davla. est.e numer-e nao oooe ser aSS~~lQO ne seu estaOc orut.o.
0eve-se t.er em cont.a Que mUltos OOS ent.r-evlSt.aOOS nac saoem as
suas ouot.as. Delo_oue oot.ou-se em ce~=:=e"-ar ='~;e as ~~lant.10aae$

receoloas ccrres::::;wnOE as_ SLiClS OLiot.as-

cos SC:OCK dDonc:arHoesar- aa
realloaoe

meOla
mals. i OOOS os

.l. .... 5 ,:onelaaas. nel
a Tarln:-,a ae il1l1no

scora. mas a ,-,0>-4"1 Dassa ~o Tim oe C,:,OCl Tles eTa: 0 lnvent.arlO
oas auantloaces eXlst.ent.es em st.eCK. Geo01S. a ~G~M COl
creOenClell.S a l.nS-:::l:lllcoes como ~entr:;s ::lCClals. \..recnes e
HosOlt.als CLie vem levant.ar a Tarlnna. istamos numa slt.LiacaO em
cue t.ooas as 101 as telT, Stoc"s I cerca aE .l.l)':.). mas nao em sell
oooer oara reTorCQ Oa Q~e:a co mes oreceoenet.e. 1ransoarece uma

~lae llvre C00100. oue cons:a Oe5ta anexo.
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sltuacao em oue 0 s:stema Ge aloc~cao ca Tarlnna oe ml~r.o nac
esr:a a aCOntF..'Ce r conTorme as neceSS1,=.aaes . ...,S lnS:l': 1=ac~5

SOCialS t.em ;.1m,; neC:2SS10aoe suoe .... lor ':;L.e C's CCnSIJrnloo es e;;:
ae .... al mas ,; aUan~lcaoe ~ar3 el2 reservaoa e lnTerlOr. ~.ara es':~

caso aOOnte-se oara a r.ecesSloaoe oe reVlsao oas Duantloaaes
a10caoas.

reoercusoes somente nesta eerounta. USH aTlrmacao aClma nao t.em
alas oue a 10Ja Tlca sem
OOlS e1e eX1St.e ao 1onoo
Clnco olas

StOCK em
oe tooo

caaa mes tameem
o mes\a Base oe

e aTectaao.
uaaos aeon ta

~sta carte roaa em v01ta aa segulnte ouestao: Qua~s o~ problemas
Que as 10)as enTrentam para paQar suas Quotas!

H ouantloaoe 00 oue e comDraCo com cartOes tamOem e aTectada. H
meOlas oas ouantlOaoes comDraoas com cartao e 8.05 ton.ladas.
mas a DrODorcaO entre a ouantlOaoe a comorada com cartao e a
reC~Dloa e ~0~. ~lonlTlca oue na realldaae este ~ndlce local~za

se lloelrament.e aoalXO Que os 90%. 0015 na auantlaade receOldo
esta lnC1Ul.Oa as soeras mensalS. Para se oerlv3r uma med~d'p.. _a\.le
real da ouantldade comDrada Dor car tao era necessarlO retlrar
das Quantloades reeldas 0 oue e le~~~':aao no tlm de cada mes
oe1as lnst.l':U1COes SOClalS. Lom nao s: a:sooe aesta lnTormaCao.
a mealaa crlaoa. esta lloelramente =~r,:~rDaOa. oerturDacao oue
nao comoromete as conClusoes a tlrar.

Somente
naoa a
mllno e

uma lOJa e oue venoe a creo:~o. ~. mesmo esta nao tem
receDer aos c11entes. t"'or-tant.·~. a venda oe Tarlnna ae
ae mllno em 9rao Taz-se a oronto oagamento.

HO suora reTerlao unlCO comerclante 0_2 venae a creOlto Junt.am
se-1ne malS OOlS oue nao eTectuam 5:US :Jaoamentos na ~HLI'1 a
oronto. U motlvo oe10 oual est.as 10;~S ~ao Tazem oaqamentos a
oront.o e 0 mesmO:Talta oe Olnnelro.

~sta-se oerant.e uma s:t.uacao em oue ~-a mlnor:a Vlve uma crise
Tlnancelr ... ~m conseouenCla. uma 00.:tC3 ::::e crealto as 10Jas
oooe. oe momenta nao e t.ao necessarl~.

H reTorcal""
oaqament.os
atraso com

i?s'(e arqumen'(o temos 0
e,n atl""aso. :;,omente 1";1.

seus Daoament.os.

::';:><0 l.na,;.ce oe
OC,S COmel""Clantes

alas De

10JaS COlT,
estao em

atraso.

2.l.PARTE 1~1

~omo I""eTel""lOO na l~trOOUcao. est3 car'(e ira aooroar a
Dro01ematlca cos :Jrecos e DOS custos. ll""a resDonaer- a sequln'(e
oues'(ao: ~s =recos sac SUT1Clenti?S oara cuorlr os custos!

0a amostra em etuao l~\ conSlaera Que os Dre~os nao coor-em os
cust.os. ~stes est.ao locall~aaos na zona oe C1mento da Cloaoe. us
restantes conSloeram oue 0 oreeo estaoeleClOO Dara a venOa
oestes orOOLlt.oS nao cODre os custos. e max lmo aoontaCo TOl :lV .... '
mt/Kq ae Tarlnna e ~~v mt/Kq oe mllnc em Qrao. Lonstata-se aue
eXlste uma orocul""a sUTlc,;.ente oara enTretar um mercaco oe or-ecos
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llvres.

ua GCservacao oa ClstrlCU:=a~ cas .olas Dar zonas ceCGraTl=as.
const.at.a-se t.:?m renea ey-ceGentlarla. 5-,};-. Cas :OJas oa :ona 00=
Clment.o. ~3% ca 101as COS arrecores COl :ona ce Clmento 2 ~0~ cas
10Jas de Mat.ola e Macnava. Fort.ant.o. a zona de clment.o e malS
aaeouaaa oar a um slst.am llvre ae orecos.

~ oresent.e relat.orlO nao Taz uma anallse aet.a1naoa aa
orOolemat.lca cos C'.JSt.O OOlS. est.e asoect.o sera mot.1VO cuma
aooraaqem seDaraoa~. ~ara soment.e a uma lelt.ura aos valores aos
C11Terent.es comoonent.es aos cust.os. 10aaVla. aoont.e-se oara a
lelt.ura co aney,o L - 6ase ae uaaos. onae const.a a est.lmat.lva aos
cust.os llnlt.arlOS i t.ot.alS. rTlealOS e TlxOS) calculaaos em auas
oases alst.lnt.as. Numa. a calCUlo eTeCt.uo-se segunao dwclaraCaO
relt.a celOS ent.revlst.aoos. e nout.ra oase. oroceaeu-se at.raves 00
calculo co cast.o oor mes oa 10.1a oar oal""t.e aa eaUloa ae
consult.orla.

Como olle a reTorc;ar 0 arqumento oa nao renalOlllaaoe aest.a
orat.lca comerClal t.emos as est.lmat.lvas aa Henoa ~xceaent.arla.

~st.e lnalcaaor est.aoelece. em t.ermos monet.arlos. uma aoroxlmaCaO
aas recelt.as re~ult.ant.es aa venca ae Inllno e ae Tarlnna ae
mllno. Lia amost.ra. t.emos um caso em cue -,010 t.em nem excesso'.···nem
escassez ce renaa. sete casas ce excess= de renaa e rest.ant.es
aez ce Excassez. ,::>allent.es-se cue os - c IE:S ee excassez ee renaa
sao suoerlores oue as dO excesso. aa~ c~e result.2 uma meala ca
renaa ey-cedent.arla neqat.lva: -17.34'.:.'A.' mt.. Co,.-resoonae a uma
slt.uacaO em cue Olt.O 10JaS \~l%J. na= oeroem nem aanna.

uma lmaoem aa const.lt.Ulcac
e1evaoo numero oe 101as oe

meela oos cast.os cara com

oos custos OOserve-se cue
c",'-act.er Tamlllar iO'j/.J:

'" -",mJ.lla nao e e1evaaa:

f-'ara oar
eXlst.e um
l-'orem. a
95. vvv. v',} m~. ""orem. nao aSSl:r. ,,:an:.as ~OJoS

oart.lcu1ares: :,::,/. oas .o~as e =_.E sao o-oorlecaoe co
comerClant.e. ~ meCla co caoament.e _~ a1uo~e- e cerca ce
5~~.uuu.uv m~/m~s. ~orta~~c. ~2mGS ~ ~2=~,:~~2 =l=o~omla: Lo~as

a e car act. err- am 1 I 1 are s e L. G ; .. s r-' I'" 1 ' .. = :< s. _,,, 0:: t= I'" m::; s ::. '? ::. L; S 0:: :J S •

s~onlTloca aue 05;'. cas 101a5 ;"'S -C:-:":'.:'''''-e5 :':Jnc-c\>:1 ;:2""0::::'5
e \.:.. _' '. J t. ~ m " a;- -:. ~ c t= i~1 =E -, e::t:: c a q a r- 1""" ere as.

~m secUlaa acresent.e as ~a~Gres ::'05 ~=so::a~o::es :.o::ems ae cus~cs:

l.

,......

:") l Gez '

:.1...':' . _:-.1...' •..)~.) m t. .

3. aD sa~ca!"""~·~ rne010 .:...+-:. I,)V\".). ~:v

~ .

s.

o. Percas DOl'" ceo::er:.or",cao
1'111 no em qrClO ••••••••••

..1.:; W:,lT',.
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~nama-se a~encao oara os oaoos ~ue cons~am na daSe oe 0aoos. na
oarte reTerent2 aos ~no~caoores econom~cos.

:2 • 1. PARTE I V

Na ul~~ma secc:ao oos oueS~1.onar~os ~dent~T~cou-se uma cerra
nomOQen~oaoe oe ~nterece: 7~% oos comerc~antes oreTerem orec:os
!~vres: 70% oeTenoem ue os !~vros oe contac~l~oaoe oevem ser
ocr~qator~os. 1000S Goo comerc~an~es controlam as suas venoas ae
Tar~nna ae m~lnc ou m~!no e~ orao. e tem-nas em o~a. Por ou~ro

!aoo. a ::'LJl4lv l V~S~tuLI a lO.1a oe tooos num oerJ.oco CUl:? va~. em
meo~~. em a~atro semanas.
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III. CONCLUSOES

~s =~nCIUSOes ~ue 52 ~ocem ~lra~. e =~e a S2aUlr 52 ~=res~~~~~.

nac Olscu~em a cues:ao G~ sua ;al1caCE. Noutr~s tEr~oS. aCElta
se cue a amost~a ceT1n1ca e reoresentat1va cas .olas 1nscr:tas
na ~~CM tenco em cons1oeracao os COJect1vos 001 oesCu1za.

NO cue C1Z resoe1to as Quotas e sua. os n1ve1s ae sua cooertura
sltuam-se em valores ace1taves1. No caso concreto do m1lno.
estao a ser cumorloas na totalloace.

I·Unda re 1 aC1onaco
voaor necesslta ae
SOC1a1S.

com as cuotas. apon te-se cue 0 slstema em
urna re-deT1nlCClc entre as 10las a os seetores

um slstema ~e crec1to as 10las nac e tao nece'ssarlO OOlS as.
lOJas malO~ :arlamente Tazem seus oacamentos a oronto. ~s cue
nolO Ta z em. 5 encoo mc t. 1 V0 a Tal tad e d 1 n n<e 1 r 0 . n a 0 t.m
oacament.cs em atrazo: e. as cue t.em oacamentos atrasaaos. tem-no
em curto oer1ooo.1

us orecos orat1caoos oara a venaa oeste orooutos tornam a sua
comerClallzaCdo nao rentavel. um Slstem ce oreeos Ilvres oodera
ultraoassar esta cuestao. sem contuo~ por-se em causa 0
aoasteclmentos a oooLllacClo. ~sta s:tLlac;ao reoresent. a
eXlstencla oe uma orocura oara oreccs .:.res. ~ontuco. as 10las
oa zona oe C1mento acresentam-se m~:s ~otas carol um cOSS1vel
slstema llvre ae oetermlnacClo COS o~~:==.

U slstema oe contrOlO. em cart1cular stOCkS. torna C1T1Cll uma
COSSlvel t.entatlva ce ceSVlO cas cL.otas cas lOlas dO mercaao
OT1C1a. oara 0 oara.elo.

I-'ara term1nar. vOltar a aoor,tar Que a anallse CetalnaCa ces
custos sera aoresentaca a carte.

\\1)
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L.I"JRO C60IGO

H. H 9ASE DE ~A805

H 8ase oe Daoos \8DJ TOl conceOloa ce Torma a aoresen:a,~

ouantltatlvamen:e tooas as oues:oes. Nes~es :ermos. TO:
eiaooraoo uma COOlTlcacaO oue e exo1lcaoa ao 10nqo oes~e Ll~rc

L001'10. r amoem e aoresen taoo em Dormenor 0 Slon1 T1caoo oas
oerountas ~ORMULHDAS resumloamen:e no 8anco oe Daoos.

LOJA PI CODIGO DE ENTREVISTA
Retere a C001tlcacao Oe caoa ouet1onarlO ou seJa oe caOa lOla
entrevlstaoa. 0 reOlS:O consta na oarte suoerlor Olreita ae caoa
ouestlonar1~ na Torma C.E. (NQI. que es~ao aroulvaoos cor oroem
cresce,nte oes~a CoolTlcacClo na pasta oeste crocesso. 5e se
cr-etenoer connecer oual a lOla 1. oor exemo o. aever-se-a
recorrer ao aroulvo onoe encontrar-se-a 0 ouestlonar-lo C.E. 1.
corresoondendo a Loooeratlva Ma~len N Guao1.

BAIRRO
Este e 0 un1CO ltem da 80 nao aoresentado oualltatlvamente.
Hcresenta-se 0 nome abrev~ado dO oalrro onoe se locallza a lOla.

--. -'••0

COOPERATIVA
Quer--se saoer. se a lOla entrevlstac~ e ~ma coooerat1va ou nao.
Do C00100. 0 s~gnlflca N~O e 1 SIM.

ULTIMO MES QUE RECEBEU FARINHA e ULTIMO MES QUE RECEBEU GR~O

STOCK. SIM. QUANTO
Perounta 4. '1ruco A 00 ~Q. Fre~enoe-s: sa=e~ se alnoa :em s:cc~

( s e 1 lie so 0 rOI.l a lou ma me rca 0 0 r 1 a J. C:" c '" s 0 a T1 r :n a ~ 1,,/ C. ::; I..';';' '"
ouantloaoest=c~aoa ~ealOo em for:.ac",s.

l. corres.:Jor.oe a
8ezemoro.

QUOTA-RARINHA e QUOTA-6H~O

Do Rote1ro ae UuetlonarlO (RCiL E=:a ouestao corresoonoe a
pergunta 1 00 oruoo H. a saOer. Uual e a sua Quota mensal da
EACM de farlnha de milho e do milho em qr:lo. Os valores sac
meOlOOS em ionelaoas.

QUANT. RECEBIDA FARINHA eQUANT. RECcBIDA GH~O

Perounta 3. oruoo A do RU. cuestlona-=: ~!tlmo me: ~e:eC1CO

~ual a ouant1oaoe alocaca a 10:", ae -~-l-~a :e ~llno e =e ~:~~o

em orao. E mealOo em foneiaaas.

[orresoonde a oergunta 2. oruoo H 00 -~.

Janeiro. 2 a ~everelro. suceSSlvamen::.

DIAS SEM STOCK

ores:enoe-se _ .... ,C'

VENDE A CREDITU
~sta ouestac oertence ao oruoo 8 oe =erc~ntas 00 auestlonarlC.
~ste '1rupo anallsa outras OOSSlolilcaces a conceaer as emcresas
no ramo oe aoas~eC1ment8 allmen~ar. c=~o oor exemOlO 0 cre01to.

AUSTRAL QQNSULfORIA E PROJECTOS.
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pretenc&m cue as crec~s ~ontl~Lem ~ s~r Tl~ados ~ aomlnlstarocs
centrdlmente au se oret~noem ~ma Jl~ mal~ oelO mercaco - CreedS
Ilvres.

Da TOrma como a perqun ta
acruoacas em duas Classes:
N~O. COC1Tlcado O.

esta Tel ta na 80. as respostas Sole
uma dO SlM. cOC111cado 1 e outra dO

PROBLEMAS DA LOJA.
Esta cerqunta lnClde nos orlnC1PalS proolemas cue
lOla. 1400S a reallzac;:olo cas entrevlstas. coon 0
oooer reqlstar as respostas na 80. elacor-ou-se
COOlqoS.

recem socr-e a
prOPOSl to ce
os seguln tes

LODGIO

1

2

,
3
4

:J
0

0/

t::l

'i

SIGNIFICADO

L~L.eor-as :
SLloor-ta desnecessar 1 amen te desoesas Clltcor-rEln tes Oa
utlllzacao de sacos de cacel sacos Esses cue nao 510
devOlvlvels e resI;Jam-se com TaClllO~de. nBo danco par-a
usar em outros Tlns: 1400nte-se cue oor- saco cocra-••
:>vv mt.
",oucos:
Iranscor-te:
Rendas SolO elevaOas:
EXlstencla ce poucos or~=~tas para comer-cla!lzar-:
orecos ce venda sao elevac=s:
~lnanclamento: tr-ansoor-te =roprlo:
14 cuota nao e suTlclente:
us custos e lmoostos sao e.~vacos: 14 margem de !Ucr-o
e mUltO pecuena.

Chame-se atencao cue estes COC100S r-eTer-em-se exclulsvamente a
esta oerl;Junta.

~xceoto a ultlma. as oer-quntas cue se sequem oermltem resoostas
do tlOO SIM e I\I~U. IOdas elas Tora= C001Tlcadas ca seculnte
Torma: U N~u e 1 SIM.

~ao elas a OBRIGAC~U DUS LIVROS DE CONTABILIDADE. CONTROLO DE
VENDAS. VENDAS ESTAo EM DIA e se GOAM VISITA LOJA.

As oercuntas sao suilClentem~nte Cla-as. ~rlmelro oretence se
saOer se 0 comerClante creTere cue cs llvros de contaollldace
Selam oOrloatorlOs: sequnco se ele contr-ola as SUCIS °Jendas:
ter-celro s~ as vend as estBo em dla. ~=r ultlmo. em cuarto. se a
GOAM tem vlsltaoo a lOla.

ULTIMA VISITA (SEMANASI
Mede a cuantas seman as a GQAM reallzc~ V1SltOU a lOla. Medlco em
numero de semanas.

~. DOS INOICADORES

RENDA EXCEDENTARIA
£ lqual ao meVlmento mensdl suOtr3ldO dO or-oduto entre a

AUSTRAL QaNSULTORIA £ PROJ£CTOS. LDA
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M
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E.m oartlcular. nesta :Je--Q:"lr>ta trO't:::"I-se O~ sa::e, S= ~ 1;:)1';'
oratlca em granae. ccucO' OU nennumO' mEo~oa a ~eno~ ~e ~O'rlnna.

e/ou nllho a credltc. Na Bl. aoos a reO'll:ac~o das entre~lstas

conC1ulu-Se oue e ma.1S r~al cerounta.r se venae ou nao a crealtc
a crealto. DOll a razao de ser oesta ouestOlo em ter'mos "trao otT'
SIM N~O. onae. oara 0 caso aTlrmatlvo temos a COc11lcaeao 1 e
oar a 0 negatlvo U.

QUANT. A RECE~ER

Perqunta 2 00 qruoo B 00 RQ. Esta cues tao sO e valloa caso a
oerqunta anteeeaente seJa aTlrmatlvamenete reSDonOlaa. MeOlco em
mll metlcalS. ouantlflca 0 oue as lOJas tem a rececer oas venoas
a creOlto.

COMPRAM COM CART~O

Esta oerounta nao numeraoa no qr-uoo B 00 RQ. or-etende saber
ouanto e comoraco oor cartoes em tar-lnnao elou mllno em qrao CO
total receolOo. me0100 em loneladas.

PRONTU PAGAMENTU
Resoonae a ouestao 3 00 qruoo 8·dO RQ: se 0 comerciante realiza
os oaqamentos na ~HCM a oroto oaoamento. Oa ED. 0 slgnlflca N~O

e 151M.

Nt\O PORQUE
Esta oerounta e comolemento oa anter-~::- e or-ocura as exollca~Oes

aue levam 0 ccmer-Clante a nao eteet~~r- os oaqamentos a oronto
oaoamento.

~sslm. e a oosterlorl. em relacao
COOltlcacaO aonOe 1 SlqnlTlca "N~U

i<S entrevlstas.
,-:::~! DINHEIRO".

tez-se a

PAGTO EM ATRASOS e DIAS EM ATRASU
Per-ounta.s 4 e 5 00 Qr-uoo B do RO. NE.O'S oretende-se sacer se 0

comerClante tem oaoamentos em atrase. e em case atlr-matlvo os
o~as em atraso. Na or~mE~ra coolflCC_.-SE oar 0 \'~~O e 1 SIM. A
seounda e meOlOO em numero oe ulas.

P. VENDA COBRE OS CUSTOS
Pr@tenoe-se em saber. se 0 ;Jreco
custos. 0 slonltlca 1\j~G e 1 511'1.

'Ienda ou nao os

P. V. IDEAL
H comOlementar a ouestao anterlor-. eom es:~ oerqunta oretende-se
connece r a OOlnlao cos comerClamtes ::uanto ao or-eco cue eies
deverlam oratlcar oara CUOr-lr- os c_:sto. t:: mealdO em I"1T/KG

l~etlclas oor- QUlloqramaJ

GATO MES P/FAMILIA
Feraunta ~o oruco C co RO. onde c-~tende-se saDer- ouanto 0
comerClan~e oas~a oor mes oara Tazer ~ace as necessldades dOl sua
Tam.lila. t::~t.er:ce-se oue esta oerquta SO e acllcavel oar-a os
casos em cue a actlvldaoe camer-clal tem caraeter- tamlllar.
/\jestes t.er-mos. Toram constl~uldas as sequntes classes: ae 0 a
,50. de :.',) a O(J. de bV a 1(.'0. de 100 a .:.50. e mOllS oe 150 mll
metlcalS. I'la 8D. os valores reqlstados sao as medlas de cada
ciasse. Na ultlma classe. a meOla e 1 7 5 mll metleals OOlS tem-se
como case de rerer~ncla a amOlltuOe CO' U!tlma classe.

AU~TRAL QQNSULfORIA E PROJECTOS. LDA~
~
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NR. EMPREGADOS NA LOJA e SALARIOS
Peraunta 4 ~ 5 co ~ruoo C ae R~. Por um l~CO cercu~ta-se ce~o

numero ae emoreqaaos cue tem a lOla. e =onsecuentemente e me0100
em unlcaaes. e oar ou~ro. a remunera=~o oesta mao-ae-oera: esta
e mealaa em mll metlCals.

LOJA E SUA
Pretenoe-se connecer 0 reOlme de crocrledaoe dos
estabeleClmentos. Para os orOCOSltos 00 cresente trabalno abrlu
se Ouas nlooteses. a orlmelra em aue a lOla e 00 comerlante e a
seounoa em OLle :laO e. I4ss1m V SlonlT.tCa aue a lOla N~LJ e 00
comerClante e 1 oue e.

N~O. PAGTO DO ALUGUER
Tem-se em Vls~a 0 montante oage Dele al~quer do lmavel. C~so a
resoosta ~ oeraunta anterlor se)a 1 \SlmJ esta oerqunta ter ..
rescosta 0 l:ero metlcalS no caoamento 00 aluquer ou se]a. nao
caqa alUOUer). ~eOlOO em mll metlClaS.

DESPEsAs C/ELECTRICIDAD~

Pergunta 7 00 gruoo C 00 RO. na ou~l oretenOe-se saber ouant6 0
comerClante Dada oelo con sumo oe ener91a electrlca. Medldo .m
mll metlcals.

....-.- .. ,

GASTO NA COMPRA DE MERCADORIA
Reoresenta as oescesas Olrectas res~.~antes Oa comcra do milno
e/Ou TarlMna oe mllno na EACM. Meol== em mil metlcalS.

DISTANCIA LOJA/EACM
Peaunta 9. gruco C dO RO. Mede. em O~~.ometros (Km). a dlstanCla
entre a lOl~ e a EACM. Desta forma ::retende-se ouantlTicar os
CLIStOS ce t.r~nsoorte da mercadorla. AS1lm. 0 OUllometro lkmJ
custa 410 mt..

PERCAS POR DETERIORA~~O

Nesta oUeStClo tem-se em vlSta
ocservaoas na ouantlcaOe receOloa
em tonelaoas.

a =_:an~lTlcacClo oas oueeras
oe -11'0 e/ou Tar1nna. Me0100

MOVIMENTO GH~O-MILHO P/MES
PergLlnta 11 ao oruoo C 00 ~u. Aau1
mOVlmenta 0 comerClante c~ia venaa
Tarlnna. Me0100 em m1l ~etl~las.

ore tende-se saoer ouan to
eXC1L'lSl."a dO mllho e/ou

MUVIMENTO TOTAL P/MES
Esta cerOLlnt.a e analoga a anterlC~. wlverglnoo soment.e no
segulnte: enOL,anto a eergunt.a anter1C' reTere exclUlsvamente ao
mov1mentO 00 ~llno e/ou Tar1nna. esta cuesta.o e ~alS acraqente:
enCloea mCV1mento t.otal ca lOla.

PRECOS FIXUS
Com esta oerqunt.a lnlCla-se 0 ultlmo grUDO ce oerguntas oeste
ouestlOnar1C: um aruco oue 1nCloe soore a comerClallzacClo aestes
croautos em oart1cular no cue se reTe~e aos crecos e controios
aal resultantes.

~m oart1cular esta
comerC1antes ouanto

auest.Clo creten::e coiner
ao Slst.ema de Tl~acao aos

AUSfRAL ~SULrORIA E

a OC1nlClo
crec;:os: se

PROJECTOS.

aos
eles

LDA
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DISPOSICOES FINAI~

"'C\r:rj,-,a ,:,=mo

cor un~cade co oroduto receOldo. Comooe-se de
a co cUSto Tl~O unltarlo e custo varlavel

CUSTO UNlfARIO
D.a 0 custo total
auas oarcelas:
u"lt .... rlO.

uuanco nao se ~em a a Va!or aa auota. reqlstou-se como senao
esta as QUantlOaaes rec:eOloas.

Na lnteroretacao oa 8D e oe notar C~2 nas Var1ave1S numerlcas
oor exemc:o Quotas. usa-se zero aL.anao ae Tacto esta e a
rescosta. '.;Llanao 0 entrev1staao nClo sace ou nClO res canoe au
alnaa auanao a rescosta nao e aCllcavEl. aelxa-se em cranco. ~m

oart1cular oara as auotas. reolstou-se as QUantlaaOes receOlaas
coma senao a euota atrlDU.l.oa. case 0 =omerC1ante aesconnece-se
a s'..;a au::::.:..

~AL.ARI0 MEDIO
E 0 aUOSC1ente 00 salar10 total oele nu~ero de traoalnaoores.

PRECO MEDIO DE VENDA EM fERMOS DE MILHO
E a auOSClente entre as seqU1ntes oar=21as: orlmelro 0 mov1mento
mensal ae m1lr>Q e ae Tar1nna: seq'_.-,co a soma da auant1dade
receOlOa ce Tar1nna multlol1caao oe.o coet1c1ente 1.25 aue
reoresenta 0 Tactor ae corre~ao entre 0 m1lno e a tarlnha. Com
este coeTl=~ente converte-se a tar1nMa de m1lno oara un1aaaes ae
mllno em cr~a. E mealoa em metlcalS ccr aUlloqrama.

auantldaae receClaa e 0 creco ae venaa tanto ea
tr.l.ao.

U custo T1XO unltar10 e 0 oroduto entre: 0 aUOSC1ente do
mOVlmentc oe m1lno e ae Tarlnna oel0 mOV1mento tot~l: Olnverso
aas cuant1:laOeS receC1aas oe m1lno ou de tarl,nha: a soma do
casto dO comerC1ante com a tam.l.l1a. salar1os. aluguer dO 1mOvel
e oesoesas com electr1c10aOe.

u c:usto var~avel unltarlO e 0 auosc1ente da soma entre 0 custo
ae transDorte ta a1st~nc1a mult1ol1~ado oelo custo oor
aUllwmetroJ 0 custo aas Queoras (qUantlOade oerOlda valorlzado
aD oreco 00 c~stO) malS as comoras oelas quant1dades receOldas
ae m1lno ou oe Tarlnna conTorme 0 caso.

PROPORCAO QUANTIDADE RECEDIDA DE MILHO E DE FARINHA
Meoe 0 qrau ae cooertura cas cuotas de mllno e de farlnna cas
~~1ara~taE 4~;~~!

~ Base oe Baaas montaea Tal Dreoaraaa ae Tarma a oooer Tornecer
na malor mealCa DOSS.l.vel oaaos sac Torma numerlca. roaavla.
nouve um \...nlco casc. onae os oaaos :lveram aue cantlnuar SOD
torma alTaCetlca.



ROT~IRO DE QUESTIONARIO

"icme:

A. ESTA EM CURSO UM ESTUDO PELO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA PARA MAIS APOIO A MOCAM8IQUE. ATRAVES DA ENTREGA
DIRECTA DE MILHO ~S LOJAS DOS BAIRROS.

de mllno em grao~

2. Qual tOl 0 ultlmc mes em cue receceu tarlnna/mlIho~

Recebeu tooa a sua ouota~ ('v'A A QUESTAO ,,)

Nag (VA A QUESTAO 31

3. Quanta recebeu oa EACM ae tarlnna~

~. Alnaa tem em estodue lIne SObrau; Slm. [;uanto;'

Nao. Num mes normal. duantos C_55 "lca sem estodue~

8. DUTRA POSSIBILIDADE SERIA CREDITO PARA EMPRESAS NO RAMO Dt
ABASTECIMENTO ALIMENTAR?

2. Quanta tem oar receoer 005 seus -~egueses.

)
MUl to~ _ ;:Jouco

Out,... a 5 est u 0 a sma 5 t I'" a mOL' e a 19 u rr, =' = =e ~ 5 CC\ 5 -, a 0 t ~ em C 1 :""1 t"". e :. .- =
o a ,... a cam 0 ,... a ,... t u a a ~ II e 0 s e l' c a I'" ~ 5 :::; =. e r m1 t e . Mal sou men 0 5
Quanta e 0 total due as tre~ueses =~nDram DC~ m~s ccm cartoes ce
aOasteclment:J.

Ce --::. .... .:.--a.
:'e ~

C. E PROVAVEL QUE A DIFERENCA ENTRE 0 CUSTO DE COMPRA DOS
PRODUTOS A GOAM E A VENDA AD PUBLICA NAO SEJA SUFICIENTE
PARA COBRIR OS CUSTOS.



0-3°0
~-GOID

~. Quanto gasta DO~ mes Da~a as ~eceSSldaoes da sua Tamlila~
60-\000
I~Cl.\"J:l 0

'""~c.~ ~';C~
4. Quantos emc~eQados tern a 101~ ------

5. Quanta gasta de sala~ios?

6. A lOla e sua? Se nao. caga aluQue~? Quanta":'

7. ~uanto caga oe elect~lcldade: .

8. Quanto gasta DO~ mes na como~a aa me~cadO~la/ __

9. Qual a dlstancla da 10Ja ao a~ma~em da EACM?

10.Quals sao as pe~cas oo~ aete~lo~acao. etc.?

Qual a imDo~t~ncia aa fa~lnna no total dos negocios da loj.7

12.Qual seu movlmento mensal tota1 7

Mt

Mt... -.... _..

)

D. SERIA POSSfVEL LISERTAR OS PRE~OS DE MILHO E OS CONTROLES
CORRESPO ENTES

1. P~efe~e oue os D~e;os contin_~m a se~ fixados Delo govi~no

au oue seJam liv~es de aca~c= cam a me~cado?

Fixadas
Llv~es

2. Quais sao os c~oblemas malS l~oo~tantes da 10Ja?

..
~ . P~e 'I'e~e OLle

oorlgato~lQS

oe =:In tabllloaoe
3im

se J cUT

4. 0 s~ mantem contralQs oas su~s /enoas oe mllna
Slm
'I\JOO

b. A GU~M )a V1Sltou a 10)a:

..,
i. Ha c~an:as semanas '1'01 a ultl~a • ... ~ ...... 1::"1 •

8. 08SERVACOES DO ENTREV!STADOR





I1INISTRY OF COMERCE DISTR IBUTIIiH PLAH IlAPUTO ': 1'1
1990 AND FIRST QUARTER 1991 (MAIZE)
MAIZE FLOUR FROIl eIIl TO:

QESTIHATIOH 1ST QUARTER 'SO 2HO QUARTER 'iO JRD wUARTER i~O ~TH QUARTER '90 1990 1ST QUMTER. ',91

I~TY . QTY. QT\'. QTI( .

L. MAPUTO CITY PLANNED OEUIJERED PllttltlED [IELIVERED
EACM ~S?6.r)O 2773. ~O 5231UO 2527 .00
!'1IH OF IHTERIOR 183.00 202.20 i8J.OO 219.30
,;OAI1 694,50 775.36 557.10 536.25
SOC IAL i;EHTRES 79.02 79.1)2 139.69 lJ9.69
;~!GArOiCIM 199.86 [99.86 186.30 186.JO
QTHERS 2162.')(1 2%7."0 182l.il0 177l.50
SUBTOTAL 829U8 0'197 .2~ 22l7,1)9 S)80.0~

OTY. ory.
PLAkHED DELIVERED
5573.00 3957.70

183.00 Z18.0S
799.80 527.38
2~.7Z Z3~.72

185.85 185.85
1977.95 2339.75
895~.J2 7~63.~5

QIY. OTY.
PlAHHED DELIVERED
5200.00 2131.50
183.00 291.55
S91.~5 ..25
726.08 ::.08
63UO -7.10

2002.25 ::.75
933'1.18:'2.23

TOTAL TOTAl
PLAHHED DELIIJER£l)

20979.00 11389.80
732.00 931.10

2742.85 2210.2~

1119.51 1119.51
1203.41 1211.11
7363.20 8311.~

3~799.97 25232.96

QTY. QTY.
PLAIIED lI1.IIJERED
5004;$"-~' 789.50
180.50 2~.30

413.60 23U5
~89 .29 ~89.29

573.81 573.81
2023.55 1580.15
8685.30 3917.50

2. ~AFijTQ PRQIJ ]4iL5iJ 297.JS21~.SG 352.70 262.50 289,26 290.20 :1:.35 1207.70 1250.70 327.00 302.60

i '81<1<£ ?FOl' 179. ~)O 1~~J.7() 5,:,50 SO .30 18.00 18.'10 750.10 r-.\ WG7.80 m.oo 889.00 ~90.00j, ., -I,

~ . ~;A2A PROI) ;7,1)f) 57.00 !'1'].51) .3.51 J6.Stl 36.S0 Jass}
-,.

522.50 522.51 508.25 571.25• - -, i ~

~'Jt IjL 8870,88 6601,J3 8635.89 Sa'j7. CIS 3Tl.3: ~;, ~ ... ..,. 10753,33 -.-_.. r~e ,~"s']? , 37 27~~3.17 10509.55 C?OI 'jC
~l): .':l ,oJ _~.J II. • ,. ..





BIBLIOGRAPHY

Ministerio de Comercio, Precos de Arroz e de Trigo, Maputo,
Moyambique, Maryo 1991.

USAID, Mission to Mozambique, Enhancing the Effectiveness of
Counterpart Funds in Mozambique, Draft Concept Paper, Maputo,
Mozambique, February 1990.

USAID, Counterpart Funds in ~8zambique, Concept Paper, Washington,
USA, June, 1990.

World Bank, Mozambique Food Security Study, Agriculture Division
southern Africa Department, October 12, 1989.

Mozambique Restoring Rural Production and Trade, Southern Africa
Department, Country Operations Division, October 23, 1990.

World Bank, Mozambique Agricultural Sector Survey, Agriculture
Division Southern Africa Department, May 12, 1988.

Estudo do Mercado de Farinha de Milho, Farinha de Triqo, Pao «

Massas e Racao, Sociedade Austral de Desenvolvimento, SARL, Mapu~?,

Moyambique, Outubro, 1990.

USAID, Experience with Auctions of Food Aid Commodities in Africa,
Volume 1: Summary of Field Experience and Guidelines for Auction
Desiqn, Final Report, submitted by Nathan Associates Inc. Economic
and Management Consultants, March 12, 1990.

USAID, Mission to Mozambique, Mozambique Maize Marketing System
Appraisal, Maputo, Mozambique, May, 1990.

Canadian International Development Agency, Mozambique Food Price
Study, ottawa, Canada, January, 1991.

Canadian International Development Agency, Mozambique Food Price
Study, Ottawa, Canada, April, 1991.

USAID, Bureau for Food for Peace C).nd Voluntary Assistance, The
Development Impact of U.S. Program Food Assistance: Evidence from
the AID, Evaluation Literature, Washington, USA, August, 1989.

MOA/MSU/UA Research Team, A Pilot Agricultural Market Information
and Analysis System in Mozambique: Concepts and Methods, Maputo,
Mozambique, February 27, 1991.

Analvsis of Consumer Food Prices in Maputo, Beira, Nampula and
Quelimane, Draft Report, Michele McNatt, November, 1990.



USAID, Briefing Papers Consultative Group for Mozambique,
Mozambique, December 10-12, 1990.

Commission of the European Communities, Discussion Paper on
Counterpart Funds, Brusseis, October 18, 1990.

Ministerio de Comercio, AGRICOM, E.E., Estudo da Politica de
Investimento da Rede de Armazenagem, Relat6rio Final, Volume 1,
Lisboa, Portugal, Junho, 1990.

Relat6rio do Estudo da Viabilidade da Actividade da Pequena
Industria Moageira, Maputo, M09ambique, Feveiro, 1991.

USAID, Evaluation of OFDA Grants to Care, submitted by Louis Berger
International, Maputo, Mozambique, June 6, 1988.

Cornell University, Food and Nutrition Policy Program, Maize stamps
and Market Liberalization in Mozambigue: New Ideas for Urban Food
Security, Washington, DC, USA, October, 1990.

Information on the Food and Nutritional situation in Mozambique,
Three monthly Bulletin, RPM, MISAU - DNS, Nr. 13, September, 1990.

Informacao da situacao Alimentar e Nutricional, Boletim Trimestral,
RPM, MISAU -DNS, Nr. 14, Dezember, 1990.

Information on the Food and Nutritional Situation in Mozambique,
Three monthly Bulletin, RPM, MISAU - DNS, Nr. 15, March, 1991.

Dieta Basica para uma Familia de 5 Pessoas, RPM, MISAU - DNS.

Comissao Executiva Nacional de Emergencia, Sub-Comite Alimentar,
Acta Nr. 19/CENE/SCA/91, Maputo, M09ambique, 15 de Maio de 1991.

Chegada de Cereais, Departamento de Seguran9a Alimentar, Ministerio
do Comercio, RPM, Maputo, M09ambique, 17 de ~aio 1991.

I

Previsao de Chegada de Cereais Feijao e Oleos, RPM, Ministerio da
Coopera9ao, Maputo, M09ambique, 16 de Maio, 1991.

The Development of a Food Security Information System for
Mozambique, Mozambique,

USAID, Private Sector Support Program, Paad A~endment, Mozambique,
July, 1990.

USAID/Mozambique FY 1990 Section 206/416 Evaluation, Mozambique,
November 18, 1990.

USAID, Country Program Strategic Plan FY 1990 - 1992, Washington,
March, 1990.



Toward the Effective and Efficient utilization of 'Counterpart Funds
in Mozambique, Report prepared for the Meeting of the Consultative
Group for Mozambique, Paris, Maputo, Mozambique, November, 1990.

UNIDO, Mozambique Mi 11 ing Industry, A Diagnost ic study for the
Rehabilitation of Mill Plants, Part i-Genera1 Report, Vienna,
January 17, 1991.

World Bank, Progress Report on the Food security Action Plan,
Background paper for the Discussion at the Consultative Group
Meeting, Mozambique, November 13, 1990.




