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1. Introducao

o presente trabalho incorpora algumas reflexoes acerca da

problematica que envolve 0 tema "abastecimento urbano", e se
const1tui num esforco de d1scussao de 1de1as ja tratadas em ou
tros estudos mas que, grosso modo, tem negligenciado as liga

coes do abastecimento urbano com a necessidade ou nao de estru
turas fIsico-operaciona1s na conducao de uma adequada polItica
no setor.

o estudo inclu1 ainda consideracoes sobre as ligacoes en

tre a evolucao dos sistemas de comercializacao de produtos agri
colas, tanto no atacado quando no varejo, e as etapas do desen
volv1mento soc1o-econom1co por que passam as sociedades.

o trabalho discute ideias relacionadas aos componentes e

estruturas que, de alguma forma, interferem no abastecimentour-
bane de produtos hort1frut1granjeiros e, empiricamente, traz

algumas cons1deracoes relativas a regiao suI brasileira sem,

contudo, excluir consideracoes teoricas em escala mais ampla.

*Professor do Departamento de Geociencias da UFSC e pesquisador
do CNPq.
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2. Componectes

A relacao de mercado de urn sistema ue distribuicao de pro

dutos hortifrutigranjeiros e funcao da interacao entre supri

mento e demanda. A oferta desses produtos esta :ocalizada ubi

quamente, isto e, espalhada por todo 0 territorio, e e composta

de pnXmbores e vendedores localizados em urn grande nUmero de
pontos no espaco regional.

A presente analise considera produtores, atacadistas e va

rejistas como consurnidores dos serviCos e produtos sup~idos

pelas centrais de abastecimento. 0 consumidor final nao e aqui

considerado como usuario dire~o devido ao fa to de estar abaixo

desse nivel na hierarquia de comercializacao e e, portanto,ape
nas consurnidor indireto daquelas estruturas, atendido que e pe
la rede de varejistas.

Centrais de abastecimento sao estruturas, limitadas em nu

mero e localizadas em poucos nodulos da rede de localidades,

normalmente as maiores cidades da regiao ou pals, e que servem

de base fIsica e informativa aos usuarios.

o termo central de abastecimento, contudo, precisaser 00ll

siderado de uma mane ira "social", isto e, nao somente como uma
unidade fisica mensuravel, mas como uma componente integrada as

necessidades da sociedade. Existem as atividades, os recursos,

os objetivos e as componentes sociais e geo-espaciais - todas
relacionadas com a "centray'que objetiva desempenhar uma funcao

social provendo uma adequada distribuicao de produtos agrico
las. A funCao social implica em que existe uma necessidade pe

los servicos e produtos que a central oferece e que facilita

a vida das pessoas, e que sem os servicos prestados por essas
centrais, a populaCao nao seria servida adequadamente e assim

estaria socialmente menos satisfeita.

Estes componentes sao constituldos de fatores e variaveis

relacionados a geografia, producao, estrutura agraria, clima,
rede de estradas, estrutura demografica, condicoes economicas,

caracteristicas dieteticas da populaCao, pollticas governamen

tais, atividades urbanas e rurais, etc.
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Pode-se afirmar que as condicoes - precarias ou satisfat6

rias - de um sistema de comercializacao de produtos agrIcolas
e 0 resultado de uma variedade de fatores intra e extra-regio
nais atuando de uma mane ira inter-cambiavel.

Dentre estes fatores, mais especificamente, estao: 1) pro

ducao agrIcola (metodos e qualidade) e disponibilidade alimen
tar; 2) condicoes fIsicas, como clima e solo; 3) polIticas 10-
cais e nacionais relacionadas. com a producao agrIcola por
exemplo, no caso brasileiro esta a polItica agrIcola voltada

para exportacao e producao de energia; 4) estrutura e qualidade
de rede de estradas; 5) caracterIsticas s6cio-econOmicas da po
pUlacao; e 6) ausencia ou presenca de um sistema adequado
quantitativa e qualitativamente - de estruturas de armazenamen
to e estocagem de produtos agrIcolas. Estes e outros possIveis
fatores que afetam a distribuicao alimentar, interagindo de
muitas maneiras diferentes, tern contribuIdo para determinar 0

grau de insatisfacao social, a qual requer pronta acao daqueles
que estao encarregados da administracao da coisa publica.

Todos os elementos acima, individualmente ou de forma com
binada, iraQ certamente determinar mudancas no sistema de dis

tribuicao de produtos agrIcolas num ou noutro momento - da pro
ducao ao consumo. A interaCao entre esses componentes influen
cia significativamente a maneira pela qual a distribuicao de
produtos agrIcolas e feita em uma determinada regiao, resul

tando numa organizacao particular daquela atividade ou servico.

3. Estrutura

A organizacao da producao e distribuicao de produtos agrI-
colas mostra uma estrutura complexa mas deficiente em muitos
lugares. Produtores sao desorganizados e inseguros,em parte

devido a falta de informaCao sobre as condicoesde mercado e
em parte por causa do baixo retorno financeiro de seu trabalho;
os atacadistas atuam de tal forma que extraem 0 maximo dos va
rejistas e retornam 0 mInimo possIvel para os produtores, .ja

que os ultimos estao desinformados das condicOes de Mercado. Os
varejistas operam dentro de um sistema que apresenta um grande
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nilimero de cond~coes variaveis, onde a instabilidade dos precos,

qualidade e disponibilidade dos produtos formam urna constante

barreira a existencia de urn eficiente sistema de mercado. Fi

nalmente, os consurnidores sofrem as conseqftencias negativas de
urna distribuicao irregular de produtos agricolas, pagando pre

cos mais altos, comprando produto de qualidade inferior e fi

cando sujeito as mudancas de disponibilidade/nao-disponibilida
de de produtos. Assim e desejavel que se aumente a eficiencia

do sistema. Este objetivo pode ser interpretado como a melhoria

das condicOes gerais de operacao da organizacao espacial do

sistema de distribuiCao de produtos agricolas.

~ necessario dizer que para alcancar essa melhoria, con
sideracoes sobre a realidade da escassez e de componentes poli
ticos e de demanda social devem ser feitas antes que se possa
avaliar e por ern pratica decisoes politicas e tecnicas locacio
nais no setor.

~ precise tarnbem dizer que 0 aparecimento de politicas ti

po "prograrna CEASA" no sistema geral de abastecimento horti

frutigranj'eiro nao foi somente 0 resultado de urna politica pu

blica e/ou de objetivos sociais. De fato, programas desse tipo
tim derivado da cornbinaCao de urn conjunto de fatores que supos

tamente estao presentes ern diversos estagios do desenvolvimen

to de uma sociedade. Existe urn momento quando diversas forcas
trabalham juntas provocando mudancas e produzindo as condicoes
ideais para que tal processo se de. De forma generalizada pode
se perceber, atraves do quadro a seguir e relativamente ao Ni

vel de Desenvolvirnento II, como se comporta 0 mercado atacadis
ta que, conforrne reforcado pela figura 1, tende a desaparecer,
levando a sugerir, pela logica, que recursos pUblicos nao deve

riam ser investidos ern urn sistema que tern vida temporaria.

Todavia, isto nao e tao simples assim. Primeirarnente 0

terceiro nivel de desenvolvimento pode levar urn ou mais seculos
pa~a se tornar realidade e sem a certeza de que isto urn dia se
ra alcancadol ern segundo lugar, estruturas atacadistas para

produtos hortifrutigranjeiros formam urna etapa tao necessaria
no procaaso evolucionario do desenvolvimento do sistema de
abastecirnento -pelo menos nas sociedades capitalistas, onde a
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EVOLUCAO DA POPULACAO, PRODUCAo DE ALIMENTOS E COMERCIALIZACAO EM RELACAO AO DESENVOLVIMENTO

'".....

FTm:lRES N!VEL DE DESENVOLVIMWro I

Fatores DeltDgra- Maioria rural. Altas taxas
fi(X)S de Natalldade e ~lldade,

cnn baixo crescinento de!to
grafioo. Ba.ixa taxa de mi
gracao rural/urbana.

Fatores de Pro- Agricu1tura de subsisterx:ia
ducae e a principal atiVidade pro

dutiva. BaiJlo Nive1 TecnolO
gioo, baixa rentabilldade.
o:uercio rural/urbaro 1imi
tado.

Fatores de Mer- Pouoos produtos a:merciali-
cado zados par pouoos inteDlIedia

rios. Pxodutores rurais veIl

dan diretamente para ooosu
midores finais.

N!VEL DE DESaMlLVIMWro II

Transicae rural/urbana da po
~cae. Alta taxa de migra
cae rural/urbana. Alta taxa
de natalidade, cnn imice de
nortalidade desoeroente. cres
ciJrento exageri300 das maiores
cidades.

Introduc;ao de i.nstm>s IIDder
nos, mecanizac;ao, alta renta
bilidade e oarercializacae 00
superavit. ApareciJrento de
eoon:mia dualista, cx:m a li
derarlca da agricu1tura cx:mer
cial. hnento 00 rUnero de
trabalhadores sem terra. Ati
vidade Cocperativa entre os
agricu1tores. A1.mento da ati
vidade pecuarista.

Maior quantidade de alimentos
enviada para areas urbanas.
A IIEdida que \ilia maior quaIl
tidade alimentar e annazena
da, transportada e beneficia
da, aparece urn maior ruiuero
de inteDlIediarios. setor ata
cadista Be torna urn e1emento
dIave da cadeia de a:mercia
lizac;io allmentar. Integra
cae vertical caneca, a apare-
c:er.

N!VEL DE DESE:M:lLVIMENro III

Maioria rural oan migrac;ao ru
ral/urbana cxntinuanr:X>; expan
sao das areas metJ:op:>litanas
para dentro da zona rural. Bai
xas taxas de natalidade e 1IOr
talidade, resultan:lo em baixa
taxa de cresciJrento c1em:lgrafi-
00.

Produc;io agrIoola daninada por
gran:1es e IIDdernas fazendas.
Fspecializac;ao da producae,
oan a cxntinuac;iio da pIXlduc;ao
pecuarista, E!IItlora mais vaga
rosamante. PJ:odutores rurais
se tomam grandes e sofistica
tXls canerciantes e aaninistra
dares 00 setor.

Integrac;ao vertical c:bnina os
mBtodos de oarercializac;iio e
os atacadistas o:mec;am a desa
parec:er. cantata direto entre
produtor e supennercado Be

torna CXIIUII. Custo da o.::aer
cializacae devora ap:rox1JDada
nente 2/3 das despesas 00 cxn
sunicXu" oan al.imentac;io.

FONTE: FAO: The state of Food and Agriculture - 1984. Roma: FAO, 1985, p.91.



experiencia atesta com exemplos bem significativos, caso dos

EstAdosUnidos, Canada, Franca, Italia, etc - quanto a producao

de suficiente quantidade de alimentos.

Estruturas de apoio n9 sistema de producao e distribuicao

de alimentos sao basicas para possibilitar 0 alcance do consu

midor ao produto desejado, contribuindo para garantir uma dis

tribuicao continua de produtos de boa qualidade, de precos~
siveis e em suficiente quantidade.

A figura 2 mostra 0 fluxo de produtos desde as areas de

producao ate os consumidores finais atraves de uma cadeia de

operacoes que inclui producao, estocagem, venda por atacado e

venda a varejo relativamente aos p~ises em desenvolvimento. Ca

da operacao tern 0 seu proprio tipo de mercado e alcanca dife
rentes tipos de consumidores em cada etapa de seu percurso.

Mercados de distribuicao atacadista, conforme evidenciado, for

mam um importante e necessario componente desse fluxo.

Nao esta contemplada, nesta figura, a relacao direta pro
dutor/consumidor final que, em algumas areas, ainda ocorre com

certa intensidade. Contudo, e importante se observar como 0

produto flui desde a area de producao, com muitos individuos

envolvidos, reduzindo em seguida para uns poucos atacadistas
e/ou estocadores, entrando nos mercados centrais e, novamente

entrando na cadeia de um segundo nivel de atacadistas, final

mente caindo na rede de varejistas. Esta intensa rede de in

termediarios e responsavel pela maior parte do custo final do
produto (2/3, de acordo com 0 nivel de Desenvolvimento III, no

quadro anterior).

No suI e sudeste brasileiros, principalmente, e no Brasil

como um todo, 0 sistema de distribuicao de produtos hortifruti
granjeiros ja mostra sinais de integracao espacial entre as es

truturas existentes - CEASAs, Hortomercados, mercados centrais,

etc. - e produtores atacadistas e varejistas em geral. Como e,
entao, que ocorre essa integracao?

o exemplo da figura 3 e uma tentativa de,
sistematizar as relacoes e as fluxos de produtos

granjeiros (e mesmo de cereais) no suI do Brasil.
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VAREJO (a"mento da portieipal;iio dot ~rand.. red., liar., ilta, • queda do popel do'
redupublical)

PARTlCIPACAO

100

-R.d:. Int.orOda'
• Alloeiada,

Armazen.·d. Sairta

- ';;de de S"permerca.'

Baillo Hi"el de
O•••nllolvim.nto

Flede Voreji,ta
PUblica

0-1...:====:=:... ---.:===- ===-_

so

PARTICIPACAO..

100

ATACAOO(queda da pap.l da, mercado, atacadi,ta, • Gum.nto do, r......a. dir.tos prafutorl
rede' di,tribuidoras!

R.m...o Oir.ta para Redes .Atacodi,tas/
Vor./i,tas V.rticalm.nte lntlgrodas

so
R.m.ssa para M.rcades Atocodi,ta,

O~-------------------------
Baixo Niv•• de
O•••nvoh,i...nto

Medio Ni".l d.
O..envolll'i...nto

Alto Nivil de
O...nvolvilllento

• Parficipal=oo dosPrOdutos Possondo Atraves dos Cadelas Ataeadi.tol
I 'himlltas Dir.to, para as ".d•• Oistribuictonl.

Figura I - Mudancas no Sistema VareJlstCl e Atacadlsta ao longo do Oesenvolvlmento EconOmlca em Paises em
Oesenvolvimento

Fonte: H.J. Mittendorf. Improyement of Wbc>l.sole Morkets in Develgolng Countries'

on EOHntlgl Instrument for pevelopment Ramo: F AO. 1982. D. 7.
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CANAlS DE MERCADO SUPRIDORES DAS elGADES E111 PAISES EM DESENVOLYIMEIiITO

FLUXOS DOS PRODUTOS MERCADOS FUNCAO

I CONSUMIDORES

CJ CJ CJCJ ClCl Cl PONTOS DE YAAEJO

FEIHAS VERDES

MERCADOS VAREJISTAS

I L,...._,......J :,Rc.::DISTRI.Uleio

ESTOCA.EN I ATACADISTA

EsTOCAeEN I

MERCADOS PERI6olCOS

VAREJISTA

ATACADISTA

CONCENTRACAO

PRDDUCAo

Figura 2 - Fluxo de Produtos nos Pais.s em Oesenvolvimento

Fonte; H. J. Mittendorf. plaDning of Urban Wholesgle Morkets for perl'bgblo Food

Ramo: FAD.1976. p. 4.
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A CEAGESP, localizada na cidade de Sao Paulo e que e a

maior central desse tipo no Brasil, tendo inclusive servido de

modelo para as demais centrais de abastecimento, influencia 0

sistema d~mercado de produtos agricolas a nivel nacional-tan
to no esquema de venda quanta no de compra. As centrais tambem

comercializam entre si, embora nao a nivel da propria institui
cao mas, utilizando a estrutura de informacoes, permitem que

seus usuarios se intercambiem. Contudo, e necessario lembrar

que os atacadistas usuarios das centrais de abastecimento com

pram diretamente de produtores de outros estados, de outras

centrais e de atacadistas independentes a nivel regional e na

cional. As centrais agem como elemento de transferencia entre

produtores, atacadistas e varejistas da regiao onde atuam.

! interessante notar que produtos de areas de producao de

um estado podem seguir um padrao de fluxo que inclui uma pri
meira parada na CEAGESP e uma segunda parada em uma CEASA, an
tes de.finalmente retornar para a area original de producao e
entrar.na rede varejista para consumo final. lsto, e claro,
aumenta sobremaneira 0 custo final do produto. A verdade e que
este processo ocorre em funcao de diversos fatores. Dentre os

mais significativos, aparecem:
a) produtores locais - principalmente os pequenos des-

conhecem as condicoes do mercado;
h) produtoreslocais nao possuem meios proprios de trans

porte, sendo forcados a vender seus produtos para in

termediarios;
c) na regiao nao existe estrutura ao alcance do produtor

local para selecao e estocagem dos produtos, 0 que os
obriga a mandar seus produtos para outros lugares;

d) 0 preco na regiao nao e atrativo;

e) a producao local e comprada antes da colheita por ata
cadistas de fora paragarantir sua parcela de mercado.
lsto e atrativo para 0 produtor local, que se capitali
za e evita emprestimos bancarios ficando, todavia,atre

lado as condicOes do atacadista;
f) nao existe central de abastecimento (tipo CEASA) na

area, dentro de uma distancia acesslvel (ZEFERlNO,l987:

42-43).
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Sob tais condicoes os produtos seguem um custoso padrao
de fluxos ate chegar ao consumidor final que, de acordo com

Werner (1983) em estudo para Florianopolis, apresenta para al
guns produtos um aumento de 48,5% a 144,7% na passagem do ata
cadista para 0 varejista, isto sem incluir a passagem do produ

tor para 0 atacadista! Ainda, de acordo com 0 mesmo estudo, 0

produtor acaba nao conseguindomais do que aproximadamente 20%
do preco final ao consumidor. As conseqdencias sociais dessa
relacao nao serao tratadas aqui, mas certamente se constituem
num assunto de interesse para outras investigacoes.•

De acordo com respostas dadas por administradores munici
pais de 16 cidades de Santa Catarina, quando questionados sobre
o problema, a rasao individual mais importante dada para justi
ficar tal situacao parece ser a ultima (f): ausencia de uma~
tral de abastecimento na area. Todos concordam que um importan
te passo para solucionar 0 problema da producao, demanda e flu
xo de produtos agricolas na sua regiao, e a construcao de uma

central de abastecimento (ZEFERINO, 1987:87).

Participacao Media da CEASA/PR na Comercializacao de

Agricolas, em Curitiba - 1984*

Produtos

TIPO DE ESTRUTURA
VAREJISTA

FORNECEDOR
CEASA OUTROS

Rede de Supermercado**
Supermercado Individual

Rede SOMAR***
Pequenos Varejistas
Feiras Verdes****

91,94

29,22
61,08
54,08
47,25

8,06

70,78
38,92
45,92
52,75

Principais
Cu:t'itiba".

*Os valores percentuais sao a media para cinco produtos,
nominadamente batata, cebola, tomate, laranja e banana.

**Inclui a participacao da CEAGESP.
***Pertence ao Sistema COBAL.

****Somente quatro produtos; nao inclui banana.

FONTE: Dados compilados pelo autor, de: "IPARDES 
Equipamentos do Sistema de Comercializacao de
Curitiba: IPARDES, 1985, p.l.17, 1.42, 1.71 e 2.22.
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Para melhor ilustrar a importancia das centrais de abas

tecimento no funcionamento de todo 0 esquema de comercializacao

de produtos hortifrutigranjeiros, informacoes coletadas atraves

de pesquisa de campo por este autor na area do Aglomerado Urba

no de Florianopolis em 1986 indicam que 74% dos vegetais e fru

tas comercializados pelos maiores supermercados da area sao

adquiridos na CEASA/SC (ZEFERINO, 1987:9). Urn levantamento si

milar feito pelo IPARDES em Curitiba, mostra que os supermerca

dos da area se abastecem na CEASA/PR em ate 91,94% de suas ne

cessidades relativamente aos vegetals e frutas, conforme mostra

a tabela aclma.

Pode-se concluir, frente a essas evldenclas, que centrais

de abastecimento desse tlpo desempenham urn importante papel no
fornecimento de produtos agricolas para a rede varejista do

slstema destributivo alimentar.

4. Objetivos

Os objetivos mercadologicos e sociais de urn bern montado

sistema de distribulcao de produtosagricolas incluem muitos

aspectos que, a priori, possam ser considerados de somenos im

portancla e de simples compreensao. Todavia, ap~esentam comple
xidade tal que lnvalidam qualquer aproximacao simplista e apres

sada, alem de que estudos na area sao, hlstorlcamente, limita
dos.

"Ao estudar os paIses subdesenvolvidos, geografos
e economistas tern, tradiclonalmente, dado mais
atencao a producao agrIcola e industrial. Com ex
cecao do comercio internaclonal, os estudiosos tern
dado pouca atencao aos aspectos mercadologicos dos
produtos agrlcolas ••• Este comercl0 geralmente In
volve, de longe, uma proporcao multo maior de po-
pUlacao do que 0 setor exportador da economia"
(BROMLEY, 1971:124).

Essa generallzada falta de atencao a tals aspectos da ca

deiade distilbuicao tem sido objeto de preocupacao para multos

envolvidos com a tematica.
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AZAM (1980:123-124) diz que "Na maioria dos paises em de

senvo1vimento 0 pape1 da comercia1izacao de produtos agrico1as

no processo total de desenvo1vimento agricola nao tem sido to

ta1mente ana1isado ••• Assim, .•• , a re1acao crucial entre produ

cao e comercia1izacao tem gera1mente subva10rizado acadia mer-

cado1ogica". A seqdencia de transacoes e movimento das

"commodities" entre produtores e consumidores finais tende a

aumentar a medida que "sistemas internos de mercado se tornam

mais sofisticados ••• " (BROMLEY, 1971:129). Nos paises em desen

vo1vimento estp. processo tem tambem side afetado como resu1tado

da rapida urbanizacao, e "Estruturas para estocagem, processa

mento e vendas por atacado nao tem side adequadamente p1aneja

das e executadas, 0 que ainda apresenta uma considerave1 e evi

tave1 perda de a1imentos ••. E estimado que perdas pos-co1hei

ta de cereais a1cancam de 5% a 10% (20% a 40% em casos excep

cionais) e de frutas e vegetais pereciveis de 30% a 40% nos

paises em desenvo1vimento" (FAO, 1975:94). No estado de Santa

Catarina, WERNER (1983) diz que, em media, 11% dos vegetais e

frutas pereciveis sao perdidos somente na fase comercia1. Nas

areas de producao desorganizadas, sem um eficiente sistema de

coleta, estocagem e comercia1izacao, os niveis de perda sao de

31% para pessegos, 37% para nectarinas e 10% macas (p.7).

A importancia do componente mercado1ogico atacadista da

cadeia distributiva nao deveria ser subava1iada. DARRAH (1967:

282) diz que "Centrais distribuidoras atacadistas representam

nao somente a agencia final na fase de concentracao de comer

cia1izacao, mas tambem 0 comeco da fase de dispersao. Sua fun

cao e juntar, a partir de muitos fornecedores, grandes quanti

dades de produtos que os vendedores varejistas servidos por

e1es vao oferecer aos seus c1ientes". As exigencias para es

tabe1ecer estruturas atacadistas, sao enormes. No Brasil, como

tambem em muitos outros paIses em desenvo1vimento, foi sentido

que, face a ausencia de candidatos privados, 0 governo teria de

assumir 0 pape1 de provedor de tais estruturas na fase de ex

pansao e inovacao do sistema mercado1ogico atacadista de produ

tos hortifrutigranjeiros.

Os objetivos especificos dessas estruturas, no caso brasi

1eiro, estao expressos em documento da COBAL,l e inc1uem:
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1) Reduzir os precos de mercado dos produtos agrIcolas ao

nIvel de distribuieao por atacado;

2) Melhorar a qualidade dos produtos atraves da classifi
cacao;

3) Melhorar e ampliar 0 usa dos sistemas de informaeao do
mercado agrIcola;

4) Reduzir o preeo dos produtos agrIcolas no varejo;
5) Reduzir o nIvel da variaeao no fornecimento de produ-

tos agrIcolas;

6) Melhorar 0 sistema de preeos dos produtos agrIcolas pa

ra aumentar a renda dos produtos rurais;

7) Perseguir a eliminaeao progressivados problemas urba

nos atraves da melhoria das condieoes de comercializa
cao agrIcola nas cidades;

8) Eliminar a intermediaeao das necessidades no sistema
de comercializaeao dos produtos agrIcolas;

9) Diminuir as perdas fIsicas dos produtos resultante da

falta de suficiente nfrmero de centrais de abastecimen
to;

10) Melhorar a qualidade dos alimenPos atraves da oferta de

uma maior variedade e maior quantidade de produtos;

11) Oferecer assistencia aos planejadores e polIticos que
lidam com 0 problema da distribuieao alimentar.

Contudo, a literatura sugere que existe uma multitude de
objetivos relacionados aos aspectos mais gerais dos sistemas

de distribuieao de produtos hortifrutigranjeiros, alguns deles
nao contemplados nos objetivos estabelecidos pelo governo bra

sileiro. Esses objetivos estao relacionados a todas as fases da

cadeia de comercializacao e a todos os agentes ligados a pro
dueao, distribuieao e consumo no sistema. Estes objetivos tam
sido identificados como sendo:

a) impulsionar 0 sistema tradicional de comercializacao na

direcao de um sistema ideal de comercializaeao (PRASAD,

1979:62);
b) prover estruturas de servicos essenciais objetivando 0

desenvolvimento rural (PRASAD, 1979:62);
c) contribuir para 0 desenvolvimento economico em geral

(GUERIN, 1965:217);
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1965:d) diminuir a perda de produtos agrIcolas (GUERIN,
218);

e) aumentar a produeao agrIcola (PRASAD, 1979:64);

f) melhorar 0 manuseio mecanico dos produtos (PRASAD,1979:
62) ;

g) melhorar 0 processo alocativo (PRASAD, 1979:62);

h) aumentar a qualidade e 0 fornecimento dos produtos agrI
colas (AZAM, 1980:123);

i) diminuir as deficiencias da distribuieao inter-sazo

nal dos produtos agrIcolas (ZEFERINO, 1987:48);
j) afetar positivamente os preeos pagos pelos consumidores

finais e a qualidade dos produtos oferecidos (ZEFERINO,
1987:48) •

5. Conclusio

Os objetivos acimanao serao necessariamente alcaneados
pela simples 10calizaeao de um maior nfrmero de centrais distri
buidoras no espaeo geografico regional, mas nao ha duvidas de
que sociedades que tem apresentado sucesso na melhoria do sis

tema distributivo de produtos hortifrutigranjeiros tem, tambem,

seja atraves da iniciativa privada ou da interveneao estatal,
desenvolvido sistemas de centrais distribuidoras.

As consideraeoes acima levam a crer que a necessidade de
desenvolvimento de um melhor sistema de distribuieao de produ
tos agrlcolas e aumento dos esforeos das investigaeoes cientI
ficas na area sao altamente desejaveis. Uma melhor compreensao
desse processo ira. certamente, contribuir para 0 estabeleci

mento de urn sistema de distribuicao de produtos agrIcolas mais

eficiente e socialmente mais justo.
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