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INQU9RITO AO SECTOR FAMILIAR DA PROVINCIA DE NAMPULA: 

OBSERVAQOES METODOLOGICAS 

INTRODUQAO
 

0 estudo e acompanhamento das estruturas e do sistema de mercado face 
as
 
reformas governamentais foi um dos principais motivos que levou ao
 
surgimento do Projecto da Seguranqa Alimentar MA/MSU. Ap6s uma s6rie de
 
visitas aos diversos distritos de Nampula e de contacto com os diversos
 
intervenientes do mercado chegou-se a conclusao de que a avaliaqao do

"performance" das reformas do mercado s6 estariam completos caso se 
considerasse tamb m o ambiente s6cio-econ6mico e os constrangimentos

enfrentados por um dos principais agentes do mercado, o campon~s. Dai que a
 
incluso deste grupo tornou-se um facto. Por6m a questao que se punha era 
como enquadrd-lo tendo em conta o ambiente de guerra volvidos de intimeros
 
constrangimentos nomeadamente limitaq3es em recursos materiais e humanos e
 
aliados h pressao de demanda rdpida dos resultados quer pelo Governo quer
 
pela entidade financiadora.
 

Tendo em conta o esttgio da curva de aprendizagem em que nos encontrAvamos 
sobre a populaqAo de Nampula restava-nos como 6inica alternativa realizar um
 
inqu6rito rural atendendo As limitaq6es de tempo e dinheiro corn que nos
 
deparavamos. 0 inqu6rito cujos preparativos deram inicio em meados de 
Outubro de 1990 acabou por se materializar e se concluir no dia 17 de
 
Agosto de 1991. Para um melhor conhecimento metodol6gico a seguir passamos
 
a discutir os procedimentos e as circunstancias em que decorreram os 
trabalhos. 

Objectivos
 

0 inqu6rito em questAo tornou-se uma componente do Projecto de Seguranqa 
Alimentar da CooperaqAo USAID/Minist6rio de Agricultura, atrav6s do qual
 
pretendeu-se atingir tr6s ohjectivos principais. 0 primeiro era de
 
retratar a economia dom6stica da familia camponesa, enfocando o acesso
 
desta aos recursos bAsicos de produqAo como a terra, a mao de obra e o 
conhecimento t6cnico. Segundo, identificar o nivel de integraqao do sector 
familiar has redes de comercializaqgo, com devida atenq~o ao impacto das 
reformas econ6micas provenientes do PRE. Como terceiro objectivo, a 
inquerito invcstigou o impacto das empresas algodoeiras sobre o sector 
familiar na Provincia. Assim definida a problemitica do estudo nestas tr6s 
linhas gerais de investigaqAo, uma metodologia de pesquisa foi desenvolvida 
com o inttito de atender o rigor cientifico e ao mesmo tempo acatar as 
Iimitaqes logisticas apresentadas pela situaqAo de guerra e os demais 
constrangimentos registados. 

Como estrat~gia adoptou-se uma abordagem metodol6gica mtiltipla, aplicando-a 
mesmo desde a fase inicial, em que as informaq6es quantitativas foram 
complementadas por indagaq6es mais qualitativas. No primeiro caso, o 
instrumento metodol6gico fundamental foi o inqu6rito formal, propriamente 
dito, para o qual elaboron-se um questionvrio detalhado a ser submetido a 



------------------------ 

uma amostra de familias cientificamente identificadas. 
Por4m, para a

obtenqAo dos dados mais qualitativos, o estudo dependeu das 
t6cnicas mais
informais como a entrevista em 
grupo englobando particularmente pessoas ou
representantes julgados conhecedores dos diversos aspectos s
 6cio-econ6micos
da regiio, distritos ou aldejas onde incidiu o estudo. Tanto do lado

quantitativo como do qualitativo, a unidade bAsica de investigayao foi a 
familia camponesa.
 

Programa das Actividades do Inqu6rito
 

Aq actividades realizadas durante o inqu6rito pode ser 
resumido no seguinte
 
calendirio:
 

1. Visitas de Curta DuraqAo-l.-------------------- Out-Nov 90
 
2.-------------------- Jan-Fev 91 
3.------------------ Mar-Abril 91

2. ElaboragAo do QuestionArio ------------------- Maio/Junho 91 
3. SelecqAo das Amstras---------------------------- Julho 91

4. Treinamento dos Inquiridores--------------------- Julho 91 
5. Pr4-teste e Reviso Final 
 Julho 91
6. Implenentaqao do Questiondrio-------------- Julho/Agosto 91
7. Entrevistas Informais c/ Agricultores----------- Agosto 91
 
8. Entrada de dados no 
Computador----------------- Setembro 91
9. Limpeza dos Dados (em Progresso)--------------- Setembro 91

10. Andlises Preliminar (workshop em Tucson/AZ)----Setembro 91
 
11. Debriefing na USAID (primeiro)
-----------------Setembro 91

12. Apresentaqao do Trabalho em Victoria Falls----
 Outubro 91
 
13. Formaqio de grupo de Interesse----------------- Outubro 91
 
14. Definiqao de Futuras Actividades do Grupo---- Novembro 91
 

0 INQU9RITO INFORMAL 

Como "background" para assistir e organizar o inqu6rito formal foram feitas
 
cerca de tr&s missies de curta duraqao (rapid appraisals) h Provincia de

Nampula. Estas missaes foram realizadas com o int6ito de se poder
selecionar a regiao e sub-regiAo do Pais visando as 
preparaq5es para o
inqu4rito rural e comercial. As visitas tinham como meta essencialmente
 
definir assuntos e conte6dos em geral que deveriam ser inclusos nos

referidos inqu'ritos e estabelecer contactos com as autoridades locals.
 

Outubro/Novembro 1990 - Esta primeira missao teve a duragao de quatro

semanas e incidiu essencialmente na definiqAo de relaq3es 
instituicionais
 
com a Direcqio Provincial da Agricultura/MA em Nampula. Durante a nossa
visita e com a assist6ncia dos quadros do DPA foi 
realizado um inqu6rito

informal do mercado visando entender as actividades comerciais a nivel de
retalho, atacado e do produtor nos distritos de Ribau6, Monapo e Angoche.

Paralelamente a isso alguns agricultores, previamente selecionados, foram
informalmente entrevistados com o fito de 
se obter informaq5es preliminares

sobre o estAgio da implementaqao de reformas de polfticas a nivel local.

Para al~m disso a equipa preocupou-se em saber o ponto de vista dos
agricultores e comerciantes, os constrangimentos e reformas necessArias que

garantam o aumento das actividades produtivas e comerciais.
 

Janeiro/Fevereiro 1991 
 - A segunda missao, de quatro semanas foi dedicada
 
a um segundo inqu6rito informal dando sequ6ncia a necessidade de se obter
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informaq~es adicionais para completar os trabalhos iniciados em 
Outubro/Novembro. Estas informaq5es eram essenciais para finalizar o 
desenho do Sistema de InformaqAo do Mercado cuja recolha de dados teria que 
ser feito semanalmente e para auxiliar na preparaqAo preliminar do 
inqu6rito rural. 

MarQo/Abrit 1991 - Desta vez a missao cuja duraq~o foi de tr6s semanas 
concentrou-se num inqu6rito informal na cidade de Nampula e nos distritos. 
de Riba6e, Monapo e Angoche. A equipa de investigaqio entrevistou 
informalmente as autoridades locais e agricultores em cada distrito corn o 
objectivo de melhor compreender a produqao em geral, as piaticas do mercado 
e habitos de consumo visando reforqar informaqg5es para a preparaqio do 
iiiqu6rito formal, particularmente respeitante ao desenho da amostragem. 

0 INQUARITO FORMAL 

A Amostrage
 

A preparaqao de qualquer estudo socio-econmico depende quase que 
exclusivamente do objecti'o que se pretende atingir. Como tal a 
estratificaqao quer da zona geogrifica quer das populaq~es tornou-se o mais 
recomenddivel no presente estudo. Efectivamente a combinaq~o das visitas 
"in loco" e o diAlogo com as diversas autoridades deixou bem patente a 
necessidade de se ter em conta as estratificaq~es geoclimAticas conciliadas 
com as caracteristicas s6cio-econ6micas representativas do sector rural 
tendo em conta a definiq~o da problemAtica acima apontada. Para isso, tendo 
em mente a necessidade de aplicaqAo do mAximo rigor possivel na 
implementaqao das regras do m6todo cientifico, Ievou com que se tentasse 
incorporar as fontes de variaqio ji conhecidas na preparaQcu da amcstrq.
 
Sabe-se que a Provincia de Nampula demonstra nitidas diferen;as ecol6gicas
 
no sentido leste-oeste. Ao longo da zcna litoral, as caracteristicas
 
edafo-climticas exibem um padrao de agricultura claramente distinto do que 
existe na parte interior. Da mesma forma, pode-se presenciar uma zona de 
transiqao entre as duas zonas que se evidencia quer em termos de tipo de 
solo quer em termos de padrao do regime pluviom6trico. Assim no litoral 
predomina culturas perenes de rendimento (cajueiros e coqueiros) e de 
vArzeas(arroz) aliadas a outras culturas de certa importAncia econ6mica 
tais como amendoim e mandioca. Enquanto isso, no interior prevalecem 
cu!turas cerea!iferas, particularmente milho e feij6es o que leva essa 
faixa nuitas vezes a ser classificada coro sendo o celeiro das Provincias 
do Norte do Pais. Entretanto, a zona entre6dia devido a grandes extensAes 
de terras vermelhas e planas propicias para mecanizaqAo deu origem ao 
cultivo de algodio. 

Is padroes acima apontados de urna maneira ou outra influenciaram as 
populaq',es de um modo diferente em termos de acesso e alocaqao de recursos 
e estrattgias de sobrevivincia nas tr6s zonas distintas. Corn base nestes 
factos, a amostra do inqu(rito foi estruturada para reflectir as diferenqas 
fisicas e a partir dai se poder fazer anAlises comparativas. Assim foram 
selecionados tris distritos que iriam exibir as varia~es acira descritas. 
o distrito de Angoche foi contemplado como sendo representativo da zona de 
litoral seguido de Monapo como sendo de transiqo e principalmente devido a 
sun importAncia na produqAo de algodo e exist6ncia da grande influ~ncia 
das duas empresas algodoeiras (SAMO e SODAM) na vida s6cio-econ6mica das 
familias e do distrito. Na zona do interior da Provincia, Ribafie foi 
incluido como sendo ur distrito "celeiro" representativo. 
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Visto que o objectivo do estudo foi de comparar o sector familiar dentro
 
dos tr~s distritos sem pretender uma extrapolaqao representativa at6 o
 
nivel da Provincia, levou com que houvesse uma maior preocupaqAo em 
assegurar uma amostra suficientemente grande para retratar as variaq~es
 
significativas ao nivel distrital. Portanto, o tamanho da amostra em cada
 
distrito n~o reflecte as cifras proporcionais da populaqao distrital, mas
 
sim uma tentativa de manter uma amostra que tecnicamente permitiria a
 
aplicaqao das andlises quantitativas previstas. Assim estabeleceu-se a
 
meta inicial de uma amostra de 300 familias nos tr~s distritos em
 
proporqoes relativamente iguais. 

As consideraq5es t6cnicas muitas vezes t6m q'e ser enquadradas dentro da 
realidade do trabalho de campo e neste estudo a amostra foi tamb6m 
influenciada pela disponibilidade de tempo e de outros recursos necessdrios 
para sua realizaq;o. No presente contexto o alvo original da amostragem
 
foi ultrapassado tendo em conta que foi possivel incluir 343 familias no
 
estudo. 0 Quadro 1 exibe a distribuiqio da amostra por distrito e aideia.
 

Selecqio das Familias Participantes
 

Uma vez determinado o tamanho da amostra, apresentou-se a questAo de como
 
identificar as familias participantes. Do ponto de vista estritamente
 
t6cnico, a estrat6gia mais indicada seria de obter uma lista de todas as
 
familias em cada distrito e com base nessas 
listas escolher aleat6riamente
 
o nfimero desejado de familias. Do ponto de vista logistico, esta estrat6gia
 
nAo oferecia condiq6es vidveis jd que o nuimero de aldeias incluidas seria
 
muito elevado enquanto a m6dia de participantes por aldeia poderia ser
 
relativamente baixa. Tomando em conta esta realidade, optou-se por uma
 
amostragem de duas etapas ("two-stage sampling process"). Assim foram
 
selecionadas aleat6riamente cinco aldeias em cada distrito 
e em cada aldeia
 
aproximadamente 25-30 familias.
 

A metodologia da amostragem--para atingir o objectivo de
 
representatividade--exige a aplicaqao de uM principio bAsico ou, seja, que
 
a aleatoridade da selecqAo seja garantida. 
Assim sendo, cada aldeia e cada
 
familia deveria ter uma prolabilidade igual de ser incluida na amostra,
 
mesmo quando informaq;es pr6vias sao incorporadas na forma duma amostra
 
estratificada. Neste inqu6rito os crit6rios de selecq~o das aldeias foram
 
condicionados pela situaqao de 
guerra e pelos objectivos especificos do
 
trabalho. Cada distrito no estudo forneceu uma lista de aldeias que
 
oferecia condiqOes aceitAveis de seguranga--pelo menos na altura da escoliha
 
(sendo "seguranqa" um termo bastante vulnervel). Com os potenciais
 
candidatos e numa assembleia foram discutidas as possibilidades de
 
trabalhar em cada aldeia.
 

As aldeias reunindo "condi;6es de seguranqa" foram submetidas a LM segundo
 
crit6rio de escolha--o indice de comercializaq~o. Devido a importincia da
 
questAo da participa(;ho do sector familiar nas actividades comerciais, a
 
amostra introduziu o crit6rio de nivel de intensidade de actividade
 
comercial na aldeia. Para operacionalizar este crit6rio, os inquiridores
 
de cada distrito indicaram quais aldeias (das seguras) eram conhecidas
 
localmente como pontos de mais ou 
menos actividade comercial. No distrito 
de Monapo, o crit6rio de comercializaqAo coincidiu com a produqao ou nao de 
algodio. Nos outros distritos, as aldeias sem muita actividade comercial 
frequentemente eram as mesmas de seguranqa precAria e por isso foram 
eliminadas pelo primeiro crit6rio. 0 Quadro 1 representa os resultados das 



aldeias comerciais e nao comerciais aleat6riamente selecionadas por
 

distrito.
 

Contactos com as Autoridades
 

Ap6s a selecqao, os inquiridores acompanhados de supervisores deslocaram-se
 
aos distritos com o objectivo de cumprir as seguintes missoes:
 

a. 	 Contactar de novo com os Administradores e informA-loc das
 
aldeias selecionadas e ao mesmo tempo solicitar apoio ns
 
contactcs com as estruturas das aldeias. Conv6m realgar que o
 
grupo era portador de uma carta da Direcqao Provincial de
 
Agricultura endereqado 6 autoridade distrital reetirando a
 
colaboraqio que anteriormente tinha sido solicitado.
 

b. 	 Contactar as estruturas nas aldeias, principalmente os
 
secret~rios e explicA-los os objectivos do inqurito e que a
 
aldeia foi selecionada e dai a necessidade de facilitar a
 
obtenqao das listas das familias.
 

c. 
 Obtenqo da lista das familias das aldeias selecionadas.
 

0 nosso trabalho foi facilitado neste ponto, pois as listas sao mantidas
 
rotineiramente pelas autoridades locais e por 
isso sao mais ou menos
 
actualizadas. 9 importante acrescentar que as 
listas sao compostas de
 
todas as unidades familiares de produqao na aldeia, e assim cada unidade
 
familiar de 
uma uniAo polighmica entra como uma familia independente. A 
posteriori as listas foram trazidas a Nampula para a selecq5o aleat6ria das 
familias a serem entrevistadas. Foi aplicada uima t6cnica de amostragem por

intervalc comeqando corn urm mero aleatoriamente gerado. Para cada aldeia,
25 familias foram escolhidas como os alvos do inqu6rito. Precavendo 
eventualidades procedeu-se a selecqio de mais cinco familias como sendu 
suplentes. Algumas caracteristicas bhisicas desta amostra sio resumidas no
 
Quadro 1.
 

Treinamento e Selecq~o dos Inquiridores
 

Nio hitdfvida que a selecq;o e treinamento dos inquiridores foi um dos
 
principais constrangimentos com que deparamos. Efectivamente, a principio

julgamos que seria fMcil encontrar pessoas capacitadas que pudessem

implementar o inqu6rito. Por~m a realidade depressa mostrou-nos que esse
 
nao era o facto. Inicialmente solicitamos a DPA que nos facultasse uma
 
lista de seis potenciais candidatos em cada distrito reunindo alguns

requisitos b~sicos tais 
como ter no minimo sexta classe, ter tido
 
experiencia de inqu6rito e reunir sensibilidade para problemas sociais.
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Quadro 1. Caracterist.icas da Amostra 

Distrito/Aideia Amostra: 

Fatail i.s 
Entrevistada. 

Populavo: 

Fnf1las por 
Aldeia 

Idade do 

Cliefe 

Tamnnho do 

Agregndo 
Fumillar 

Venda. Agricol,is Verioas de Algodko 

CN (No. de pes.,+~ls N) b/ }Veridas Proporqo
] 

Produ,;d. Total 

N) d/ (t) e 

FOP a/ mpuz 

f l N t a 

fl Muelege
.4pdttha 

f / 'I-,ut 1:,, 

f/ 
R'tIHA.UtE u/119 

IF /Moiabique No",
mlucu 

N ., t e ref] T-itiheia 

fl i 1.,e 

ANGOCHE a/ 
f/z 

f/ Nmluiz 

f/ Nalt ria 

f/ Mlac(gtie 

,o 

209 

2 2 

25
26 

22 

24 

23
25 

26
21 

24 

24 

20 

22 

25 

ar244747 

- -3 

ME 

24~5.50553. 

21 

36 6 

119
255 

374 

372 
--

309
209 

24 
152 

322 

50-I 

216 

535 

262 

4 

4 6.10 

45 
37 

36 

42 
40 

42 
3S 

4 1 
44 

37 

43 
35 

41 

46 

45 

4. 1 

. $ 

4.4
3.5 

4.6 

3.6 
5.1 

5.0
4.9 

4 .7o 
5.2 

5.5 

4.2 
3.9 

-1.3 

4.6 

4 .6 

3.5 

0 
95.0 

95 .5 

100 
hs.5 

10O0 

92.9 
70.b 

65.21
60.0 

5 7 .7 
95.2 

79.2 

97.4 
100 

95 .0 

100 

100 

91.7 

.. 
37.51 

45 .9 

40.4
36.7 

72.6 

46.7 
27.2 

17.4 

2 .. 
24.4 

59.3 

50.7 
54.5 

37 .5 

5.I0 

56.1I 

46.6 

9 
56. 

63 .6 

40.0 
50.0 

10O0 

21.4 
21.0 

0 

61 .9 

33.3 

1.7 
4.2 

0 

4.0 

0 

109,0 
109 

090 ,623 

107,96C
44,450 

15s', 41 

162,667 
27,724 

0 

33,692 

22,215 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

F~onte: Inquerito ao Sector FaMliar na Provinc(ia de Nampula
a/ Mda5 ndo ponderadas 
b/ Percentagem das frnmilias que %'enderarn (1990-91) qualquer produto agricolac/ Perceritdgem da proporci~i, da quan|tidude ve,-idida) sobre a quantidade produzidad/ Percentatgem dla!i familiats que %endJeram algodao (1990-91)
L/ ledid [para familiau que %endLeV'AM algoddo 
fl Aldei --,mrci.1 



Depois de aturada observaq~o restou-nos um dilema s6rio que era:
 

a. 	 Obter um grupo tieindividuos independentemente da sua 
resid6rncia e utilizA-los num sistema m6vel de inqu6rito, isto 
6, concentravam-se todos num distrito on aldeia e faziam todo a 
trabalho de inquirito o s6 ap6s isso pnssar para outro, ot 

b. 	 recrutar en :ada distrito individuos capazes e implementar a 
inquerito de unta mateira simuithnea. 

A segunda opgao acabou Inr prevalecer tUndo em conta a natureza de trabaiho 
e as vantagens que poderiam advir em usar inquir dores, de erte as quais 
podemos enumerar as seguintes: 

a. 	 major aceitaqio "as comunidades e facilidades na comunicagio. 

b, 	 ausencia de barreiras socio-ctlturais 

C. 	 minimizaqao He problimas de linguas (a inqu6rito foi desenhado 
para ser implementado em Macua e existem par exemplo diferengas 
entre Macna do litoral e do interior). 

d. 	 reduqrAo dos problemas logistico e dos custos
 

e. 	 maior possibilidade de ittclusio de inquiridares de sexo 
feminino o que era imprescindivel pars lidar corn problemas 
socioculturais da mulher e quebrar corn as tabus comunitAirias. 

E nesse contexto que um grupo de 23 individuos, incluindo 7 mulheres 
constituiu-se a fim de participarom tmm treinamento em Nampula, cuja 
duragio prevista inicialmentp era do sete dias. Por6m par raz~es diversas 
que serio discutidas mais abaixo, foi estendido par mais uma semana. Dois 
factos importantes deverAo ser apresentados referente a este grupo: a 
maoria era jovem agricultores sWompregados cuja idade em m6dia era de 25 
arcs. Segundo, a treinamento foi ura oportunidade pars a formaqAo 
profissional, aumentando assim o hri:,onte individual em termos de 
oportunidade de emprego no futuro. 

Durante o treinamento os i tdhi. dutes foramn observados cuidadosamente quer 
durante a perlodo de trabalh, individiual quer em grupos particularmente em 
termos da sua habilidade d- tmiiicar e interpreLar a questiondiria. As 
sess~es de trabalho em Mat na o prf.-teste no terreno foram as ases 
decisivas para a selecqo dos ithqtiridores. Assim na fase final acabou-se 
par reduzir a ndimero de intuiridores " supervisores para !8, a que acabou 
por representar a equipa di trrn.o irante as trabaihos do campo. 

Trabalho de Campo 

No caso deste inqu6rito, a rcrutiesnotcia da situaqAo inimiga provocou 
algumas modificaqes metodolgicas para contornar as s6rias dificuldades. 
Primeiro, a equipa de investigadurs estrangeiros (do Projeto Seguranqa 
Alimentar) nAo obteve autori.aql" purn se deslocar As aldeias. Os 
in.jiridores viviam nos ses prolrios distritos trabalhando em fnqio da 
gituaio. Nco obstante, para garantir a qualidade dos dados, roi 
necesstirio formar ura equipa do supervisores cuja missio era de acompanhar 
"in loco" a desenrolar do trabalho de rampo. De facto estes nossas 



colaboradores deslocavam-se diariamente aos distritos 
e funcionaram como oelo de comunicaqio entre os 
inquiridores 
e a equipa estrangeira haseada na

capital ca Provincia.
 

Segundo, os quinze inquiridores identificados para trabahhar nesteinqurito dispunham do minimo de preparaqa7o formal e pouca experi6ncia corntrabalho desta natureza. Pelo lado positivo, como residentes dos distritose como agricultores, conheciam hern a realidade do campo e podiam melhorevitar siLuaq'oes de perigo. 0 porltldo de treinamento foi de duas em vez deuea semana como inicialmente previsto dado a necessidade de adicionalcapac i taqao. ierce i ro, dvido a si tuaq'Ao precAr ia, era aconse |hdve I man teruma presenqa bastante reduzida da oqu ipa tanto na cidade de Nampulanos distritos evitando como
assim a vulnurabilidade consequncias da guerra. 

Prep raqiio das Comunidades 

Ura adequada preparaqio das popilaq3os locais ser dfvida represenLa urm dosfactores mais criticos Para o born kxito de qualquer inqizrito, Nospreparos papa o inqurto (QjA durante as visitas de viagensautoridades distritais an tiriores), asforam contacLadas e os objectivos do inquiritoapresentados. Antes de comt"a r o trtbalho do campo, os supervisoresvoltaram a contactar os admiiistradors !ocais para informar-1lits sobre oarranque do traalWo. Os supervisor's (acompauhados pelos inquiridores)tamb4m fizeram conbacto corn as estruturas ao n ivel da aldeia. Na alturn deobter as l15.,'s das tamilias, Coil iz aram-se rent,i's de conscientizaqaoar livre o'mcada noaldein para ,'xpIi,'ar6 a naLureza e os objectivos do estudo..p s isso, ns super%isores 'ol t ala as aldeins para avisar as familiasescolhidas, reitorar os obje.tivws " programar as visit.as dos inquiridores.Essa foi a rMt ina segiida sempro que se iniciava o trabalhoA participaq~o no inqurito 
em cada aldeia. 

p r parte das familias foi sempre apresenLtadacomo ura actividade volun t .ria sm Ciihuma presso formal nes informal.Tamb6m a cunfidencialidade da Pntrevista e das informag9es obtidasrigorosamenLe garantida, De modo 
foi 

ra:l, as equipas de inquirilaores forambem recebidas e os objprtivos do inqurito ficaram bern claros para todos as 
participantes. 

Superv isao
 

Dentro de um contexto bastait,' restrito chegamos a adoptar 
usa estrat6'ia
de trabalho em que ura equipa ,d, iis supervisores ficon responsAvel jarcada distrito. As equipas vitjaam diariamente para os distritos paraacompanhar o trabalho de cmpo, 'trintar os inquiridores e trazer as fichas
preenchidas durante o dia. Nia .'qital, as fichas eram rigorosamente
revistas pelos investigadort's th,d s dias, assinaladas as ddvidas ouincounsistincins e enviada. V v.olt pItra correcqio caso necessirio. Destamaneira procurava-se manter .aq.lidiii e das informag5es obtidas ".mcircunstAncias bern dificeis. 

0 trabalho de campo durou aproximadamtinte tr~s semanas. Os inquiridores esupervisores trabalharam diariamente sim nenhum dia de descanso nu ritmo
bastante exaustivo. No inicin do trabalho, quase todas as fichas foramdevolvidas a film de serem corrigitias. Para colmatar a situaq~o e mesmoservindo de reciclagem cada equipa d, nip i r icidores foi chavado a Nampula
para a troca de informayes e rinamento dos trabalhos dose campo, Registoumesmo casos da vinda tie inquiridors, individualmente para reajtustes deconceitos "reflecqoes" sobre a tr'ahalho. Durante a segunda semana 0 

H 
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desempenho dos inquiridores melhorou geometricamente, ali~s tend~ncia que

prevaleceu at6 o Cirn do trabalho ae campo. No hA dhivida que ficou bastante 
patente que Os inquiridores tinham-se transformado num corpo altamente 
eficiente e profissionak. Os supervisores tambem atingiram ur alto nivel 
de compet,Z-ncia profissional, o que alis s6 foi possivel devido a forte 
interacqio permanente e consistente entre as tr6s equipas (investigadores,
 
supervisores e inqui: idores).
 

0 Questionirio 

Os olbjectivos do inqu6rito sempre orientam a preparanio da ficha da 
entrevista e ur exemplar do questionvrio encontra-se anexo coro Anexo A.
 
Neste 	inqu6rito o conteudo da ficha concentrava-se em seis categorias de 
informaqiio descriminadas abaixo:
 

1. 	 caracteristicas demogrAficas do sector familiar, para 
determinar a fonte bAsica de mAo de obra disponivel a familia 
camponesa; esta categoria tamb6m procura identificar os padr5es
 
de afectaqAo dos recursos humanos da familia dentro e fora das
 
actividades agricolas; paralelarnente a isso tarnb6rm procura
 
documentar a incidbncia de familias deslocadas e afectadas;
 

2. 	 caracteristicas do uso da terra (machamba por machamba), para 
identificar as tfpicas rotayges de culturas, as dimens6es 
m6dias de Area cultivada e as formas de acesso a terra; esta 
categoria procura tamb6m avaliar a abundhncia ou a falta de 
terra ,ogricola nas aldeias estudadas; 

3. 	 caracteristicas de produqAo, para comparar os niveis de auto
suficioncia e por Area; Nesta categoria tamb6m prncura-se 
determinar as diferentes tecnologias de produgio; 

4. 	 caracteristicas de corercializaqio de produtos agrictlas, para 
documentar a presenqa do sector familiar nas redes de 
comercializaqAo e identificar os padr~es tipicos de venda; 
esta categoria procura obter inforrmaqes sobre o impacto das 
reformas econ6rnicas e a liberalizaqao do mercado; 

5. 	 caracteristicas de compra, para identificar o cabaz de compras
 
do sector familiar, comparar a importAncia do mercado de 
alimentos para atender o sector, e de mesma forma estimar a 
necessidades monetArias destas familias; 

6. 	 padr~es de consurno, para determinar as dietas tipicas durante 
dois periodos do ciclo agricola--o periodo da colheita e o 
periodo A fome; aqui pretende-se tamb6rm identificar as 
estrat6gias de sobreviv6ncia adoptadas pelas farilias.
 

No que diz respeito a esLruturaqao do questionrio, procurou-se combinar 
perguntas em forma de tabela quo buscavarn informaqAes de facto (coro 
quantidades, Areas, idades, etc.) cor perguntas "diagn6sticas" que 
indagavar sobre opinioes, atitudes e possiveis respostas a certos 
condicionalismos hipot6ticos (e.g., se o preqo de rilho fosse subir, o que 
faria?). Tentou-se no maximo possivel pr6-codificar as respostas As 
perguntas para facilitar a entrada dos dados no computador. 
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Deve-se realcar que durante a preparaqAo da ficha, devotou-se a atengao
especial em organizar a ficha de tal 
maneira que facilitasse a comunicaq~o
entre o inquiridor e o inquirido evitando no minimo as perturbap5es durante
a entrevista e aumentar a capacidade recordativa do inquirido. 
 Reconheceuse, 
claro que por raz6es de disponibilidade (ierecursos, o 
inqu6rito s6oferecia ura 6nica oportunidade para dialogar corn 
cada familia camponesa.
Por isso, foi necessdrio maximizar o proveito do 
tempo limitado da
entrevista e c questionArio atk certo ponto procurou estimuLar o m~ximopossivel a capacidade do inquirido a lembrar-se de eventos e actividades
especificos. Por exemplo, quando se tratava do uso da terra, a ficha pediainformapces referentes a cada machamba, para meihor corresponder As
categorias e aos 
niveis de di~logo que o pr6prio agricultor reconhece e
utiliza. Ao 
procurar niveis de informaqao mais relevantes e mais
desagregados, a qualidade dos dados 6 mantida e as subsequentes anlises
 
merecem mais confianqa.
 

Contetido do QuestionArio e o Periodo de Referdncia
 

Em geral o inqu6rito rural refere-se ao periodo oficial da campanha
comercial de Abril de 
1991 a Maio 1992. As colhEitas da maioria das
culturas sao feitas no 
comeqo do referido periodo e destinam-se ou hcomercializaq~o ou 
ao consumo 
familiar durante o periodo entressafra.

Por6m duas grandes excepqoes ocorrem em relaq~o ao caju 
e mandioca cuja
colheita 6 feita entre Setembro/Janeiro, iniciando-se a campanha de
comercializa ao em Outubro e estendendo-se at6 
a colheita do ano seguinte.
Nas Figuras I e 2, encontram-se calendArios dos 
amanhos principals das
 
culturas abrangidas no inqu6rito.
 

Conforme foi jA frisado, os constrangimentos de recursos (humanos efinanceiros) disponiveis para a r'ealizaqho do 
inqu6rito fez com que se
planificasse apenas uma visita a cada agregado familiar. Tendo em contaesse facto a (juestAo que se punha era quando seria a altura ideal para essavisita de modo a se poder obter informapses vAlidas de acordo corn 
osobjectivos preconizados no inqu6rito. Das que se tenha optado pela visita
num periodo em que a colheita A 
maioria dos produtos da campanha agricola
1991 
teria sido recentemente completado. Uma outra preocupaqao importante a
considerar era 6
a de entrevistar agricultores numa poca em que 
teriam jAi
vendido a maioria de produtos agricolas de acordo com os seus 
planos. Em
funq~o disso, pode-se dizer que o periodo ideal foi o selecionado, poistrata-se duma altura em que 
os agricultores podem, com uma certa acuricia,
relembrar a produq~o e as 
vendas mais recentes. As mSUltiplas entrevistas
informais deixaram efectivamente transparecer que os agricultores
comercializam a maioria dos 
seus produtos logo ap6s a colheita em vez
aguardiar para as oportunidades de venda nur 
de
 

periodo mais longo.
 

Por conseguinte a estrat6gia foi 
a de obter informap5es sobre 
as
quantidades produzidas, guardadas e/ou vendidas dos produtos agricolas
durante os 5-6 meses que precederam a data do inqu6rito. 0 inqu6ritorealizado em termos reais entre 20 
foi 

de Julho a 15 de Agosto de 1991. Nao hAduvida que este periodo era o ideal e apresentar as vantagens de se situarnas vizinhanqas da data da colheita e ao mesmo tempo das realizap~es da
maioria das vendas dos produtos agricolas pelas familias rurais. No
obstante isso, nao 
se pode descorar certas limitap5es que devem set 
sempre
consideradas e integradas A medida que 
se proceda com as anAlises dos dados
do inqu6rito. De entre outras pode-se constatar 
as seguintes:
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Quadro 

M s 

2. 

I 

Calendario dos Amanhos Principais, Culturas de Sequeiro 

A S 0 N D J F M 

I. 

A M J 

...... 

....... .. ...... 
cido curto 

Z, 

La voura 

Sementeira 

Colheita 

Cultura 

Milho 

Arroz 

Mapira.................. 

Amendoim 

Feijio (Manteiga) 

Mandioca 

Algodac, 

Batata doce 

Hortlcolas 

Tabaco
 

Caju
 



Quadro 3. 
 Calendario dos Amanhoa Principais, CulLuras de Regadio
 

Mds J A S 0 N D

{ 
i F M A M J i Cultura 

Milho 

Arroz 

Mapira 

cid antoAm en~do im 

Feijo (Manteiga) 

Mandioca 

%nnnnAlgodso 

................ N\\\\\\N 'x . . . ............. 
Horticolas 

- Tabaco 

La voura 

Sementeira 

Colheita 

- - _______ 

Caju 

_________ 



1) A estimativa directa da disponibilidade de alimentos serk
 
calculada durante um periodo de 12 meses (Abril 1991 a Marqo 
1992), combinando a retrospectiva das informaqles referentes ao 
actual comportamento do agregado familiar corn o da campanha 
anterior. Esta estimativa serA em funqao de dois sub-itens:
 
a) declaralao do agricultor sobre a produq~o, vendas e reservas
 
para consumo a partir da colheita de 1991; e b) informaqAes
 
adicionais sobre os padr~es de despesas e qiantidade de 
produtos alimentares e outros itens adquiridos que servirao 
como base para extrapolac o comportamento destes mesmos 
agricultores para os restantes meses da epoca 1991-92 de
 
comercializaqio, periodo esse p6s inqurito e quo se estende 
at6 a prdxima c'cmpanha da colheita (Agosto 1991 a Marqo 1992). 
Esta estimativa serA obtida usando o padrao de comportamento 
de despesas exibidas pelas familias durante o mesmo periodo do 
ano nos anos anteriores de comercializaqo, 1990-91. Atendendo 
que ambos os periodos da coiheita de 89-90 e 90-91 apresentam 
uma certa similaridade pode-se tambirn perfeitamente extrapolar
 
para preconizar o comportamento do agregado no futuro, sem no 
entanto se correr grandes riscos de distorqo.
 

2) A observagao das prAticas de vendas de cada familia desde a
 
6poca mais recente da colheita at6 a data da realizaqao do
 
inqutrito parece ser bastante 6ptima. As vendas entre Agesto
 
1991/Abril 1992 no serao directamente observadas. Como
 
alternativa, perguntou-se aos agricultores sobre a
 
comercializaqio de 1990-91 nesta mesma altura do 
ano. Em funqao

disso concluiu-se efectivamente que, com a excepqao da mandioca 
e caju, a vasta maioria dos produtos agricolas sAo vendidos 
poucos meses p6s-colheita, entre Abril e Junho. A coLheita da 
mandioca e caju faz-se entre Outubro/Janeiro e na maioria 
vendido logo ps-colheita. Consequentemente, as informaq5es 
contidas no inqutrito sobre estes produtos referem-se a 
campanha agricola 1989/90 e de comercializaqao 1990/91. 

o inqutrito rural tarnbrm tentou obter informaq6es sobre padroes das 
despesas ou saidas de dinheiro para aquisig~o de aiimentos e outros bens de 
consumo para o uso de cada agregado dorastico. A estratgia adoptada para a 
obt.enq~o destes dados foi primeiro fazer relembrar o chefe do agregado 
sobre as despesas durante a actual tipoca da colheita. Este representa o 
indicador do comportamento dessa 6poca do ano. A seguir aos inquiridos

foram solicitados responder as mesmas perguntas, mas desta vez referente A 
6poca da Come passada, servindo-se isso como indicador par preconizar o 
comportamento do agregado durante a 6poca vindoura da rome no periodo de 
comercializaqio 1991/92. A partir destas duas informagAes far-se-i uia 
estimativa por extrapolaqao de informaqiAes para o comportamento tipico 
durante as (jpocas de produqao e da Come. 

A estrat.gia para a obtenqo de dados sobre o padrAo de consumo residiu em
 
torno da tOcnica de fazer o chefe do agregado relembrar corn certo detalhe 
as refeiQAes tipicas e os ingredientes usados durante um dia na 6poca da 
colheita e da fome. 0 primeiro parece revestir-se de um certo grau de 
confianqa, pois refere-se has refeiq5es do dia anterior ao inqutrito
(assumindo que a refeiqiio desse dia era efectivamente tipica), enquanto o 
segundo caso exibe mais dificuldades em se recordar e por isso recomenda-se 
cautela nas conclus~es durante esse periodo, isto 6 a 6poca da frome. NAo 
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obstante, queremos alertar que essa metodologia de "recordar" vem sendo

usado 
em muitos dos projectos da seguranqa alimentar na regimes do SADCC,

revelando resultados 
 bastante vailidos sobre as diferenqas no padrAo de
 
consumo 
e origem dos alimentos entre os agregados familiares entre
 
diferentes periodos do 
ano. 

Recolha das Informaq5es
 

Em termos metodol6gicos as fichas foram -struturadas para acomodar certas 
exigencias informAticas. Conforme se pode ver no aneXo A, ;Pr exemplo,
procedeu-s corn a pr6-codif icaqao da maioria das partes do questionrio.
estudo utilizou o programa estatistico SPSS (Pacote Estatistico para as
Ci~ncias Sociais) e o sub-componente Data Entry para a introduqio dos
dados. Um programa de matriz para Data Entry foi preparado no campo e 0 
processo de ent rar us dados iniciou-se ainda em Nampula e finalizado nos
Estados Unidos. Como foi planificado nas propostas originais, um grupo de
quadros moq;ambicans de_ locaram-se nos Estados Unidos Uniersidade de
.rizona) 
pars tomar parte nas andlises dos dados e ao mesmo tempo
participar nm. "orkshop" sobre a metodologia de pesqu isa 
e as aplicaq,3es
do pacote estatistico do SPSS 
nos inqueritos As populag5es rurais. Um banco
de dados revelando uma certa conflanqa tucnica estd na posse das tr6s
 
estruturas envolvidas no inquerito (MA/MSU/UA). As andlises dos dados
 
encontram-se em franco progresso 
 e continnam numa base continua ,uer em
Moqambique quper nos Estados Unidos estando sujeitos ao despertar dos
interesses das diversas partes envolvida3. Como piano preliminar, tr~s
 
temas (a seguranqa alimeut-r 
 do sector familiar; a integragio na rede 
comercial; o impacto das empresas algodoeiras) estao sendo investigados 
e
 
os rosultados ser~io apresentados em v'rias 
formas de disseminahAo.
 

Como foi *xposto acima, aostraa do inquerito no foi proporcional no 
sentido que o nhmero de familias selecionadas de cada aldeia no foi

determinado pelas proporq~es relativas das 
respectivas popula;6es. Nests
 
etapa preliminar, as amostras das aldeias 
no foram ponderadas para

rcflectir estas proporqoes populacionais. 
 Por isso, os totais e as m6dias
 
ao nivel distrital devem 
ser interpretados como nAo-ponderados e sujeitos 
a
modificaqAo depois de aplicar as 
pondera"6es. No futuro, claro estd, 
as
 
anAlises e publicaq es destes dados terAo que ser balanqados con as
 
estimativas por distrito.
 

A METODOLOGIA QUALITATIVA
 

No desenho original do estudo, previa-se uma componente qualitativa que

scima claborada durante o inqu6rito formal. 
 As equipas de inquiridores em
 
principio iriam passar aproximadamente trbs dias em cada aldeia, durante o

qual no segundo ou terceiro dia nim 
inquiridor conjuntamente con um

investigador deveriam dedicar-se exclusivamente is entrevistas 
informais.
 
Conforme anteriormente preconizado, deveriam tomar parte nestas entrevistas
 
familias que manifestaram muito interesse 
no inqu6rito durante as
 
entrevistas formais ,W/e detentores especiais de certos fontes de 
informaqAo (por exemplo, como o chefe de [)roduqAo, um comerciante, um 
muene, chefe de familia feminina, etc.). Para isso foram prparados

esboqos de t6picos que 
iriam servir como guias de orientagAo cuja c6pia

estA no Anexos B e C. 
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A pretensao explanada nGo foi possivel se materializar devido h 
impossibilidade da deslocaq~o dos investigadores estrangeiros aos
 
distritos. Como alternativa uma outra metodologia teve que ser
 
desenvolvida. Efectivamente, a montanha teve (rue vir ao Mao6, isto 6 
teve-se que desonvolver arranjos para trazer grupos de agricultores, 
inclusive Chefes de Produgio, Secretirios e Muenes a fir de poderem 
compartilhar corn a equipa em Nampula, as realidaden das suas aldeias. A 
obtenqio das informaq6es foi previamente org.nizada em t6picos de modo a 
facilitar as comunicaq es. Assim, us supervisores identificara pessoas 
mais dinamicas dentro das aldeias durante o inqu6rito e depois fez-se 
arranjos para que os mesmos viajassem a Nampula por um dia. Representantes 
de duas aPdeias Pm Angoche, tres aldeias de Ribade e duas aldeias de .onapo 
foram entrevistados em tr6s dias diferentes(um dia para cada distrito) 
seguindo esta metodologia. 

As principais informaqges obtidas atrav6s de entrevistas em grupo e 
entrevistas informais complementavam e esclareciam as informaqges das 
fichas. Por exemplo, foram solicitadas explicaq3es sobre vWhrias
 
instituiq5es tradicionais com oferta ("ovahewa", em macua), troca de
 
trabalho ( okhalihana" tambem em macua), heranqa, acesso a novas machambas, 
padroes de poligamia, estrat6gias de comercializaqAo e o armazenamento de 
produtos e outros assuntos de interesse imediato para o estudo. De facto, 
a componente qualitativa sofreu mais danos relativos ao inqu6rito, porque 
as entrevistas informais requeriam muito contacto pessoal, o que em pouco 
tempo disponivel tornava-se impossivel. No entanto 6 de se louvar a 
predisposiq;o destes grupos que tiveram a amabilidade de compartilhar 
conosco a realidade rural, dando-nos a conhecer as instituiq5es sociais e 
os respectivos funcionamento e o papel dos mesmos na afectacAo de recursos 
no seio da sociedade rural. A formalidade foi gradualmente quebrada e a 
hora do almoqo todos nos conviviamos como se jA nos conhecessemos a longa 
data, o que contribuiu ainda meis para aprofundar os conhecimentos. 

As anAlises das informaqges qualitativas sergo aproveitadas para melhor
 
interpretar os resultados dos dados quantitativos.
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INOURITO AO SECTOR F141LIAR NA PROVINCIA DE VkMPULA
 

QUESTIOOW10
 



Nome do Entrevistado
 

NCmero do Agrdgado
 

Aldeia
 

Distrito
 

Data da Entrevista
 

Nome do Inquiridor
 

Observaq5es:
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA
 

DIRECqAO DE ECONOMIA AGRARIA
 

Inqu6rito ao Sector Familiar 

na Provincia de Nampula 

(Angoche, Monapo e Ribafie) 

JuIho/Agosto 1991 

Departamento de Pregos e Mercados
 
Projeto Seguranqa Alimentar
 

Al
 



ALD ___HII 

I.CARACTEROSTICAS DA FANiLIA
 

III 1. 
Quantas pessoas compoem este agregado familiar?
 
Agora, quer-jamos 
fazer algumas perguntas sobre estas 
pessoas.
 

Quadra IA: Caracteristicas da Fanflia

lose to. do lot& pessAc kelagioato chefe Idade Sexo livel de escolarjdade 
 Estado civil
Pessoa trabaiha ut
 

sachanba 
ou nt 1~chefe 

dt
1=2 entrar o ainmero Izsado(a1)-mondguoouora
castas Z=esposo(a) Zif 6ltina classe 
 Z:ctsadoat)--poligano


34filho(t) 3completa -solteiroa)lzsiz 4=pai/xie 
5 4zviuvo(A)
Z~nia 
 :autro ptrente 
 O~analfabeto6 5:divorciado(a)=outro 
 IZ=niyel superior 
 6=sulher deemigrante (marido fora
98=nto estudou, at sis deseis metes) 

________sibe ler/escrever 
___________________HEN___ K C11 CAZ C13 CA4 
 C15 
 1
 

I Clhefe 

2
 

I0 

4I 

52 
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H2 2. 	Quem da familia respondeu ao questiongrio?
 
(ndmero da pessoa - Quadro IA)
 

113 3. 	Para o chefe homem da 
famflia, o senhor actualmente tem quantas
 

mulheres?
 

114 4. 	A sua familia sempre residiu e trabalhou aqui nesta aldeia?
 

l=sim -- > pergunta 13
 
2=nao -- > pergunta 5
 

115 5. Em que ano o senhor e sua famfilia chegaram a esta aldeia?
 

116 6. Onde residiam antes de chegar aqui?
 

distrito e provincia (codificar depois)
 

V17 7. 
Porque 	vieram morar aqui nesta aldeia (principal motivo)?
 

i=oportunidade de melhorar a vida
 
2=guerra
 
3=conflitos na aldeia de origen
 
4=organizariio das aldeias comunais
 
5=emprego
 
6=outro
 

118  8. 	A sua familia estA ou jA estava inscrita como "deslocada"?
 

l=sim
 
2=nao
 

119 - 9. 	Que tipo de dificuldades tiveram em encontrar terras quando chegaram
 
aqui?
 

(codificar depois)
 

1110 10. 	Aqui o senhor(a) cultiva mais terra actualmente do que cultivava antes
 
de vir para esta aldeia?
 

l=sim, mais terra
 
2=n~o, menos terra
 
3=Mesma Area
 

Hll 11. 	0 senhor(a) Lem tftulo de propriedade da terra no local de origem?
 

1=sim
 
2=nAo
 

1112 12. 	Se a guerra chegar ao tim, o senhor(a) vai continuar a residir aqui na
 
aldeia?
 

l=sim
 
2=Vai voltar para o lugar de origem
 
3=Vai sair para outro lugar
 
4:Oucro
 

A3
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H13_ 13. 
Na sua 
fomilia hA pessoas que normalmente iriao residir aqui 
Mas agora vivem em outro lugar 
fora desta aldeja?
 

l sim-->Quadlro 113.
 
2 

11d0u -- > Quadro IIA. 

Queriamos fazei- algumas perguntas sobre estas pessoas da familia que vivem fora: 
Quadro 113: Faufija Nio-residente[ Pro lo sod ea a o I a e ex l lv ! d ap eoR lse Valor Total

is e 
Pesa gle(a ) volta a Se volt& Tra al ou iiichf scolaridade Ia. de dias que

I desdea desta: aldeja? 
 todos as machanba talo ed 
_ _ _ _ _ _ _ai pass&do -que
2

_ 

6poca? iltina ca pa rha a o a s d:Fsposafc) 
 J:M tntr.r o nimero j:Macbsabno dos I:Nerhuma entrar 
 I:Nurnca
>:ih~)FdaLltlga ]-SIR Entrar No.deoutrao 
 Z=Dinheiro estimativa '2:13dQE OS arcS4:pai/xie I:Seaeriteira! 2:nio dias.
classe cca~ieta ':F'ibrica 3-Gineros el 2etjcals 3-be vet ea
5:t0utro Preparaqic de
3=Funqio Piblic& 
 :abos 
 4uarido 
 Terras
Par~nte J:analfabewo 4:caIIrcjO 
 cUtro6SOutro :Epoc- de12:niyeI 5=Serviqo Militar I. nesuperior l:Profissio Tdcnica 3:Colheita98:nac estudou, ?7Desempregado 

outro 

IR CR CR CR3 CB 
 B CRS 
 CR7 CRC9 R2100 CR1 

25
 

26 
 -
Li2? 



ALD _ lli 

1114 1-1. 0 senhor pensa que estas pessoas que estAo fora queriam voltar para aldeia para river e trabalhar junto a 
famil ia? 

l=sim 2=nAo 

1115 15. Em que circunstritcias estas pessoas da familia iriam voltar para river na aldeia? 

(codificar depois) . . . .. . 

II. MAO DE 03RA 0 senhor(a) poderia falar sobre os trabalhos clue cada membro da familia costuma fazer nas machambas 
de casa ou em outros trabalhos de casa. 

Quadro IIA. Trabalho Familiar na MachaMba e na Casa 

: e: a ;1 1 aa= 

MEN TAI T.. TO 
" 

T4 TA5 TH TA? TA8 TA9 TAIl TAIl 

H16 16. Desde o i iclo la campanha corrente (agosto de 
90), agu~m desta Casa trabahou fora las maahaMas e _sa
 

1=sim -- Quadro IIB
 

2=n o -- pergunta 17
 



AL!) f_ill 

Primeiro None No. de 
Pessoa 

Quadra IIB: 

Trabaiho durante que 6poca? 

I:pos-Calheita/Sepenteira 
M:paca de fame 
3:6ltica colheits 
4=ano tado (perizunente) 
5:ano todo (varidvel) 

Trabaiho fora da Machamba Familiar 

lipo de trabaiho Farinade 
rebuneraglo 

I:Macnembas oos outros 
2:Fdsrica i-dinaerc 
3:Funq~c Publica 2;Teneros 
4:Cor.ercializaqia 3:dufheiro! 
5:Artesanato 96neros 
6:Profissio Tfcnica 4=troca ae 
7:Serviqo Militar trabalmo 
Outro 5=nada 

outro 

Tipo de 
Gdnero 

1:m1]no 
2:pEixe seco 
3:bebiaas 
4:9alinna 
5=cabrito 
5 arroz 
7=ropas 
8=rfei lAn 

outro 

Total de receitas daste 
trabalho que entraran em 

casa durante o fltiao a&no 

U-n1daCE Quantidade 
1: tCa S 
2:ar 
k 
:prata 
5 1tro 

______ _____ _____ _____ __ HE 

_ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ ___ I _ __ ______________________________________________________ __ _ __ _ _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ __u_ __ _ 
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H117 ___ 17. Delede o inicio da campanha corrente, alguma pessoa de fora chegou pal-a trabaihar nas suas 
machambas? 

lsim ->quadro IIC 

2=nAo ->pergunta 18
 
Quadra IIC: Trabaiho Extra-Familiar na Machamba
[Culturas
om Ictividade Mo.total de pessoa-dias Forn de Valor da resuneraqio 

que quo trabalbaran n Resuneragao 
trabalharam lzdestronca actividade 

"=lavoura ldinheirc 
1culturas 3:seaeteiras (multiplicar o n63ero de 2:g~nvros 

al inertaros 4=sachas poosoas voces o n~iero 3-didebirn/gknero. 
2-algcdio 5=colheitas de dias) 4:troca do trabalho Tips de Ginoro Unidade Qt 
3:arrot 6=ano todo 5snada 1=31las 
4:cajuelros outro 2:po oe seco l:.eticais 
5=11ndca 3=SbobidaE 2=sacs 
outros 4:galinba 3=kg

>5=cabrito 4:prato 
6-arroz 5I tro 
7 roupa 6:tigela 

_____________outro outro 

TcI ACT 
 MC TOC3 T4 T~
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Ill. TERRA 

U 1818.Quaiitas machainbas este agregado cul tivou dtirazite este ano? (Ndmero)Vamos agora fazer algumas perginitas sobre cada machiamba que foi cultivada durante esta 6i ima campatilia. 

Quadro Ill: Caracteristicas das Hachambas 

lachaba Tipo de Distancia Area Quea atribui a terra Titulo de ue cu:Ljas rrin res~ W.de anos queMachanba da casa yue culturas serao cultivadasJ1adzinistraoor, Pessoa daTerra 
 ncnanba jurante a a tima cultiva estatarsecretirlo aqui para a proxima campanha faailia queI-Sim Ihspha nachasba-regadic see
r serc ae 5z2chiefe tona coat&da produqL - nicpus£ 

coauna!'Indade Qt 
 4:auin6 
 SIi hIO apira 
.:11 

a-=U!e 
NO;' 

S:IsilaI9=fes 
 i-orticoias ":eles
I~h iinc
6=cospannia de aigc,,aa :2r~ 1 11tar8C-5 

ida7=abriu s6 0~u
- 4zarro! ll:coqueiresj II 4zrroz
5:&I~odlc I..cajueiros 
 salgcuac ]to-jeiout ro 6 doendoia out ro 6=amerdoia ~ 

7-batata coce 
 tat&ata do- urc 

TIPMACH TI T2A TZ 
 3 TN TSA TSR TSC T50 T59 TSP T6 77 T7C T71 Th, 7V T8 
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H19 19. 	0 senhor(a) tem terras que actualmente estAo em pousio sem nenhuma
 
cultura cultivada?
 

l=sim -- > pergunta 20
 
2=nAo -- > pergunta 24
 

H20 20. 	Quantas machambas estAo em pousio agora?
 

(numero)
 

H21 21. 	Qual 6 a area total destas machambas em pousio? (hectares)
 

1122 22. 	Por quantos anos estas machambas permanecem em pousio antes de ss.-rem
 
outra vez? (nmero)
 

H23 23. 	0 senhor(a) jA teve terras em pousio que foram ocupidas por outr- rc soa 
sem consentimento? 

l=sim
 

2=nao
 

H24 24. 	0 senhor(a) tem terras abandonadas que nao cultiva mais? 

1=sim -- > pergunta 25
 
2=n~o -- > perguntL 27
 

H25 25. 	Qual 6 a Area total dostas terras abandonadas? (hectares) 

1126 26. 	Qual foi o motivo principal de abandonar estas machambas? 

1=falta de seguranqa
 
2=terras perderam forqa
 
3=falta de mao dE ,bra
 
4=ataque de pragas
 
5=outro
 

H27 27. 	Na sua opiniao, F m o problema da seguranga, haveria terras suficientes
 
para todos na aldiia? Explicar.
 

A9 
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[Agora vaos falar sobre as culturas alinentares que o senhor cultiva.]
 

H29 _ 29. 	Durante os 61timos cinco anos, o senhor(a) aumentou ou diminuiu a Area
 
cultivada em culturas alimentares?
 

]=aumentou -- pergunta 30 
2=diminuiu -- > pergiinta 30 
3=nAo mudou -- > pergunta 30A 

1130 30. 	Porque o senhor(a) resolveu aumentar ou diminuir a Area semeada em
 
culturas alimentares?
 

(codificar depois)
 

1130A 
_ 30A. 0 senhor(a) sabe que existe um programs de pregos minimos para o 
milho e de outros produtos para esta campanha?
 

l=sim, sabe
 
2=nao, nao sabe
 

H30B 30B. 
 Se o preqo do mitho fosse subir, o senhor(a) iria produzir mais?
 

l=sim ->30D
 

2:nao -- 30C 

H30C 30C. Se nAo, porque?
 

(codificar depois)
 

H30D 30D. 
 Como 6 que pensaria em aumentar?
 

131 31. 	Durante um ano normal, 
a produqAo das suas machambas 6 suficiente para
alimentar a sua familia toda? 

i=sim -- > pergurta 34 
2=nio -- > pergunta 32 

H32 32. 
Porque o senhor(a) ,Ao, produz o suficiente para alimentar a familia? 
1=falta de mio de obra 
2=problemas (te segurana
 
3=nio hA terra de qual idade
 
4=hA falta de terras aquli

5=prefer6ncia para culturas de rendimento 
6=nao tern condi(l-es de armazenar o produto 
7=outro 

H33 33. 
Se a produqao da suas machambas nAo 6 suficiente pars alimentar a

famflia, qual seria a Area adicional necessAria? (hectares)
 

AI0
 



ALD H 

(Agora vamos falar sobre as culturas de rendimento que o senhor(a) cultiva nas 
suas machambas] 

H34 34. 0 senhor(a) cultiva algumas culturas que sao principalmente destinadas 
para serem vendidas? 

I=sim - > pergunta H35 
2=nao - > Quadro IV 

I35A 

35. Que culturas sio produzidas com a finalidade principal de serem 
comercializadas? (Alistar as tres principais) 

1135B 

1135C 

__ 

_ 

l=algodAo 

2=amendoim 
3=gergelim 

4=girassol 

5=arroz 
6=outro 

1136 36. Durante os 6ltimos cinco anos, o senhor(a) tem aumentado ou diminuido as 
Areas dedicadas a estas culturas de rendimento? 

1=aumentou 
2=diminuiu 
3=nAo mudou -> pergunta 38 

H37 37. Se aumentou ou diminuiu, porque? 

(codificar depois) 

1138 38. Se fosse aumentar as machambas cultivadas com estas culturas de 
rendimento, onde o senhor(a) iria encontrar a forga de trabalho 
necessiria? 

lfamilia jA residente 
2=familia nAo residente 
3=trabalho contratado 
4=outro 

H39 39. 0 senhor normalmente cultiva o algodao? 

1=sim 
2=nao 

->pergunta 41 
->pergunta 40 

1140 40. Porque o senhor(a) actualmente nao cultiva o algodgo? 

lnao tem terras suficientes 
2=nao tem terras apropriadas 
3=nAo tem mao de obra suficiente 
4,nunca produziu/nAo tem afinidade para a cultura 
5=nAo dA resultado econ6mico 
6=outro 

[-- > Quadro IV] 

All 
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141 41. Quem da familia toma conta pelo cultivo de algodgo? 

1~marido 
2:mulher 
3=filhos 
4=outro 

142 42. Em que altura do ano o senhor(a) sabe o prego que vai 
algodgo? 

receber pelo 

H43 43. 

l=antes da sementeira 
2=aates da colheita 
3=na hora da venda 

Se o preqo do algod~o fosse subir, o senhor(a) iria produzir mais? 

H44 44. 

1=sim - > pergunta 45 
2=nAo - > pergunta 44 

Se nao, porque? 

H45 

(codificar depois) 

45. 0 senhor prefere cultivar e vender o algod9o para depois comprar
alimentos para a fawilia do que produzir mais alimentos nas suas 
machambas? 

1146 

1=sim 
2-nao 

46. Porque? 

1147 

H48 

47. 0 senhor(a) tem cartao de produco das empresas de algodio? 
1=sim -- pergunta 49 
2=nao - > pergunta 48 

48. Se nao, porque? 

H49 

H50A 
H50B 
H50C 
iSOD 

(codificar depois) --> Quadro IV 

49. Se afirmativo, hA quantos anos que participa? 
(nfimero de anos) 

50. Que insumos o senhor(a) recebe da companhia: 

a. Sementes l=sim 
b. Pesticidas l=sim 
c. Fertilizantes l=sim 
d. Instrumentos de produg~o 1=sim 

2=nAo 
2=ngo 
2=nao 
2:ngo 

A12 
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H51 51. 	0 senhor(a) recebe orientaqgo t~cnica de enquadrador para outras
 
culturas alem do algodgo? Explicar?
 

(codificar depois) 

1152 52. Desde a sua participaqAo com as empresas de algodao, o senhor(a) reduzit 
a grea de cultivo das culturas alimentares como o milho ou mandioca? 

lsim -->pergunta 53 
2:nao ->pergunta 54 

H53 53. Se reduziu a Area de culturas alimentares, porque? 

1154 54. Quais sao as principais vantagens da participagio no programa de 
algodio? 

(codificar depois) 

H55 .... 55. Quais sao as principais dificuldades com a participaqao no programa? 

(codificar depois) 

A13
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IV. PRODUQXO 

Agora vamos 
fazer algumas perguritas sobre 
a p)roduqAo que conseguiu durante a 6Itima campanhia.
 

Quadra IV:_CaracLeristicas deProdugao

Produto 
 Quatidade Quaitidade hi alturAt di baquo aes, os Quanto desta campanha Iti que aea ca estoquescolbida Coihidi Bus Quanto desa
caihoita, quanta estoques se 
 peani guardar pan a actuais vio durir
nesta campanha inc nornal canpuash foihavia de entaque acaharus connuso da fami'jia
pe guardido pian
""guane

Izzjlho 8=amendcia 7tTniad ;t iaeQdade met? 
,-fejj.. 9zcastariha de caju I~saco 100 

t n~r e Uoidade t Entrar o ses cui'ano UridadeI:saco 100 1:saco 100 Qt
ILac O:!eijio nantlega I0=bebida e odo' se f~r o caso I:SacaCa~u 2=saco 50 2=saco 50 1002,:S c~ 50C ;:Saco
Oantaca 1I:b~bida de *:ana 3:k!Ic,':kl EC2sao 52ckj ~c

5rarroz I:zo4Iir ):kjo 3-kilo=to 
 4=Iztro 4=litro W-itroo:mapira 13:oss ara 5:ata 20 51I&LA 0 Inlta
7:algodio '0 5 lata 20o*tros outro outro :7j 5:laba 20ro out ro outro
 
Pion-- PIA Pie P21 PZB P31 P3B P4 
 P51 P58 
 P6 P?1 P78 
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1156 56. 0 senhor tern cajueiros? 

l=sim -- pergunta 57 
2Ano -- > pergunta 62 

1157 57. Quantns cajueros o senhor(a) actualmente tern? 
( nrmero) 

H157A 57A. Destes ca,j ICiros, quantos o senhor(a) explorou o atio passado? 
(n,,ero) 

1158 58. Durante o:t 6timos cinco anos, o senhor(a) explorou o mesmo ndmero de 
cajuei ros? 

lsim
 
2=nAo 

1159 59. 0 senhor(a) faz a limpeza dos cajueiros todos os anos? 

1=sim -- > pergunta 61
 
2="Ao -- > pergmnta 60
 

1160 60. Se n~o, )reGtle flao os trata? 

1=preqo da castanha nao compensa 
2=nio hA mio de obra
 
3=zno necessita limpeza
 
4segntrzt,'a
 
5u Lro
 

1161 61. 0 senhor(a) produz bebida de caju aqui em casa? 

1=sim
 
2=nAo 

1162 62. 0 senhor(a) tern coqtieiros? 

lsim -- > pergunta 63 
2nico -- Q,adro V 

1163 63. Quantos coquciros o senhor(a) tern actualmente? (nimero) 
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64. Durante 
os 6itimos cinco anos, o senhor(a) aumentou a quantidade
 
comercializada das seguintes culturas?
 

H64A 
 a. milho 

1164B 
 b. mandioca 

1164C c. arroz 

1164D d. algodao 

l164E e. amendoim 

H64F f. feij~es 

1164G g. mapira 

1164H 
 h. castanha 

1165 65. Em comparaqio com os 


tem sido mais dificil 


l=mais dificil -- > 

2=mais fCcil -- > 

H66 


l=sim 2=n~o
 
1=sjm 2=nao
 
lsim -nao
 
l=sim 2=n~o
 
l=sim 2=nio
 
1=sim 2=nao
 
1=sim 2=nao
 
l=Sim 2=nAo 

cinco anos atrfis, 


ou mais fAcil?
 

pergunta 66
 
pergunta 67
 

66. Se 6 mais dificil, porque?
 

l=hAi menos compradores 
2=mais problemas de transporte 
3=problemas de seguranqa
 
4=l)re;os baixos 
5=falta de hens de consumo 
6=outro 

H67 67. Se 6 mais fAcil, porque? 

l=hA mais compradores 
2=melhor transporte 
3zmelhor seguranqa 
,|=preqos mais atraentes
 
5=mais bens de consumo 

para comprar 

a comercializaq~o destes produtos
 

para comprar 
6=outro
 

68. 0 senhor(a) pode estimar quantos compradores interessados em comprar
 
seus produtos existiam durante a 6
ltima campanha?


1168A A. milho 
 0=0
 
1168B B. mandioca 
 1=1 - 3
 
1168C C. feij5es 2=4 - 5
 
1168D D. ameadoirn 
 3=6 - 10
 
1168E E. algodio ,=mais de 10
 

1169 69. A quantos compradores diferentes (no total) o senhor(a) vendeu durante a 
ultima campanha? (entrar o noimero) 

1170 70. Estes compradores dos seus produtos sAo os mesmos qw' he costumam 
fornecer os hens de consumo? (Descrever o processo) 

A17 
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VI. POVINENTO DA PECUARIA
 

0 senhor(a) pode aos itiformar sobre Os allirais e as aves (Itietern? 

Quadra VI: Movju-ent) da Ilec-uAria (Agosto 90 -Julho 91) 

Tip deAnjalMi~eroAnini/Avm VndionAnisais/Aves
Actdualnlinr (Aniaisto aio
e Ye-
 (Agosto 90 

3: Carinaosao 2=a~~oSO~nSMorton 


4zBurro/CaVdAO
5:Aves Iimero Rpaca Principal Porque Preqo da N~zero Epoca Principal 

-oeIhs1:p~s coheita/ I:fhltava alimentos (por Izp6s-coleltall 

-
Sementeit 
:ipaca de tose 

3=6ltiaa 

Zshay,,a cosprador na 
altura 
3:o preqo estava bom 

animal/ave) Semerteira 
':6poca d, fcae 
3 altma 

Colheita 
4:nic hi 

4=despesas 
extraordjr."rias 

colbeita 
4=oass 

ipoca/ano todo 5:probleta de epocalass todo 
segu ran pa 

H71. 0 que 6 feito corn as seguintes produtos pecudrios?
 

H71A A. Leite/Manteiga/Qtieijo h~veride tudoH 71 B 2B3. Ovos 
 9=conisume tudoH1C 
 C. Peles 3 =veinde parte/consune parte
 
4=niao apraveita
 

Abatjdos Anigais/Aveh Anjisaj/Aves 
Julho 9I) IRoubados ou 
 Coaprados
 

jAgosto S90
 
(Agosto 90 - Julho 91) 

Julbo
 
rqeMeolieo 

Idaltava
 

aliaertAs
 
2=festa/ritual
 
3:probleta de
 
seguranqa
 
oatro
 



ALD HH 

1172 72. 0 senhor(a) usa a tracqAo animal para a sua agricultura? 

1=sim -- > pergunta 73 
2=nAo -- > pergunta 75 

1173 73. Se afirmativo, que tipo de animal usa para os trabalhos agricolas? 

l=boi/vaca 
2=burro/cavalo 

74. Para que trabalhos emprega os animais?
 

H74A 	 A. lavoura l=sim
 
2=nho
 

74B B. transporte
 

H74C C. sacha
 

H75 75. 0 senhor(a) jA usou a tracq~o animal nos tempos atrds? 

lsim -- > pergunta 76 

2=nAo -- > Quad'o VII 

1176 76. Se afirmativo, porque deixoti de utiliza-la? 

(codificar depois)
 

A19 
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VII. INSUMOS ADQUIRIDOS 
 (AGO. 90 - JULIIO 91)
 

Quadro VII: 
Insunos Adquiridos
 

Tipo Cul turas Quantidade Or;eem Valor
 
l=sementes 
 l=ciIturas Unidade Qt Como Onde Adquirido 1=preqo2=adubos Valoral imentares l=saco Adquirido uni tdho (rmt)orgnicos 2=algodao 100 1=lo,ja 2=valor3=fert i ,zantes 3 =arroz 
 2=saco l=comprado 2=posto de 
 tctal
.I=pesticidas -I=ca,ju 
 50 2=donativo venda
 
outro 
 5=horticolas 
 3=kilo 3=oferta 3=vizinho
 

6=virias 
 I=1itro 
 outro 4=ONG
 
outro 
 5=lata 20 
 5=AGRICOM
 

outro 
 6 =cornpanhia
 
7=mercado/feira
 

8=DPCCN
outro 

IPO 
 1A
I)I 1213 13 14 15A 15B
 

H77 
 77. 
0 senhor(a) encnntra aiguma dificuldade em obter insumos para seu
 
cul"ivo?
 

1=sim --> pergunta 78 
 2=nao --> Quadro VIII
 

78. Se afirmativo, porque (especificar o insumo)?
 

A20
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VIII. 


Tipo 


1=enxadas 

2=catatias 

3=iachadus 

4=tractor 

5=atrelados 

6=motobomba 

7=carrinha 

outro 


IP'rIPO 

INSTRUMENTOS DE PRODUQ30
 

Quadro VIII: Instrumentos de Produqao
 

Qiiantidade Origem Valor
 

Como Onde Adquirido l~valor Valor
 
Adquirido total (nit)
 

1loja 2=prego
 
lcomprado 2=posto do unitdrio
 
2=donativo venda
 
3=oferta 3=AGRICOM
 
outro 4=vizinho
 

5=ONG
 
6=companhia
 
7=mercado/fejra
 
8=DPCCN
 
out ro
 

III2I3IA 


A21
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H79 79. 	0 senhor(a) encontra alguma dificuldade em obter os instrumentos de
 
produgAo?
 

1=sim 2=nao 
--> pergunta 81 

H80 _ 80. Se afirmativo, porque? 

(codificar depois)
 

H81 _ 81. 	Durante o ano passado, o senhor(a) alugou alguma maquina para 
das suas machambas? 

1=sim -- pergunta 81A
 
2=ngo -- Quadro IX
 

H81A 
 81A 0 senhor(a) costuma alugar a mdquina para que actividades?
 

A22
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IX. DESPESAS DO AGREGADO 
Vamos per-guntar agora sobive todas as coinpras que o senhor(a) 
fez durante duas 6pocas.
 

Quadro, IX: Despesas do Agregado Familiar
 

PRINCIPAlS PW4DUTOS Epoca da Colbeita (desde junhol Epoca de Yone
DR COISUKO (janeiro a i.aia) Onde costula Qaev da 
fater a compra fanilia 

Frequiacia Quantidade par Valor da compra Frequincia Quantidade total -Valor da conpra daeida 
de Cospras cad& compra de Compras conprada aea 

________colpra 

l:ailho 7:peixe seco 14:confecqV5es l:seaanal Unidade Qt At l:valor lzsemanal 
 Unidade Qt t l~valor lzloja hIaarido
2:farinha deailho 8:aqucar l5:cal~ados 2:quinczena 
 total 2:quincera jtotal 2-posta do 2:iiulher3:teijaes 9=dleo 16zeducaqao 3=sensal (escrever Izpreqo
7 3:mer.sal (escreoor 2:pre~o verida outro4:sandioca seca 1O=petrdleo 1 zsauce 4=seaestral no 
 initirio 4:sevestral nio uritirio *Jsnercado/feira
5
5:fariaha de llhsabic ldsiIpcstCS :anual espaqo) l5:ariual espo) 4-posto da
Mandioca 12:capulana outro outro out ro Iczano
iira

6=aarraL 13:roupa usada 


Out o 

PROD DI D31 03B D41 D48 D5 D6A D6B DUI DIB DR D9 
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X. 	DONATIVOS OFICIAIS
 

H82 
 82. 	A sua familia recebeu donativos durante o ano passado (Agosto 90 

Julho 91
 

l=sim -- > Quadro X
 
2=no -- > pergunta 83
 

Quadro X: Donativos Oficiais
 
Tipo de Frequ6ncia Unidade 
 Quantidade 
 Epoca Origem do
donativo 


donativo
 
lmilho Nimero de l=saco 100 
 lcada

2=61eo 	 Qt l=pos- I=DPCCN
vezes durante 2=saco 50 vez 	 2
colheita/ =ONG/Projeto
3=feijao 
 o ano passado 3=kilo 
 2=total 
 sementeira 3=ovganizaqao
4=mandioca 
 4=litro 	 2 6
 = poca de religiosa
5=arroz 
 5=Iata de 20 
 fome 
 outro

6=roupas 	 outro 
 3=colheita
 
7=materiais desta
 
de construqao
 
8=aqijcar 	 c an ha 
outro
 

DON DOI D02 
 DO3A DO3B )04 
 D05
 

H83 
 83. 	A sua 
familia costuma receber ofertas de comida (okhalihiua, ovahewa)?
 
ofertas?
 

]=sim -- ) pergunta 84
 
2=nao -- > pergunta 85
 

84. 	Se afirmativo, com que frequ~ncia a sua familia costuma receber ofertas
 
de comida?
 

I=s6 quando hA falta de alimentos em casa
 
2=s6 durante as 
festas e cerem6nias
 
3:todos os meses
 
outro
 

A24
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XI. PA.DR6ES TIPICOS DE CONSJI4O.
 

Agora querialnos saber sobre a alirnentaqAo tipica aqui da casa.
 

H85 ___ 85. Ontern as refeiq6es de casa foram preparadas para quantas pessoas? 

H186 _ _ 86. Qtuaitas vezes estas pessoas corneran ontem? (N6rnero de vezes) 

Agora, tjueriamo9 perguntar sobre todos os ingredienites que enitraran nas
 
refeiqes preparadas oniten, comeqando corn a prirneira refeiqo do'dia.
 

Quadro XIA: Padr~es de Consuso 

Miauero da composilio das 4feiqaes Unidades Quantidade Deande vieras extes 

Reteiqin 1:11 'o 3:,atapa ingredientes? 

I:priseiri lilhc II-batata doce 2:prato I:produqio decasa 
'):Segund& 3:iandioca seca !2:.a;aroca 3:litro Z:~ir-dc na1 . 
3:terce! ra i:iandioca i3:0OS 1:kg 3:cosprado de outra 'pessa 
i:quar'a3fresca 14:pio 5:unidade 4:recebido es troca lie trabalho 

5:ejo15:frutas 6:copo -le5-oferta asio, Darente, 
i~ndo~l~i autro outro vitintho 
-:eixe seco 6-donativo 

I:relne tresco 7:caqa recoIha iatoou no 

RK ________ RA4 

A2 5 
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87. Estas refeig~es de ontem foram habituais para este dia? 

l=sim ==> pergunta 89 
2=nio -=> pergunta 88 

88. Se nAo, especificar a diferenqa? 

H89 

(codificar depois) 

89. 0 senhor(a) considera as refeig~es desta 6poca suficientes para manter a 
boa sadde de todas as pessoas de casa? 

1=sim -- pergunta 91 
2=nAo --. pergunta 90 

1190 90. Se nAo, quais s~o os problemas principais que dificultrm o acesso 
alimentaqao adequada para a sua familia? 

a uma 

(codificar depois) 

A26
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Agora, queriamos perguntar sobre as refeiq5es habituais durante o periodo de
 
mais escassez, a 6poca de fome (janeiro a maio).
 

1191 91. Durante a 6poca de foioe, quantas refeiqces costumam ter por dia?
 

Quadro XIB: Refeig5es labituais Durante a Epoca de Foe
 

Nimero da Composi7Ao das Refeiq6es Unidades Quantidade Do onde vieram
 
Refeiqiio 
 estes
 
I=primeira I=milho 9=matapa l=lata de (entrar o ingredientes?
 
2=segunda 2=farinha de lO=carne leite ndmero) l=produq;o de
 
3=terceira 	 milho ll=batata 2=prato casa
 
4I=quarta 	 3=mandioca doce 3=litro 2=comprado na
 

seca 12=maqaroca 4=kg loja
 
4=mandioca 3=ovoas 5=unidade 3=comprado de
 
fresca 14=pao 6=,opo outra pessoa
 
5=feijao 15=frutas outro 4=recebido em
 
6=amendoim outro 
 troca de trabalho
 
7=peixe seco 5=oferta de
 
8=peixe fresco amigo, parente,
 

vizinho
 

6=donativo
 
7=caqa ou recolha
 

no mato
 

REF RAI 	 RA2 RA3 RA4
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92. 

ltH 

De modo geral, as refeiq5es habituais durante a 6poca de fome eram 
suficientes para manter a boa safide de todas as pessoas de casa? 

l=sim - > pergunta 93 
2=nAo - > pergunta 9.1 

1193 93. Se afirmativo, como 6 que a sua familia conseguiu arranjar a comida? 

1194 

(codificar depois) 

94. Se n~o, durante qpiantos meses nao 
a familia? (nimero de meses) 

havia comida suficiente para alimentar 

H95 95. Como 6 que a sua familia sobreviveu quando nao havia alimentos 
suficientes em casa? 

(codificar depois) 

H96 96. Durante a 6poca de rome, sempre havia disponibilidade de alimentos para 
comprar na loja ou nos vizinhos? 

l=sim - > pergunta 98 
2=nao - > pergunta 97 

H97 97. Se nao, durante quantos meses faltava alimentos para comprar? 

1198 98. Agradecemos muito o tempo que o senhor(a) tem nos dado com esta 
entrevista e queriamos terminar por perguntar se na sua opiniao a vida 
da sua familia tem melhorador ou piorado durante as iltimos cinco anos. 
Por favor, especificar porque? 

A28
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GUI PARA OS 1IQUIRIDORES
 



INQU9RITO AO NIVEL DA ALDEIA
 

Aldeia
 

1. MAO-DE-OBRA
 

A. Emprego Agricola
 

[tpscri 1A) das fonte. domo-de-ohra familiar. 6 im)portnciade extra Qual a 
io trtablho extra-familiar tas a'tividades aH9rico las? tomo furncionam as 

(iferontLs formas de mio-de-obra extra fam i I iar (muktm,,, pot- x,) etm termos 
do pagametnio (dinheiro, htbidas, ( tdfiti(io/itant i) agineros, ,.ec. eica 
das act ivdd, (Aroa espec'fit-ada PM Ilas.sos, ot c. ) Qutl s io as 
act ividahdes fltas covm ostas ft'rmas dth m~i-d-ohra extra-familiar? Pot 
o',eomiplo,, mukum, A isado pat-a fazer quai act. ividades agricolas (destronca, 
layotura, ,tc. )? 

Qual 6 n nivel (le utilizagio (testas instituig6es na aldeia? Quais sGo as 
caracteristicas das familias que participam nestas instituiq~es? 

B. Actividades No-agricolas
 

Salirio ou N5. de pessoas 
rendhi tento nesta 

Actividade por mes actividade 

2. 

3. 

I.____ _____ ______________ ______________________________ 
5. 



C. Movimento da populagao na aldeia
 
(Durante os ClItimos anos)
 

Muito Pouco Nada
 

entrando na zona 

saindo da zona 

Ii. TERRA
 

Quais sAo os processos de aquisido de 
terra nas aldeias? Qual 6 o papel
do muene, chefe de produq~o, etc? 

HA familias na aldeia que det6m titulos de terras?
 

Quais sAo as condiq3es de acesso 
a terra na aldeia? 
 HA terra suficiente para todas as familias cultivar a quantidade que elas querem, ou hdescassez de emterra comparaqio corn a populaqno residente (por causa doaumento da populaAo na terraszona, inacessiveis por causa de seguranqa, 
etc. ). 

Existem casos de disputas entre familias sobre acesso a uma machamba? Se

sim, como sao resolvidos estes confliLos? 

Houve muidanqas nas priiticas agricolas nos 6ltimos anos? Serd que asmachambas saio cult. ivadas mais frequentemente agora do que no passado? HA mpnos terra da aldeia em pusio do que antigamente? 

B32
 



Ill. COMERCIALIZAAO
 

A. Aspectos Gerais
 

Quais sio os factores que podem estar a determinar o nivel de
 
comercializaqio de produtos agricolas nesta localidade? 
 (situaqgo de
 
seguranqa, meios de transporte, nmero de lojas na zona, etc.)
 

B. Brigada de Comercializag~o
 

Se existe brigada de comercializa(;Ao, como funciona? (quem organiza,
 
numero de comerciantes, quais produtos, frequ6ncia,
 
impostos, licenqa local)
 

Se nAo existe brigada de comercializagao, como sgo comercializados os
 
produtos locais?
 

B3 



IV. ASPECTOS DOM9STICOS DA FAMILIA
 

A. 
 Descriqio de refeiq5es tipicas, quantidades normais por pessoa

(adulto e crianqa), variag~o ao 
longo do ano, n6mero de refeig5es por
 
dia, etc.
 

B. 	 Padr6es das actividades dom6sticas--preparagAo de comida, cuidar das
 
crianqas, recolha de 
Agua e lenha, etc. 
Quem na familia normalmente
 
e responsAvel estas actividades, quanto tempo por dia exigem.
 

C. 	 Variaq~o de acesso a produtos de necessidade ao 
longo 	do ano passado:

(Indica com "X" as alturas de escassez, por produto) 

J F M A M J J A S 0 N D 

Milho: 

Fei,jAo:
 

Mandioca:
 

Aq car:
 

6leo:
 

D. Dist~ncias e custos de 
transporte:
 

B4 
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INV'ENTARIO DAS INFRA-ES 1RUTURAS LOCAIS
 

GI PARA OS INQUIRIDORES
 



I 

Dossier da Aldeia:
 

Quadros
 

Servicos Socials
 

1. 	 Escola
 

Existe escola primaria (escola do estado) na aldeia? (S/N)
 

Se existe,
 

No. de professores
 

No. de alunos
 

Se nao existe, criancas nesta aldeia vao a escolas fora da
 
aldeia? (S/N)
 

Distancia a escola mais perto
 

2. 	 Saude
 

Hospital mais perto
 
(local, ou distancia)
 

Posto d- saude mais perto
 
(local, ou distancia)
 

3. 	 Agua
 

Qual e a fonte de aqua na aldeia?
 

Se nao existe na aldea, distania a fonte mais perto
 

4. 	 Programas de Assistencia
 

Existe programa(s) de assistencia na aldeia? (S/N)
 

Organizacao Actividade No. Beneficiarios
 

Cl
 



[I. Transporte e Comercio
 

1. 
 Inventario de comerciantes
 

No. de lojas na aldeia
 

Se nao existe 
loja na aldeia, distancia a loja mais perta
 

Existem outras 
lojas (fora da aldeia) que a populacao frequente?
 

(S/N)
 

numero
 

No. de compradores da fora que trabalham na aldeia
 

Existe feira na aldeia? (S/N)
 

Se nao existe feira na aldeia, distancia a feira mais perto
 

2. Variacao de acesso a produtos ao 
longo do ano
 

(Indica com 'T' as 
alturas de escassez, por produto)
 

J F A MAJJ 0 N D 

Milho
 

Feijo
 

Mandioca
 

Aqucar 
 _ 

Oleo
 

3. Distancias
 

a. Armazem de AGRICOM
 

(km)
 

Onde esta?
 

Custo de transporte
 

(MT / Unidade) 

C2
 



b. 	 Nampula (distancia)
 

(km)
 

Custo 	de transporte
 

(MT / Unidade)
 

c. 	 Nacala (distancia)
 

(km)
 

Custo de transporte
 

(MT / Unidade)
 

d. 	 Mercado principal do distrito_ __
 
(km)
 

Custo de transporte
 

(MT / Unidade)
 

e. 	 Paragem do caminho do ferro
 

(km)
 

Custo de transporte 
(MT / Unidade) 

Custo 	CF ate Nampula 
(MT / Unidade) 

II. Aspectos Agricolas
 

1. 	 Campanha agricola 

Existe aqui uma brigade de comercializacao? ( S / N 

Caso afirmativo, como funciona? 

Caso contrario, como sao distribuidos os produtos da primeira
 
necessidade?
 

C3
 



2. 	 Nivel de comercializacao
 

Esta localidade e considerada como 
 zona de bastant
 
comercializacao de produtos agricolas? (S/N)
 

Porque (nao)? Ounis 
sao os factores que explicam o nivel de
 
comercializacao Je produtos agricolas nesta localidade?
 

IV. Emprego Nao-agricola 

Tipos de emprego na localidade: 

Salario ou 
rendimento No 

Tipo por mes empregado 
-------------------------------------------------

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
-------------------------------------------------

V. Populacao 

No. de familias na aldeia 

Afectados 

Deslocados 

Houve um ataque do Renamo na aldeia nos ultimos tres anos? (S/N) 

Movimento da populacao na aldeia (deslocados e afectados) 

'lito Pouco Nada 
.............---------------------------------------
entrando na zona 

saindo da zona 
----------------------------------------------------

C4 
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SUMMARY DOCUMENTATION OF DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS PROCEDURES
 



DOCUMENTATION OF DATA MANAGEMENT AND ANALYSIS PROCEDURES
 

FARM HOUSEHOLD SURVEY
 

MOZAMBIQUE
 

Data from the Nampula farm hulst-hold survey wi,l be analyzed by researchers
 
in 3 different locat ions (MOA/Maputo, MSL , LA) sepa rated by thousands of 
miles ani as many'as nine time zones. Furthermore, this data will be 
ana lvzed o er' a period of time, and possiblyhiy people not corritly 
involved in the research, If the data set is to become in.tisttt iinalized 
within the Ministry of -Vgriu"iture ard useful to a wider set of' aralysts, 
it and the analysis done lpunir it must he acesibi to a variety of people. 
It is thro r critical that svst mat ic procedures he developed for 
cleaning aod analyzingg . (t i ata, for ()rgan r:ing and riming data files, 
analysis files, created varihle.s, and annlvtical results, and for 
(ocuiment i ng all data t rinsormatins and anal'sis which is done. 

I. INTRODUCTION 

major objectiv e of the MSV and tA research team will )e to prepare an 
archiv)e" of data from whi i %si ucce(ding analysis will dppart, and to 

manage that .irchivp so as to kep it up to date for all parties iivol%(ed ill 
the analysis. This archive will hold files containing cleaned original 
data, i,,'pssary convrsion fictors, selected computed var'iables, and 
variablhes iggrpgatv' tIihiTgher idata l els (principally to the household 
level). ,mi" it 'Ted and aggr,egated %ariailes included in thet archiv, will he 
those wthicbhr I ikely to he used repeatedly in later analysis. 

The plrIpo')s. this is to analysis to tiat(el" hii facilitate aid vnslre 
all iralyst. atre isi g the same basic data. By including complit(ud aid 
aggregate.d '. Triabhles hiTh arI I ie Tsed frequent,Ilv, h time Tnd mntal 
energy rTqui r to generate I &im ch time they ire needed 6 i I I he a oided, 
and the possibilit v of errors Inthueir calculation will he reuiced. p
dating the archiv peri)1(ical ly and serdig the updated version tT all 

part ies w i]I rpedue the probability or irialyses departir g from diffrei 
basic data1. 

A secTond important ob.jct iv. is to deve lop a workable st ru't ure for 
orgarizirrg data arialysis, immuri ical ion srii docirmeitat i1) of aialvt icol 

resulLs, and data clea ing 6.hi, I ,'omes lecessary af'ter data aTliTysis sriS 
begun. The rvst of this tai,,r ir'spnits the organizational structuore and 
st:iiniard iup)rat ii g [TIocTTir-i to be it r I zted ill he cleanirng, [)reipar:t ioli, 

and :nalysis "f dtata trm th.- Mozambique family sector hou.sehold survey. 
Throiugho , ihe ,lisT'u.iaal n ri1 betweeni the st tirewlarly distinguish .rc 

and procediures relat ing to tht- data archiw' nirdthose reiaTirg
y to darita 
analysis, and will altpmplt to c lirify the reflationship bet(cen th two. 

11. TYPES OF FIL[ES TO BE GENERATED
 

Numerons files must be crested to generate the data archive and to conduct 
and document data analysis. 
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A. FILES RELATED TO THE DATA ARCHIVE
 

1. Original Data Files: 
These are SPSS system files of uncleaned
data entered directly from SPSS. 
 Once these are entered they
will be saved to disk and kept as a record of the original
 
data.
 

2. Cleaned-Data Files: 
 These are SPSS system files of data

cleaned on 
the basis of SPSS descriptive statistics. They are

obtained by cleaning the Original Data Files.
 

3. 
 Table Lookup Files: These are SPSS system files containing

conversion factors & or synthetic prices, along with necessary

"key" variables. 
 These files are JOIN MATCHed to selected
system files of cleaned data to produce Final Data Files ready

for analysis.
 

4. Include Files: These are DOS text 
files of SPSS code for
cleaning data and preparing the data archive. 
The code can be
written in any word processor (as long as 
it is saved as

unformatted DOS text), 
or in SPSS Review.
 

There are two basic methods of generating results in SPSS. 
One
is to work "interactively" from the SPSS prompt. 
In this mode,
each command is executed after you enter it and hit "Return".
All the commands entered during a single interactive session
(i.e., 
 from the time you enter SPSS until you exit with FIN)
are recorded 
in a "log file" called SPSS.LOG. The results of
the analysis are saved in 
a "listing file" called SPSS.LIS. 

permanent record of the commands executed and results obtained

A
 

during that session may be created if SPSS.LOG and SPSS.LIS are
saved to other names after each session. If this is not done,
the files are overwritten during the next session, and the

record of the previous analysis is lost.
 

Thus, working interactively implies a greater risk of losing
the record of your analysis. Another disadvantage of this
approach is that the LOG and LIS files are rather disorganized,
in the sense that they record exactly what was done during the
session, including all 
errors and "dead-ends" in the analysis.
Thus, unless carefully edited, these files will be difficult to
follow for someone who did not do the analysis. Finally,

editing these files is time consuming and holds the risk of
eliminating code that really should be included.
 

Thus, it is recommended that all analysis be done using

"Include" files. Such an 
approach guarantees a record of the
analysis done, ensures 
that that record will include only
correct code and fruitful analysis, and in the end will save
 
time as well.
 

Two sets of include files will be utilized in creating the data
archive. 
 The first set contains "Cleaning Include Files".

These are files which will be used 
to produce SPSS output to
facilitate the identification of "outliers", duplicate cases,
and other errors in the data. "Archive Include Files" operate

on the Cleaned Data Files 
to produce "Final 
Data Files" and
 
"Aggregated Variable Files".
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5. 	 Listing Files: These are SPSS output files created by the
 
include files.
 

6. 	 Final Data Files: These are SPSS system files which are ready 
for analysis. At a minimum, each will contain district number 
and all data trom the 'leaned Data Fi hn. Additional vartiahles 
will include conversion factors necessary for analysis 
(generally for ion-.tandarld measurement units), Pompited 
variables using these conversion fartors, other variahles 
compuLtd on ly from original data, and ,-stlily svtthet , 
[prices. 

7. Aggregated Variable Files: These are SPSS system files 
specifically .nreated to hold variahlhs which have been 
aggregated from lower rdota leve Is iind wthich are l ike ly to be 
used freqiuently in data aialysis. For e\ample, one of these 
files may hold all quantity vari'ab les which have been 
aggregated to the household level from lower levels (i.e., from 
the HHt-PROD, UMIt, HH-%H:\1}, etc. levels to the ItH level).
Another may hol1d all variables aggregated to the household 
level relating to monetary values. 

B. 	 FILES RELATED TO DATA ANALYSIS 

1. 	 Working Data (WID) Files: These are the data files which will he 
used in data analysis. Initially, they will be exact copies of 
the Final Data Files from the data archive. As analyswis 
proceeds, new variabIes may he added to these files. In
addition, new working data files may be created from the Final 
Data Files and Aggregated Variable Files for use in analysis. 
However, good. judgemern t must be used in crotaring new lata 
files. If tIhe analyst is niot (:irefl 1, a very I arg nimher of 
urindocumerinted new data can cnreated iA a hrt peri,(il offiles be suo 
Lime, leading to great confusion for later analysis :nid for 
interpretat ion of completed analyses. Thus, in general, new 
variables should be stored in existing Working Data Files and 
in Working Aggregated Variable Files (see below). 

2. 	 Working Aggregated Variable (WAY) Files: These too will begin 
as exact op i,, s of the Aggregated Variable Files from the data 
archive, and wirll he modifed as analysis proceeds. 

3. 	 Analytical Include (AI) Files: These are files of SPSS code for 
execut ing anaIyses. They operate on She WD and WAV files. 

4. 	 Analytical Listing (AL) Files: These are SPSS output files 
creatd 1b the Ai tiles. 

III. 	 DIRECTORY AND SUIlDI RECTORY ORGANIZATION 

Between all iata fil,'s, table files, include files, arid listing rilos, 
hundreds of fi les wil I he, generated during the cleaning, preparat ion, anti 
aalysis of this data set. To iirgarize these files, facilitote data 
analyis, and make the data and analysis accessible to interested parrtires 
not initially tv in lv,.l, it is imlerative that a logical directory anld 
subdirro tory strctinr.' he create*d ant utilized. Aside from following s,,h 
pro edures becars,' they funcilitaL eftctive work with Itis romlilex tata 
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set, we are under contractual obligation to carefully document all data
sets and analysis procedures so as to 
assure to the Ministry of Agriculture
in Mozambique and USAID/Maputo that all data and analysis will be organized
 

completed. 

and accessible interesed parties, especially after the project is
to 

A. 
-

DIRECTORIES AND SUBDIRECTORIES FOR CLEANING,,PREPARATION, AND-
STORAGEOF'THE-DATA ARCHIVE 

I. C:\MOZDATA 

This directory holds all Final Data Files, Table Lookup Files, and
Aggregated Variable Files for the archive. 
With the exception of
Cleaned Data Files, these files should not be altered during the
 
course of data analysis.
 

Original Data Files may be deleted. Cleaned Data Files will be
needed on the hard disk only when the data changes need to 
be made
and the archive needs to be regenerated. Initially, this cleaning
will be quite frequent, but should become less common over time.

Thus, it is recommended that the updated CDFs be initially stored in
the C:\MOZDATA directory, for ease of updating. 
 Later, each team
may, if they choose, move these to 
floppy diskettes. When additional
cleaning becomes necessary, the team can be copy these CDFs back to
C:\MOZDATA, make the necessary changes, regenerate the data archive

and once again move 
the updated CDFs to floppy diskettes.
 

2. C:\MOZDATA\INCLUDE
 

This subdirectory holds all SPSS Archive Include Files for creation
 
of the data archive.
 

3. C:\MOZDATA\LISTING
 

This subdirectory holds all 
listing files generated by the Archive
 
Include Files.
 

4. C:\NOZDATA\CLEAN
 

This subdirectory holds all data, include, and 
listing files related
 to data cleaning. C:\MOZDATA\CLEAN is further subdivided into
C:\MOZDATA\CLEAN\DATA, holding data files for cleaning;

C:\MOZDATA\CLEAN\INCLUDE, holding all Cleaning Include Files; and

C:\MOZDATA\CLEAN\LISTING, holding all listing files from these
 
Cleaning Include Files.
 

B. SUBDIRECTORIES FOR DATA ANALYSIS
 

1. C:\ANAL-MOC, ANAL-MSU, ANAL-UA
 

These directories will 
hold the WD files and WAV files used by each
 group (i.e., the research teams at Mozambique, Michigan State
University, and the University of Arizona) in their analyses. 
 Each
of these directories will be subdivided into the following

subdirectories.
 

2. C:\...\WORK
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These 	directories will hold the system files that each team generates
 

during the course of data analysis.
 

3. 	 C:\...\INCLUDE
 

These 	will hold each team's Analytical Include Files.
 

4. 'C:\...\LISTING
 

These 	will hold each team's Analytical Listing Files.
 

C. 	 Other subdirectories may be developed as the data analysis
 
proceeds.
 

IV. 	 FILE NAMING SYSTEM
 

A. 	 FILE NAMING FOR THE DATA ARCHIVE
 

1. 	 Original, Cleaned, and Final Data Files: Cleaned Data file
 
names consist of the original file name preceded by "C-".
 
Final Data File names are the original file name preceded by
 
"F-". See Table 1 below.
 

TABLE 1. SYSTEM FILE NAMES FOR DATA ARCHIVE
 
ORIGINAL DATA CLEANED DATA 
 FINAL DATA
 

FILE NAME 
 FILE NAME FILE NAME
 
(STORED ON FLOPPY) (STORED IN C:\MOZDATA) (STORED IN C:\MOZDATA)
 

4H.SYS C-HH.SYS 	 F-HH.SYS
 
QIA.SYS C-QIA.SYS F-QIA.SYS
 
lIB.SYS C-QIB.SYS F-QIB.SYS
 

Q2A.SYS C-Q2A.SYS F-Q2A.SYS
 
2B.SYS C-Q2B.SYS F-Q2B.SYS
 

Q2C.SYS C-Q2C.SYS F-Q2C.SYS
 
3.SYS C-Q3.SYS F-Q3.SYS
 

Q4.SYS C-Q4.SYS F-Q4.SYS
 
5.SYS C-QS.SYS F-Q5.SYS
 

Q6.SYS C-Q6.SYS F-Q6.SYS
 
7.SYS C-QT.SYS F-QT.SYS
 

Q8.SYS C-Q8.SYS F-Q8.SYS
 
9.SYS C-Q9,SYS 
 __F-Q9.SYS
 

QIO.SYS C-QI0.SYS F-QIO.SYS
 
1IIA.SYS C-QIIA.SYS IF-QIIA.SYS
 

QIIB.SYS C-QlIB.SYS [F-QlIB.SYS
 

2. 	 Table Lookup Files: These files are named according to the
 
file to which they are to be JOIN MATCHed, preceded by "TAa", a
 

* 	 sequencing number, and "-'°. For example, the TL file for
 
adding quantity conversion factors to C-Q2B.SYS (off-farm
 
earnings data) is calle i TABI-Q2B.SYS. The TL file for adding
 
synthetic prices ta this file is TAB2-Q2B.SYS (remember that
 
these files are located in C:\MOZDATA).
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3. 	 Include Files: "Archive Include Files" have the same name as
the Cleaned Data Files on wihich they operate, with an extension 
of "INC'". For example, the archive include file which converts 
C-QI113B.SYS to F- 1I1B.SYS is cal led C-QIIB. INC. 

Each team should have tI freedom to name its analytical 
include fi I s as it sees fit, 
but should always use the INC 
ox'teis ion. 

4. 	 Listing Files: These files have the as
same name the include 
filps from which they are created, but with an ext rsion of
"LIS" rather than "'INC". For example, the listing from"ile 


C:\MOZDAT.\\INCLUDE\C-Q5.INC, 
is called C:\MOZDATA\LI,'TING\C-

Q5. (IS. 

5. 	 Aggregated Variable Files: 
These i le names begin with "AGG",
followed by the data level to which they are aggregated. For 
example, AGGIOUSE.SY:; holds all variables aggregated to the
 
household level'.
 

B. 
 FILE NAMING FOR DATA ANALYSIS
 

TIllS SECTION IS NOT COMPLETE 

TABLE 	2. SYSTEM FILE NAMES FOR DATA ANALYSIS
 

FINAL I WORKING DATA FILE NAMES
 
FILE NAME (STORED IN C:\AIAL-4,OC, C:\ANAL-MSU, C:\ANAI.-.A)

(STORED IN C:\MOZDAT.A) 

-_ill.
SOC-Itt. SYS, IYt-Fill. SYS , tA-IlH . SYS 
_________________.____s__MOC- I.\.SYs , .s IS \.SYS, t'.\-QIA.SYS
 
F-	 _ _,_ -{,,I , UA-Q_I.SS O .SY S , M S U-Q IA.SYS IB.SYS 

F-QI2.SYS MOC-Q2..SYS, MSU-QI2.SYS, UA-Q2A.SYS 

F-Q2_.SYS MOC-Q2B.SYS, MSU-Q2B.SYS, UA-Q2B.SYS 
F-Q2_.SYS MOC-Q2C.SYS, MSU-Q2C.SYS, A-Q2C.SYS 
_F-Q3.SYS___ __ tO{-{.SYS, MSlI- . SYS, .- Q3 .SYS 

F-_ __._SYS__ _.. tOC-_ SYS, MSI'-{4 . SYS, i.A-Q .SYS 

_F-_5 .S Y S _ _ _. .SYS , mSL- Q5 . SYS , .A-W5I.S YS 
F-Q.SYS'-Q. SMYS, MSU-q5i. SYS, .A-WS6.SYS 

F  _ ._S_S_ _ _- _H__ .F,YS , MS U - Q . SY S , I A -Q 67. S Y S 

F- 8 . .SYS H .'- .; S , %IS- H .S YS , L..- Q P.SYS 

F-q 9g .SYS kl(H({ 9 0:S'S , MSI-Q9.SYS , U A -Q Y.}S YS 

F - W,IO.S Y S q4{}-m O .s Ys , kiSI- q IO.S Y S , t..\-II) .S YS 

- II..SYS -,11.. M'~Y , "SU-Q I1A.SYS , t'..-QIl1...SYS 

F - Q Il l B .S Y S J' UO C- 1}ll .S Y S , M.S U.-WI1B .S 'fS , L.A- 0,1IB .S YS 

IV. VARIABIE NAMING SYSTEM 

Note that this file '.ill not hold variables ortginally entered at the 
household level. lhi will 
originally ente red 

,i remain in Hll-FIN.SYS. Onl- varmbles 
at lowr lvels and aggregated to the household 

level will be held in A\1{I!UOISF.SYS. 

http:AGGIOUSE.SY


Computed variables in the Final Data Files and \ggregated Variable 
Files are named using a five digit activity (or topic) code, followed 
by ", two Iiigit product code. Tables 3 and I summarize these codes as 
they currently stand. .\s an example, (PRODI _MI refers to the quantity 
of maize produice-d this yveir, while \ PROD AZ would refer to the value 
of ri cet prod uct ion t his Year. 

Table 3. 	 FIVE LETTER .\CTI VITY COES FOR FINAL, DATA FILES AND AGGREGATED 
VAR I BILE FILES 

FILE \\R. 
CODE -\CTI %I TY OF 0)F 

ORIG ORI(G 

AREAE 	 Area croppd this year 

ARFAP 	 Area to he croppedr next y,.ar 03 

CU.TP 	 Whether or not A proliot will b grown next. year q:3 
(0,1 variable) 

KCOM I 	 Ca Ior is purchased ,it rii ni , t ire harvest season 09 

KCOM2 	 Ca Iori es puurchaso,t Ii itg ,,*i ire, hungry season 09 

KESTO 	 Calories of food stocks iti harvest 0-

KGUAR Calories of food 
stored for home 

st-:ks fr,,m 
'oristimpt ton 

cu.'rent prodn (44 

KNORM Calories of product ion Atiniug u "normal" year +.1 

KPROD Calories of produciono his yar (from six 
food crops-milho, m ndli,,a, feijiio, arroz, 
amendo m, a inar 

basic (4 

KRECE Calories of 4eneros r-eip.l-d for work off farm Q2B 

KREMU Calo ies of gene 'ps paid t,) hired labor Q2C 

KSEME Calories 
sced 

of stocks !r ni ,rr nt prodn stored for 04 

KVEND Calories sold 05 
MERCA Position in 

buy & sell , 
the .. m:t-f uy 
i,, i t -r ii.%it,, v , 

only, sell only, (4, Q9 

NUMC1 No. of 
season 

purchIvt; .1t . e r,rrdrict during harvest Q9 

NUMC2 No. of purcharises f4t'ni, product during hungry (49 

QCOM 1 Qrant. purchased ,urig< .-nit ire harvest season 09 

QCOM2 Quant . pr1rchased dci nriri' it i re hungry season QII9 

WCON I Quant . consumed y,,t,,011 A 

QCON2 Quant.. co:unsuime(d duriliig "t .pical" hungry season 4111B 
day 



FILE VAR. 
CODE ACTIVITY F OF 

ORG OR 16 

QDONA Quant. received in official donation )1U 

QESTO Food stocks at. harvest q.1 

QGUAR Food stocks from cirrn t prodn stored for home (.It 
consumption 

QNORM Qi1111 t.. iroduied during a "normal" ,year q4 

(PROD Quari t., produceo-d t h s yeor 04 

QRECE Quan t of gener()s ro 'eiv,,d for work off farm 0213 

QREMU Quan t. of gone ros paid to hired labor Q2C 

QSEME S Locks from current prodn stored for seed Q'I 

QVEND Quan tity sold 05 

VCOl1 1 Value of purchases dorrinlg entire harvest season Qr 

VCOM2 Value of purchases durmi' rot ire hungry i~) 

VCON I Iue of food consumed esterdv q II A 

VCON2 Value of food consumed duriu trvp ii' 1' hungry I5IH 
se'ason day 

VDONA Valli(e of items r-c i v.1 in f t'icil! doliation o 10 

VESTO Value of food uticks -it .arv'st I .1 

VGADO Value o1 livest'ock h,'idiigs (P11) (46 

VGLAR Value of food stocks .'rm crirrent prodn stored (04, 
for home consumlit ion 

VNORM Value of product i,,n diur 1 ; normal" year q.1 

VPROD Value of prodrit ! ! h . 'rir r 

VRECE Value of gIrc . !),r ,ork off farm .213 

VREMU Value ofgenot" I I ' Ir'd labor Q2C 

VSEME Value of stocr!'L ',,m 'r . tprodrh stored for Q4 

VVEND Value of sal,(s4:5 

itS 



NOTES: 1. All quantities are in kg unless otherwise noted
 
2. Q" before a code indicates a quantity variable 
3. All areas are in !ect,ares
 
4. All vallues are in Mt/kg unless otherwise noted 
5. '"V b lore a code indicates a value variable 
6. "K" before a code indicates a calorie variable 

Table 4. 
 TWO LETTER PRODUCT CODES FOR FINAL DATA FILES AND AGGRFGATED
 

VARIABLE FILES
 

CODE 
 PRODUCT
 

AA 	 CULTURAS ALIMENTARES (MILHO, MANDfOCA, FEIJOES, ARROZ, AMENDOIM,
 
t.APIRA)
 

AC ACUCAR
 

AH ALHO
 

AL ALGODAO
 

AM AMENDOIM
 

AZ APROZ
 

BA BANANAS
 

BB BEBIDA (Q9)
 

BC BEBIDA DE CANA
 

BD BATArA DOCE
 

BJ BEBIDA DE CAJU
 

CA CANA DE ACUCAR
 

CC CAJU &/OR COCO WITHOUT OTHER CROPS
 

CJ 	 CAJU
 

CL 	 CALCADOS
 

CN CONFECCOES
 

CO COCO
 

CP CARNE DE PORCO
 

CP 	 CAPULANA
 

CR 	 CARNE
 

ED EDUCACAO
 

FD FARINHA DE MANDIOCA
 

FD FARINHA DE HANDIOCA
 

FJ FEIJAO
 

FL FOLHAS/COUVES
 

FM FARINHA DE MILHO
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CODE 
 PRODUCT
 

FP FARItP-A DE MAPIRA
 

GD GADO (LIVESTOCK)
 

GI GIRASSOL
 

GR GERGELIM
 

HT HORTICOLAS
 

IM IMPOSTOS
 

LA LARANJAS
 

MD MANDIOCA
 

MH MILHO
 

MJ MACA DE CAJU
 

MP MAPIRA
 

OL OLEO
 

OS OSSURA
 

PA PAPAIA
 

PF PEIXE FFESCO
 

PP PILAO/PANELA/ESTEIRA
 

PS POUSIO (FROM T7A-T7F IN 03)
 

PS PEIXE SECO
 

PT PETROLEO
 

RD IRADIO
 

RE REPOLHO
 

RF REFEICAO
 

RU ROUPA USADA
 

SB SABAO
 

SD S.',UDE
 

SL SAL
 

TA TOMATE/ABOBORA/CEBOLA
 

TB TABACO
 

TR TRANSPORTE
 

TT IN FD FILE: TOTAL FOR EACH CASE
 
IN AV FILE: TOTAL ACROSS PRODUCTS
 

MILHO &/OR MANDIOCA &/OR FEIJOES
 

DIO
 

lxx 



V. 	 THE STRUCTURE OF DATA CLEANING, rCoAP 
,ION, 	AND ANALYSIS
 

Figure 1 is a schematic diagram of the procedures that will be
 
followed in cleaning the data, preparing the data archive, and
 
analyzing data. Questionnaires arriving from the field were "pre
cleaned" and post-coded prior to data entry. Pre-cleaning consists
 
of inspecting the answers on the questionnaire for logical
 
consistency and correct coding, and making changes on the
 
questionnaire prior to data entry. Post-coding means converting
 
written responses to coded responses for data entry.
 

Once the questionnaires are pre-cleaned and post-coded, data can be
 
entered in SPSS Data Entry, creating Original Data riles (*.SYS; see
 
above). Cleaning Include Files are then run on these data files,
 
producing output to identify duplicate cases, values of categorical

variables outside of the permitted range, "outliers" in continuous
 
variables, incorrect product/unit combinations, and illogical
 
responses.
 

Quantity and price variables cannot be cleaned until converted to
 
standard units. This is done through JOIN MATCH commands to add
 
conversion factors, and COMPUTE comands to calculate standard unit
 
quantities and prices. Additional Cleaning Include Files must then be
 
run to identify "outliers" in these quantity and price variables.
 

All necessary changes, from elimination of duplicate cases to
 
adjustment of outliers on standard unit quantities and prices, are
 
then made in the original data files, and these are saved as Cleaned
 
Data Files.
 

Once these Cleaned Data Files are obtained, Final Data Files and
 
Aggregated Variable Files for the C'xta archive are 
generated by
 
running the Archive Include Files.
 

Before data analysis can proceed, these Final Data Files and
 
Aggregated Variable Files must be copied under different 
names to
 
each team's analysis subdirectory (see Table 2 above). A number of
 
standard operating procedures must be followed during all data
 
analysis.
 

1. 	 All analysis should be done using Working Data Files and
 
Working Aggregated Variable Files, not the Final Data Files or
 
Ag,'egated Variable Files.
 

2. 	 If further cleanins is judged necessary after some analysis has
 
already been done, data changes must be made in the Cleaned
 
Data Files, and the Final Data Files and Aggregated Variable
 
Files must be regenerated by running the Archive Include Files.
 
If this procedure is not followed, the values of computed
 
variables in the Final Data Files may be incorrect, making
 
subsequent analysis invalid.
 

3. 	 All data analysis should be conducted by running Analytical
 
Include Files (see discussion above of the argument for using
 
Include files). Three different procedures may be used within
 
these files to generate and save analytical results. First,
 
aggregated variables which will likely be used frequently in
 
later analysis may be saved into the appropriate Working
 
Aggregated Variables File.
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FIGURE 1. 
THE STRUCTURE OF DATA CLEANING, PREPARATION, AND ANALYSIS
 

COMPLETED QUESTIONNAIRES
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CODED QUESTIONNAIRES
 

S ORIGINAL DATA FILES
 

CLEANED DATA FILES
 

FINL ATAFIESDATA ARCHIVE 


WORKINGDATA FILES 
 WORKING SYSTEM FILES 


"PRE-CLEANING, POST-CODING"
 

DATA ENTRY
 

1. CLEANING OF ORIGINAL DATA
 

2. ADDING CFs & COMPUTING STD
 
UNIT QUANTITIES & PRICES
 

3. CLEANING ORIGINAL DATA
 
FILES BASED ON THIS OUTPUT
 

ARCHIVE INCLUDE FILES
 

AGGREGATED VARIABLE FILES
 

COPY FDF AND AVF TO NEW NAMES
 

WORKING AGGREGATED
 

VARIABLE FILES
 

ANALYTICAL INCLUDE FILES-


TUPDATED WORKING
UDATFE 
WORKING UPAE A IEANALYTICAL L:TED LISTING
DATA FILES 
 EFILES FILE
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Second, new variables may also created through COMPUTE or IF 
statements without aggregating to a higher data level. Those 
unaggregated variables which will likely be used frequently for 
future analysis should be saved into the same Working Data 
File from whici, they were calculated. Discretion should be 
used In deciding whether or not to save a computed variable. 
A very large number of variables will be generated during the 
analysis, most of which will have little or no use except for 
calculating other, "final" variables. Saving all of these will 
result in extremely large data files with many unneeded 
variables. Thus, unless a variable will clearly be needed for 
later analysis, one should not save it. As long as analysis is 
done using Include files, any variables which were not saved 
but are needed later can be easily generated. 

Finally, if a variable does not need to be saved, the third 
analysis procedure will be used. This consists of running an 
include file with a SET LISTING command in it to save the 
results to a unique and identifiable file name (see .3ection above 
on naming listing files), without saving the new variables. 
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VI. FILE DOCUMENTATION 

FINAL DATA FILE DOCUMENTATION SUMMARY 

QUESTIONNAIRE 
COMPONENT AND 
DATA FILE NAME 

CARACTERISTICAS 
DA FAMILIA 
{F-QlA.SYS) 

FAMILIA NAO-

DES II)ENTE 
(F-Q1B.SYS) 

TRAF3:LHO FAMILIAR 
NA MACHAM1,BA E NA 
CASA 
(F-Q2A.SYSi) 
TRABALHO FORA DA 

MACHAMBA 
FAMILIAR 
(F-Q2B.SYS) 

TRABALHO EXTRA-

FAMILIAR NA 

MACHA.BA 

(F-Q2C.SYS) 

CARACTERISTICAS 
DAS MACHAMBAS 
(F-Q3.SYS ) 
CARACTERISTICAS 
DE PROM 'CAO 
(F-Q4.SYS) 

VENDAS DE 


PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

(F-Q5.SYS) 
MOVIMIENTO DA 
PECUARIA 
(F-Q6.SYS) 
INSU"MOS 
ADQUIRIDOS 
(F-Q7.SYS) 

INSTRUMENTOS DE 
PRODUCAO 

(F-Q8.SYS) 

DTA LEVEL 

HOUSEHOLD/ 
HEHBER
 

HtOUSEHIOLD! 

MHEMBER 

HOUSEIIOLD/ 
MEMBER 

HOUSEHOLD/ 
MEMBER 

HOUSEHOLD/C 
ROP/ 

ACTIVITY 

HOUSEHOLD/Fl 
ELD 

HOUSEHOLD/ 
PRODUCT 
PRODUCED
 

HOUSEHOLD/ 


SALE
 
TRANSACTION 

HOUSEHOLD/A 

NIMAL 

HOUSEHOLD/IN 
PUT TYPE 

KEY 
VARIABLES 

ALD f!tHMEM 

ALD HHl MHEM 

ALD HliMEM 

ALD HH MEM 
TB1
 

* NO TRUE 
KEY VARS
 
ALD HH TCl 

ACT 

* NO TRUE 
KEY VARS 
ALD HH MACH 

ALI) fH PROD 

ALD HH VEN 

ALD HH PEC 


ALD HH TIPO 

I1
 

• NO TRUE 

ORIGINAL COMPUTED 
VARIABLES AND JOIN 

MATCIED 

CAI TO CA6 DISTI IT, 

CB1 TO CD 1 DISTRITU 

TAI TO TAll DISrRIT) 

TB2 TO TB6 DISTRITO 

TC2 TO TC.IC DISTRITrl 

TIPM.ACH DISTRITO-
TI TO T8
 

PIA TO P7B DI'I'V RITO 

VI TO VI0 DISTRITo 

PI TO PIO DISTRITO 

12 TO 15B DISTRITO 

________ =FKEY VARS 
HIOUSEIOLD/ ALD HI IPI TO IPlB DISTIllI, 
INSTRUMENT IPTIPO 
TYPE
 

: NO TRUE 
KEY VARS 
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QU ESTIONNAIIE 
COMPONENI' AND 

DA FA LEVEL KEY 
VARIABI.ES 

ORIGINAL 
\.-ARIABLES 

Cr}MPt"IEIP 
AND ,DIIN 

DATA FILE 'SA.l MIA.. IIEI) 

\ AN .L.E 

DESPtHSAS 
A(HREGADt} 

DO 
[:A.MIlI.A.Xt 

IffrtEIFI0.D/ 
[EPTKNNT IIFI 

AI.[; fIll PROD ID2 PO D9 DISII1, 

F-QDg.SYfS _________ 

1)()N AI'I VC)S ff( [. J U PI,f1ilitl ,_ DI)I 1'), 1);1.-; I' iI , 
0 F I CI.-I'S ' \I'{N 
F-~lO.-Y} 

____ ______ ___ _ _ ___ ___ ___ 
F NO VA I.S 

EY Y.- tS 

PADRUES D4 Ilif/f-lA \ E-I AL. 1) fill tPA2 P) kA4 DIS 1I I , 
CONSI M() I!EAI /I. P %I PA I 

fF-Q I..\..YS f " ,NfS 
REFEIC{70Es Ili i %t;It,Y A.) fil REF RB2 To RB- IISTRITO 
HA BITI'AIS \EAi. /11 F:. R I 
DI'R\NTE A CPoC..\'SN 
DED 
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FILE NAME: F-Q1A.SYS 

PARENT FILE: C-QlA.SYS 

KlY VARIABLES: ALD tH MEM 

SOPT ORDER: .D filH MEM 

NI'.BER OF (' : 

:;_.,BR ()F litiO S H H I 

lN IAI'('If(IE) VABIAIkELS: NONE 

O PUI)'' VIARIABLES: 

I)istrito 

The variable AE is added to this file in C-Q1A.INC. This
variable represents the adult equivalent value of each 
hOinse hold men bo I. 

"DISPLAY ALl.": 

liET FtI FE='(': \,I- D.-VI.l\\ t- I A. S yS' 
The SPSS/PC+ ;ystorn file. is 1,'ad from 

file (':\\l()ZI,.\ r.\\F-Q1A.S..:YS 
Ihe fit', was .fated on I(I/3/91 :Lt 16:37:09 
:rid is titled S PSS/P(C+ 

I1h, SPSS/PC+ s.ystern file cortiUns 
1521 cases, ,:eh consisting of 

19 variables (including systemi variables). 
19 variables will he 11sed in this session. 

DISPLAY ALL. 

Variable: DISTRITO Label: DISTRITO 

Value 

None * 

labels follow Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * 

1.00 MONAPO 2.00 RIBAUE 

3,00 ANGOCHE 

Variable: ALD Label: ALDEIA 

Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: 
None * 

1.00 NFTI.A 2.00 MUELEGE 

.00 NIPATIfA 4.00 MECLTINE 

5.00 MLTARANTEME 6.00 MOCAMBIQUE NOVO 
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7.00 MUCU 8.00 NATERE 

9.00 TANItEIA 10.00 MAPE 

11.00 NAMPRUNIA 12.00 NAMAPUIZA 

13.00 NAMETORIA 1-4.00 MACOGONE 

15.00 MONARI 

Variable: Illi Label: AGREGADO FAMILIAR 

.No value labels Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * 
None 

Variable: >1ENM Label: ; )A PFSSOA 

No value labels Type: Ninber Width: 2 Dec: 0 Missing: * 
None A 

Variable: CA1 Label: r.'SI'A PRSOA TRABALHA 

Value labels follow Type; Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * 
None * 

1.00 SIM 2.00 NAO 

Va 'iable: CA2 Label: fEI.Ai'-O AO CHEFE 

Value labels follow Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * 
None * 

1.00 CHEFE 2.00 ESPOSOC' 

3.00 FILHO(A) 4.00 PAI/MAE 

5.03 OUTRO PAREFNTE 6.00 OUTRO 

Variable: CA3 

No value labels 

None * 

Label: 

rytpe: 

IM)ADE 

Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * 

Variable: A4 Label: SFX() 

Value labels 
None * 

1.00 M 

follow Type: Number Width: " Dec: 

2.00 

0 

F 

Missing: * 

Variable: CA5 Label: NIVFL O)E ESCOLARIDADE 

Value labels follow Type: Numtwr Width: 2 Dec: 0 Missing: . 
None * 

.00 UNALFABICTO 12.00 NIVEL SUPERIOR 
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98.00 	 NAO ESTUDUO, MAS SABE LE 

Variable: CA6 label: STArI'S CIVIL 

Value labels folliow Fyvpe: Nurmher Width: 1 Dec: 0 Missing: * 
None 

1.0 	 "ASAIJ(- )-- \{ )N.;Ax\I() 2.00t"AS..I( 	 )(A -- P[()I I{ ;,- ( ) 
,(o) O I. 1FLI W)( U 4.00 VIUVO(A) 

.).u I1), LtVI.A (p A) 6.00 	 MULIIER DE 
EMIGRAN FE 

Variable: I 'NIV Label: 	 WHERE ENTERED 

Value labels follow Type: Number Width: 8 Dec: 2 Missing: * 
None x 

1.00 MICHIGAN STATE 2.00 ARIZONA 

3.00 MOZAMBIQUE 

Variable: IlIA 
No value labeis 

None 

Variable: MES 

Value labels follow 

None * 
7.00 JULHO 

Variable: ANO 

No value labels 

None * 

Variable: INQ 

Value labels follow 

None x 
1.00 ARMANDO 

3.00 	 MAN:EL 

5.00 	 1INIIA 

7.00 ZACARIAS 

9.00 	 BERNARDO 

11.00 	 IDALINA 

Label: I)IA DA ENTREVISTA
 
Type: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: *
 

Label: MIES DA ENTREVISTA 

Type: Number Width: 1 Dec: 0 Missing: * 

8.00 	 AGOSTO 

Label: 	 x No label * 

Type: \;umber Width: 2 Dec: 0 Missing: * 

Liahel: NQM E DO INQUIRIDOR 

Typ,,: Number Width: 2 Dec: 0 Missing: * 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

I)IS 

5IARCOS 

MALIQUE 

JORGE 

ORLANDO 

ALBERTINO 

CAROLINA 



13.00 ADELINO 14.00 CESA R 

15.00 ANA 16.00 ZELIA 

17.00 GADAGA 18.00 CARLOS 

19.00 ADRIANO NIALIQUE 

Variable: AE Label: ADULT EQUIVALENT 
No value labels Type: Number Width: 8 Dec: 2 Missing: * 

,';one 
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Relat6rios Preliinares de Pesquisa da DNEA
 

1. 	 Informing The Pr,',,; ,f -r'ictl turni Market Reform in Mozambique: A 
Progress Report. 

2. 	 A Pilt Agri,'l toral Mrkit Inoformat ion and Analysis System in 
Moz:mbiqnue: ton-ts arnd Met hods. 

:1. 	 I1qier it :ni) Se'iet nr" Fimi I i ar {t Prov inc ia dle Nampln ln: Observaqes 
Met ido l(,tas 

4. 	 1 minir+ or',i i t ,,r Fimi Ii r t Prov incia de Natlm', Ia:
 
(om,,rcnl.nl lne e .\griolo
 

5. 	 I,qir it, in S, t ur Fimt 


Economi a ('at nn,',a 

6). - So'i,,-(IInmi, Sr.e 
mallhilditr toi, shtn Id I 

7. 	 Soi i-Fii'nmii- Silr. ,'y 
Access and I tilization 

I i ir (da Prnv itc ia de Nampula: 0 Algodao tn 

In Flip Provinre of Nampila: Determinants of 
,ncomeand Food Availability' (In Preparation)
 

In The Province of Nampnla: Smallholder Land 
(Il Preparation) 

http:om,,rcnl.nl



