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INTRODUCAO 
0 presente documento foi elaborado com a finali

dade de produzir um quadro sintetico dos recursos 
tecnol6gicos de processamento de dados do IBGE 
ao Iongo do tempo (ver Anexo 2) e o registro de sua 
evolu9ao, atraves de revisao da literatura. 

Desde a remota data de 1920, quando to ram intro
duzidas as primeiras maquinas para 0 processa
mento de dados de censos brasileiros, ja ocorreram 
seis recenseamentos gerais. Hoje, quando o IBGE 
se capacita na realiza9ao do seu X Recenseamento 
Geral, pretendemos atraves destas notas observaro 
caminho percorrido. 

A falta de registros sistematicos desta evolu9ao 
nao permitiu, nesta primeira abordagem, um deta
lhamento maior da implementa9ao dos recursos tec
nol6gicos em nossos Centros de Processamento de 
Dados (ver Anexo 2). Utilizamos, como via alternati
va para este tim, um levantamento bibliografico so
bre o assunto, que propiciou o acesso a diferentes 
fontes, citadas em referencia. 

Em um segundo momento, como necessario 
apoio computacional, sera possivel desenvolver um 
modelo, provavelmente isento das omiss6es exis
tentes neste resumo, que acompanhe cada passo do 
desenvolvimento da informatica no IBGE nas pr6xi
mas decadas. 

CENSO DE 1906 
Consultando o relat6rio do Recenseamento do Rio 

de Janeiro de 1906, pode-se observar que: 
"A apura9fio foi feita pelo processo de desdobra

mento das cartas {listas] de familia em cartolinas, 
ou fichas individuaes. Figuras de homem e mu/her 
representavam os sexos e as varias cores os esta
dos civis. A adop9fio desses emblemas permittiu [. .. ] 
reduzir o numero das cores necessarias para repre
sentar nas fichas as varias combina96es do sexo e 
do estado civil, o que trouxe grande facilidade aos 
trabalhos de apura9fio. 

Feito o desdobramento das listas, a separa9fio das 
cartolinas de accordo com os emblemas dava, por 
simples contagem, o numero de homens e o de mu
lheres. A separar;fio de cada urn desses dous grupos 
pelas quatro cores differentes dava para cada sexo, 

tambem por simples contagem, o numero de soltei
ros, de casados, de viuvos eo de individuos de esta
do civil ignorado. Separando as fichas segundo os 
quatro dizeres nellas inscriptos, relativos a edade, a 
nacionalidade, a profissfio e ao grao de instruc9fio, 
obtinha-se sempre, por simples contagem, a apura-
9fiO de taes quesitos, em suas combina96es com o 
sexo e o estado civil. {. .. ]" 1 

"Esse processo, pela primeira vez usa do entre n6s 
em materia de recenseamento, deu o melhor resulta
do. A pratica rapidamente adquirida pelo pessoal fa
cilitou a conc/usfio da apurar;fio, no curta espa9o de 
tres mezes. {. .. ]" 2 

0 Recenseamento da Cidade do Rio de Janeiro 
em 1906 foi o ultimo realizado no Brasil sem o em
prego de maquinaria para o processamento de da
dos. Estes equipamentos foram inicialmente 
introduzidos no U.S.Bureau of the Census, por Ja
mes Hollerith para apura9ao do censo americano de 
1890. 

CENSO DE 1920 
"Desde 1919 diligenciava a Directoria Geral de Es

tatistica firmar em bases seguras o emprehendimen
to que devia ser effectivado no anno seguinte. 
Enviara aos Estados Unidos urn emissario especial, 
com o tim de co/her nfio s6 informa96es sabre o XIV 
censo americana, cujos trabalhos preliminares ha
viam sido, entfio, iniciados, mas ainda para obter no
foes exactas sabre o modo de adquirir, por compra 
ou contracto, o apparelhamento mecanico utilizado 
na apura9fio dos inqueritos a cargo do Bureau of 
the Census e tambem para averiguar directamente 
as condi96es do me rca do de papel, a tim de que pu
desse a Directoria de Estatistica resolver em tempo 
sabre a importa9fio do material necessaria. [. .. ]" 3 

"Para faci/itar e apressar a apura9fio dos algaris
mos censitarios, fez a Directoria de Estatistica as 
installa96es necessarias ao funccionamento da ap
parelhagem mechanica encommendada, nos Esta
dos Unidos da America do Norte, a The Tabulating 
Machine Company." 4 

"Dois mezes depois da visita do Sr. OTTO BRAIT
MAYER, recebia a Directoria Geral de Estatistica, a 

1 RECENSEAMENTO do Rio de Janeiro (Districto FederaQ realisado em 20 de setembro de 1906. Rio de Janeiro, 1907-1908. v.1, p.11 . 
2

1bid., p.11 . 
3 

RECENSEAMENTO do Brazil em 1 de setembro de 1920. Rio de Janeiro, 1922. v.1, p.422. 
4 

Ibid., p. 532. 
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FOTO 1 - Neste predio, situado naAvenida Pasteur(Praia Vermelha), foramdirigidososCensosde 1920, 1940, 1950e 1960e se deu in1cio 
ao Censo de 1970. Rio de Janeiro, IBGE, Service Nacional de Recenseamento, 1940. (Memoria lnstitucional do IBGE) 

credito, ap6s a auctorizayiio do Ministro da Agricultu
ra, 100 machinas para perfurayiio de cartoes, 15 ditas 
denominadas verificadoras, 15 outras destinadas a 
perfurayiio de 10 cartoes ao mesmo tempo (perfura
doras multiplas), 11 para separa9ao e 11 para a 
contagem dos cartoes perfurados, tendo sido adqui
ridas por compra as 130 primeiras machinas e aluga
das, por um anno, as 22 ultimas, que, por 
constituirem previlegio da Companhia Tabulating, 
nao eram objecto de venda, s6 podendo ser por ella 
exploradas. 

Juntamente com as machinas recebeu ainda a Di
rectoria Geral de Estatistica 42 milhoes de cartoes, 
apropriados ao registro e a apura98o dos algarismos 
co/ligidos nos inqueritos demographico, agricola e 
industrial, tendo posteriormente adquirido cerca de 
mais 2 milhoes para supprirem as faltas nao previs
tas na primeira encommenda. Dos 44 milhoes de 
cartoes, 31 milhoes foram empregados na apura98o 
do recenseamento gera/ da popufa9ao e os restan
tes13milhoes, dedousformatos(73/Bx31/4e55/8 

5 
Ibid .. p. 532-533. 

12 

x 3 1/4), nas apura9oes dos censos da agricultura e 
das industrias. 

Para montagem das machinas, houve o trabalho 
preliminar da sua adapta9ao as dependencias da Di
rectoria Geral de Estatistica. Foi preciso, nao s6 am
p liar o espa9o para os servi9os que deviam 
inaugurar as suas sec9oes, demographica e econo
mica, como ainda installar uma usina, destinada a 
transformar a corrente electrica, alternativa, forneci
da pela Light and Power, numa corrente continua, 
necessaria ao funccionamento dos apparelhos Hol
lerith, engenhosamente executa do por meio de con
tactos electricos, estabelecidos entre os cartoes de 
apura9ao e as machinas apuradoras, gra9as aos 
furos feitos nos primeiros pelo tee/ado das pun
ching machines. " 5 

"No mez de Maio come9aram a funccionar regular
mente as diversas turmas de apura98o do recensea
mento, providas de todo o material accessorio 
indispensavel ao aproveitamento completo da appa
relhagem mechanics que a Directoria de Estatistica 
havia adquirido e a/ugado a The Tabulating Machine 



Company. Tanto o pessoa/ feminino, como o mascu
lino, revelou a maior intelligencia e habilidade no 
manejo dos apparelhos Hollerith, raros attingindo a 
percentagem de 10% de erro, que nos Estados Uni
dos se considera razoavel no inicio dos trabalhos de 
apura9ao realizados por aquel/es machinismos. 
Poucos foram os auxiliares do recenseamento que 
excederam a percentagem de 5%, formando grande 
maioria os que apenas erravam na propor98o de me
nos ou pouco mais de 1 %. As auxiliares das turmas 
de perfura9ao do censo demographico consegui
ram attingir a produc9ao diaria de 100.000 fichas, 
isto e, cerca de BOO a 1.000 cada auxiliar, em 4 horas 
de trabalho. 

Manda a justi9a confessar que o conhecimento pra
tico das machinas Hollerith, pelos funccionarios da 
Directoria Geral de Estatistica, foi adquirido na Di
rectoria de Estatistica Commercial, do Ministerio da 
Fazenda, onde, desde 1917, funccionam os mesmos 
appare/hos para a apura9ao dos a/garismos referen
tes ao commercia intemacional. E, porem, a primeira 
vez que, no Brazil, sao utilizadas taes machinas para 
a apura9ao da estatistica demographica, o que tor
nou, ate certo ponto, difficil a sua applica98o, sem o 
desperdicio de tempo que seria necessaria para a 
conferencia dos cartoes perfurados, mediante o em
prego das machinas verificadoras. [ .. . ]" 6 

CENSO DE 1940 

'J:\o se cogitar do recenseamento de 1940, tinham
se perdido sua maioria, os ensinamentos havidos no 
de 1920, ja por nao se terem fixado suficientemente 
na documenta9ao, ja por nao se terem encontrado 
nos seus postos ou em postos correlatos senao pou
cos colaboradores daquela opera9ao, em cuja auto
ridade se pudesse buscar o remanescente oral das 
observa96es feitas na pratica do servi9o." 7 

"Dentro da periodicidade decenal dos censos bra
sileiros, prevista em Lei, deveria realizar-se em 
1930, por for9a do Decreta-lei no 5. 730, de 15 de ou
tubro de 1920, o V Recenseamento Geral da Popu
la9ao. Nao obstante essa previsao, motivos, 
principalmente de ordem politica, determinaram a 
sua nao realiza9ao nesse ano. [ .. . )" 8 

"Assim, ainda que se tivessem conservado inte
gros em documentos escritos ou testemunhos ver
bais, os ensinamentos do recenseamento de 1920, 
estes nao bastariam, de modo a/gum, para orientar o 
de 1940 que ofereceu imensa complexidade e, por 
conseguinte, imensa dificuldade. 11 9 

~ Ibid .. p.533. 

'Todos os problemas de um recenseamento geral 
que pretenda, como ode 1940, apanhar simultanea
mente aspectos demograficos, economicos e so
ciais, no fundo se entrela9am . Nada facil e resolver 
uns sem comprometer, as vezes irremediavelmente, 
a solu9ao dos outros. Porque os pontos de contato 
nem sempre se deixam surpreender a primeira vista, 
s6 se entremostrando, ao contra rio, ap6s um proces
so mais ou menos Iongo de acurada introspec9ao, 
em cujo curso, nao raro, a solu9ao inicialmente ado
tada ja tera produzido os seus efeitos, pelo que nao 
podera ser substituida por outra ja en tao considera
da mais acertada. 1110 

"Nao se pense que, ao autorizar o inicio dos traba
lhos preparat6rios do recenseamento com mais de 
dois anos de antecedencia, o Governo da Republica 
haja liberalizado um prazo sobejo para que todos es
ses assuntos interdependentes e complexos fossem 
estudados e assentados com vagar. Esse pensa
mento faria abstra9ao do vulto real do empreendi
mento. "11 

"De fa to, nos Estados Unidos, onde, por existir 
uma tradi9ao censitaria, cada recenseamento geral 
recebe do precedente, revistos e melhorados, todos 
os questionarios, cartoes, instru96es, quadros de 
apura9ao ou, noutras palavras toda a rotina da ope
ra9ao, nesse pais privilegiado, um diretor de servi90 
reclamava, em 1930, o prazo de dois anos de ante
cedencia, pe/o menos, para obter da comissao do 
Servi9o Civil, tao s6, um contingente de pessoal es
pecializado. 

Ora, bem diversa era a situa9ao do Brasil, onde, 
por nao haver o pressuposto de uma bagagem de ro
tina deixada por outras opera¢es, tudo deveria ser 
criado de novo, questionarios, cartoes, instru96es, 
quadros de apura9ao e assim por diante, envolvendo 
essa extensa obra de cria9ao, nao apenas os riscos 
inerentes a uma primeira experiencia, mais ainda 
exigencias impreteriveis do tempo que, no seu con
junto, excedem de muito o prazo de prepara98o con
cedido. 

A essas circunstancias internas preexistentes, 
veiu juntar-se outra externa superveniente para tor
nar mais penosa uma tarefa que ja se esb~ava tao 
onerada de dificuldades. Foi o advento da guerra 
mundial, em setembro de 1939, seguido depois, da 
participa9ao dos Estados Unidos, e, tina/mente, do 
Brasil no conflito em curso. 

Efetivamente, considerados os milhoes de ques
tionarios que se iam recolher no recenseamento ge-

8 CARVALHO. AfrAnio de. Recenseemento Goral de 1940. Rio de Janeiro. 1940. p. 2. 

9 METOOOLOGIA do Canso Demogratico de 1980. Rio de janeiro. 1983. p.17 (Serie Rela16rios Melodol6gicos. v. 4). 

10 CARVALHO. op. dt. . p. 2. 

11 ld. Ibid .• p. 2·3. 
ld . Ibid .• p. 3·4. 
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ral, niio se podia cogitar da apura9iio manual seniio 
apenas da apura9iio mecanica, na qual se empre
gam maquinas que o pais ainda niio produz. A pro
pria impressiio inicial dos questionarios e demais 
instrumentos auxiliares e, depois, a publica9iio dos 
resultados depende de outras maquinas que igua/
mente niio se fabricam no pais. A guen-a cerceou a 
possibilidade de obter umas e outras. " 12 

·~ despeito dessas circunstancias adversas, que 
necessariamente o entravavam, o recenseamento 
realizou-se em todo o pais e seus resultados repre
sentariio o maior cabedal de info!TT1es jamais obtidos 
sabre o potencial humano e econ6mico do Brasil.[ .. ] 

A prop6sito ocorre lembrar que, enquanto o re
censeamento geral de 1920 abrangeu para a tota
lidade de suas investiga96es, pouco mais de 200 
quesitos, ode 1940 atingiu a elevada soma de 
12.924 e que as publica96es daqw31e s6 se ultima
ram em 1928. [. .. }" 13 

"Quanto aos Estados Unidos, constitue um caso a 
parte, mundialmente conhecido e citado, pelo fa to de 
possuir uma tradi9iio censitaria, desenvolvida pelos 
recenseamentos que ali se sucedem regularmente 

ha seculo e meio, de contar com um 6rgiio peiTT1a
nente que preserva essa tradi9iio nos intervalos in
tercensitarios, de dispor de aparelhamento proprio 
para apurayiio mecanica e de poder, a/em disso, au
menta-lo oportunamente sem nenhum esf6r9o exter
no; enfim, de ter tudo predisposto para a realizayiio 
de cada um dos seus recenseamentos gerais. 

Outro e o nosso caso. Tivemos de tudo improvisar 
para o recenseamento geral de 1940 e, quanto as 
maquinas, na impossibilidade de obter oportuna
mente t6das as de que precisavamos, s6 nos restava 
a alternativa de prolongarmos o funcionamento da
quelas de que dispunhamos. Fizemo-lo aumentando 
para tres os turnos de trabalho das mesmas, o que 
equivaleu praticamente a triplicar o seu mJmero, re
duzindo de um ter9o o custo do seu aluguel, mas ain
da assim fica ram muito a quem das necessidades de 
uma apura9iio rapida. 

De fa to, pre vi u-se inicialmente que a apurayiio es
taria terminada em 31 de dezembro de 1943, admi
tindo-se para isso, que ate os meados de 1942, 
pudesse estar instalado todo o equipamento meca
nico julgado necessaria. A entrada dos Estados Uni
dos na guen-a, entretanto, niio permitiu que a partida 

FOTO 2 - Sala de Perfurayao instalada em galpao. Perfuradoras com teclado fixo e mobilicirio constituldo de cadeiras rlgidas. Rio deJa
neiro, IBGE, Servi9o Nacional de Recenseamento, Censo de 1940. (Mem6ria lnstitucional do IBGE) 

~ ~ ld. Ibid., p. 4. 
ld. Ibid., p. 5. 
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a ser entregue ja em fins de 1941, e que compreen
dia a maior parte das maquinas tabuladoras, fosse 
instalada ate agora. 0 maximo de maquinas que se 
pode conseguirfoi de 192, atingido em 1943, sendo 
de notar que as que mais falta fazem, no momenta, 
SaO as tabu/adoras, indispensaveis a apura(:aO dos 
censos economicos. [. .. }" 14 

Apura~ao de Dados 
Os relat6rios do Servit;o Nacional de Recensea

mento acompanham a trajet6ria da execut;ao do 
Censo de 1940 de modo integral e sistematico. Com 
relat;ao a apurat;ao extralmos o seguinte resumo: 

''Sec(:ao de Apura9ao- No anode 1942 as ativida
des da Sec(:8o de Apura9ao tomaram grande impul
so, passando certos aspectos de fase experimental 
para a definitiva, em decorr{mcia da fixa(:ao dos c6-
digos e da aprova9ao final dos mapas de tabula(:ao. 

Os trabalhos normais da Sec9ao compreenderam 
a apura9ao do levantamento predial-domiciliario, a 

ESPECIFICAc;::AO 

Perfuradoras eletricas 

Perfuradoras alfabeticas 

Perfuradoras meciinicas 

Perfuradora-resumo 

Conferidoras 

Separadoras-contadoras 

Tabuladoras meciinicas 

Tabuladoras alfabeticas 

Multiplicadoras 

Reprodutoras 

lntercaladora 

lnterpretadora 

TOTAL 179 

14 
ld. Ibid., p. 6. 

65 

4 

35 

32 

34 

4 

4 

5 

8 

192 

apura9ao dos questionarios do Censo Agricola e a 
apura9ao dos questionarios do Censo Demografico, 
em que foram adotados 2 tipos de unidades: o indi
viduo isola do e o individuo como parte integrante da 
familia, o que exigiu um cartao para cada pessoa re
gistrada nos questionarios e outro para cada grupo 
de pessoas componentes da mesma familia. A/em 
disso, a Sec(:8o apurou regularmente a produ9ao in
dividual dos tarefeiros distribuidos pelas diversas 
Sec96es da Dire9ao Centrale preparou as fa/has de 
pagamento de todo o pessoal, inclusive os respecti
vos cheques mensais."15 

Mecaniza~ao no Perfodo de 1942 a 
1948 

0 quadro16 a seguir apresenta a situat;ao do par
que mecanizado no final dos exerclcios de 1942 a 
1948. 

Durante o ano de 1944 registrou-se o maximo de 
214 unidades instaladas, "na fase aguda dos servi
t;os". 

1948 

63 34 

2 2 

37 10 10 2 

3 4 

36 10 2 

30 20 5 5 4 

4 3 

4 4 4 4 4 

3 2 2 2 

7 2 2 2 

190 91 27 16 14 

15 
RELAT6RIOS do Servil;:o Nacional de Recenseamento (Recenseamento Geral de 1940). Rio de Janeiro, 1954. p.38 (Doct.rnentos Cens~arios, serie 8 , n 8) . 

16 
A elaboral"'!o do quadro foi feita at raves de levantamento de dados sobre mecaniza<;ao e pessoal envolvido na apura~ao no periodo 1942 a 1948, dtados na public~ao Relat6rios 

do SefViiXJ Nadonat de Reoenseamento (Documentos Censitarios, serie 8, n 8). 

15 



FOTO 3 - Conjunto Perfuradora-Resumo e Tabu ladora, podendo-se observar os respectivos paineis de opera<;ao removlveis. Rio de 

Janeiro, IBGE, Servir;o Nacional de Recenseamento, Censo de 1940. (Memoria lnstitucional do IBGE) 

Quadro de Pessoal Envolvido na 
Apura~ao 

Com relayao ao total de servidores17 ligados a 
apurayao, sao as seguintes as variay6es observa
das no final dos exercicios de 1942 a 1948: 

1942 

443 

1943 

559 

Produ~ao 

1944 

474 

1945 

94 

1946 

52 

1947 

39 

1946 

34 

Finalmente, a produyao18 e aqui apresentada de 
forma reduzida, em numeros globais, para todos os 
censos de 1940: 

ESPECIE 

Cartoes perfurados 

Cartoes conferidos . 

Separados ... 

Reproduzidos . . . 

Tabulados ..... 

Folhas de apura<;ao tabu Iadas . 

TOTAL 

97 097 032 

79 689 169 

4 081 638 631 

99 351 136 

327 954 415 

164 854 

"Nos termos da Resolu9ao n2 85, de 30 de dezem
bro de 1948, da Comissao Censitaria Nacional, o en-

17 
Ibid. 

18
1bid. 

cerramento das atividades do Servi90 Nacional de 
Recenseamento ficou marcado para o ultimo dia da
quele exercicio,[ ... } transferiu para a Secretaria Ge
ral do [IBGE] os "encargos re/acionados como 
prosseguimento da publica9ao dos resultados defini
tivos do Recenseamento Geral de 1940. (Diario Ofi
cial de 7/11/49, f.1706). {. .. ]"19 

Servi~o de Apura~ao Mecanica 
Na Secretaria Geral, funcionava a Secyao de Apu

rayao Mecanica subordinada ao Serviyo de lnqueri
tos. Este 6rgao ficou encarregado da conclusao dos 
trabalhos do V Recenseamento Geral do Brasil. 

Posteriormente, ja como Serviyo de Apurayao Me
canica - SAM - e subordinado a Diretoria de Levan
tamentos Estatisticos, teve a seu encargo o 
processamento dos lnqueritos das Campanhas Es
tatisticas, a apurayao dos lnqueritos Economicos
Industria da Transformayao e Comercio Varejista, re
sumo do Comercio por Vias lnternas e o processa
mento da folha de pagamento do Conselho Nacional 
de Estatistica. A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicllios - PNAD - teve as suas primeiras tabula
y6es da fase experimental (1966/1967) processadas 
no SAM.20 

19 
RELATORIOS do Servif;o Nacional de Recenseamenlo (Recenseamen1o Geral de 1940). Rio de Janeiro. 1954. p. 164·165 (Documenlos Censi1arios. sene B. n.8) . 

20 
lnlorma<;6es oblidas alraves do depoimenlo de Carlos Marcos Barbosa. 
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A seguir apresentamos alguns trechos de FLANZER, 
Diagn6stico do Sistema Estat1stico Nacional: 

Relat6rio de 1966 

"Possui a Secretaria Geral do I.B.G.E., localizada a 
Avenida Franklin Roosevelt, 166, instala98es de um 
servi9o de apura9ao mecanica (SAM), funcionando 
de maneira independente das instala¢es do Servi-
90 Nacional de Recenseamento, embora os dois 
6rgaos sejam diretamente subordinados a Presiden
cia do I .B. G.E. 

A maioria dos equipamentos, em uso no S.A.M. da 
Secretaria Geral do I.B.G.E. foi instalada no anode 
1946; fazem 20 anos, portanto. Em 1958 houve pe
quena tentativa de moderniza9ao das instala98es, 
com o aluguel de uma maquina tabuladora {IBM-
421), iniciativa que s6 teve prosseguimento em 
1964, quando foi instalada uma calculadora tipo IBM 
602. 

Os equipamentos existentes, embora explorados 
com verdadeiro espirito de sacrificio pelos tecnicos, 
nao mais podem corresponder as necessidades de 
servi9o. Em virtude da obsolescencia, a maioria nao 
e operada regularmente, embora o lnstituto continue 
com as clausulas contratuais de aluguel. 

Possui o S.A.M. 33 maquinas, conforme discrimi
nayao abaixo: 

DISCRIMINA9AO 

- Perfuradora numerica, tipo 015 

- Perfuradora duplicadora numerica, tipo 016 

- Conferidora numerica, tipo 052 

- Perfuradora alfabetica, tipo 026 

- Separadoras, tipo 082 

- Separadora, tipo 075 . 

- Reprodutora, Resumo, tipo 513 

- lnterpretadora, tipo 552 . . . . . 

- lntercaladora, tipo 077 

- Calculadora, tipo 602 

- Tabuladora, tipo 421 . 

Total .. .. . 

QUANT/DADE 

10 

3 

8 

2 

2 

2 

2 

33"21 

"Existe em andamento plano para a substituiyao 
de 23 das atuais maquinas e a instala9ao de 15 ou
tras mais mode mas. {. . .]" 22 

"Anualmente sao processados OS seguintes traba
lhos: 

DISCRIMINAyAO 

- Exporta~iio da Guanabara 

- lnquerito Nacional de Pre~s 

- lnqueritos Econ6micos 

- lnqueritos s/Edificar;:Oes 

- Registro Industrial . . . . 

- Campanha lbegeana dTubercuiose . 

- Pagamento de Pessoal . . 

- F61ha de Frequencia 

NUMERODE 
CARTOES 

1800000 

384 000 

48000 

60200 

70000 

7000 

24000 

1500 

0 volume irris6rio das informa98es processadas 
nao justifica a existencia de equipamento tao dispen
dioso quanto o existente. 

Para operar os equipamentos discriminados ante
riormente (33 maquinas) encontram-se lotados no 
Servi9o de Apura9ao Mecanica da Secretaria Geral 
do IBGE 97 servidores, assim discriminados: 

DISCRIMINA9AO NUMERO 

- Tecnico Auxiliar nivel 9-A . . . . 2 

- Tecnico Auxiliar nivei11-B . .. . . . 31 

- Tecnico de Mecaniza~iio nivei14-A 13 

- Tecnico de Mecaniza~iio nivei16-B . 13 

- Estatistico nivel20 . . . . . 4 

- Auxiliar de Port aria nivel 7-A 3 

- Oficial Administrativo nivel12 

Total ....... . ... . 97 

A f61ha de pagamento do SAM e da ordem de 
Cr$ 180 000 000 por ano. A area ocupada, em 
pleno centro da cidade, e de 315 m 2

."
23 

21 
FLANZER, Henrique. Diagn6stico do Sistema Estatlstico Nacional , Rio de janeiro, 1966. f. 92. 

22 
fd. Ibid., f. 93. 

23 
ld. Ibid., f. 93. 
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As atividades do SAM foram absorvidas pelo Insti
tute Brasileiro de Informatica (IBI) do IBGE, em 
1972. 

Ao encerrar as atividades em 1972 os equipamen
tos do SAM eram os seguintes:24 

Computador IBM-1401 
Perfuradoras 016 .. 

Conferidoras 052 . . . 
Perfuradora alfabetica 

Tabuladoras 421 ... 
Reprodutoras acoplaveis a tabuladoras 421 
lnterpretadora 552 . . . . . . . . . . . . . 

CENSO DE 1950 

1 
16 

7 

1 
3 
2 

Logo ap6s a fase de planejamento do VI Recen
seamento Geral do Brasil, realizou-se o Seminario 
de Apuraryao Mecanica, sob o patroclnio da FAO e do 
IBGE, no Serviryo Nacional de Recenseamento (de 6 
a 29 de agosto de 1951 ). Na ocasiao Valdecir Freire 
Lopes proferiu palestra, mais tarde reconstitu1da e 
publicada na Revista Brasileira de Estat1stica: 

'[. .. ]A instabilidade da situayao internaciona/, entre 
outros fa to res de menor importancia, motivaram cer
ta antecipa9ao na instala9ao do equipamento meca
nico para o Censo de 1950. Como decorrencia 
dessa antecipayao a/em de uma despesa que pode
ria parecer desnecessaria, o servi9o foi obrigado a 
ocupar area que poderia ser mais uti/, na primeira 
fase dos trabalhos, se utilizada por outros setores, 
como, por exemplo, o de recep9ao do material 
preenchido. De outra maneira poderiamos correr o 
risco de nao obter, no tempo exato, as maquinas in
dispensaveis a apurayao." 25 

"Baseados nos estudos sabre o aumento da popu
la9ao, enos resultados do Censo anterior, tivemos a 
seguinte estimativa do numero de cartoes, para o 
Censo de 1950: 

Demografico 
Agricola . .. 
Industrial . . 
Comercial . . 
Serviyos . . 

TOTAL 

52000000 
31000000 
3000000 
2500000 
1200000 

89 700000 

FOTO 4- Seminario de ApuraQ<'io Mecanica, realizado no Servi<;c Nacional de Recenseamento, de 6 a 29 de agosto de 1951 . Rio deJa
neiro, IBGE, Servit;:o Nacional de Recenseamento, Censo de 1950. (Memoria lnstitucional do IBGE) 

~~ lnlormacoes obtidas atraves de depoimento de Oswaldo Nunes. 
LOPES, Valdecir Freire . Apura,.ao MecAnica. Revista Brasileira de Eslaflstica, Rio de Janeiro, ano 26, n.64, outldez. 1955. p.351. 
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Percentualmente, os diversos Censos assim se 
apresentam, em volume de cart6es, sabre o total a 
perfurar: 

Demografico 58% 

Agricola .. 34% 

Industrial 3% 

Comercial . 3% 

Servi9os . . 2% " 26 

Escolha dos Tipos de Maquinas 
"A escolha dos tipos de maquinas a utilizar nem 

sempre pode ser orientada, em nosso caso, apenas 
do ponto de vista tecnico. Tanto o fa tor financeiro 
como a dificuldade que existe, muitas vezes, em 
conseguir determinados tipos de maquinas, influem 
na orienta9ao a seguir nos trabalhos de apura9ao. 
No V Recenseamento Geral do Brasil, levado a efei
to durante a segunda guerra mundial, a falta de ma
quinas modernas obrigou ao emprego de maior 
numero de maquinas separadoras na apura9ao do 
Censo Demografico. Nao afirmaremos que essa cir
cunstancia tenha retardado os trabalhos de apura
fao, mas foi, sem duvida, grandemente prejudicial a 
sistematiza9ao dos dados para fins de divulgayao, 
obrigando a transcriyaO total dos elementos apura
dos e a opera96es de soma posteriores. 

Para o Recenseamento Geral de 1950, no Brasil, 
a/em da utilizayao de novas tipos de maquinas, 
como a 416 e a 101, que oferecem maior velocidade 
e maior flexibilidade, o numero de maquinas foi au
mentado de maneira sensivel, o que deve permitir a 
conclusao da operayao em um periodo nao muito di
latado. 

Contamos, assim, com o seguinte equipamento 

Perfuradora 015 . ...... . . 163 

Perfuradora duplicooora 016 16 

Perfuradora alfabetica 036 2 

Perfuradora resumo 513 15 

Perfuradora resumo 524 18 

Multiplicadora 601 . . . . 4 

Conferidora 052 . 70 

Separadora 080 . . 13 

Separadora 075 4 

lntercaladora 077 . 3 

lnterpretadora alfabetica 552 . . 

Tabuladora 416 ....... 10 

Tabuladora 405 . . . . . . . 2 

Eletr6nica de estatistica 101 9 

TOTAL . .. ..... 330 

26 
ld . Ibid .. p.352. 
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Este equipamento foi distribuido pelos diversos 
Censos, de acordo como numero provavel de car
toes de cada um e com as condi96es especiais de 
trabalho que apresentam. Assim, 100 perfuradoras 
015 se destinam ao Censo Demografico, sendo as 
demais, 63, distribuidas pelos outros censos, na se
guinte propor9ao: 

Agricola 

Industrial 

Comercial . . 

Serviyos . . . .. . . 

50 

5 

5 

3 

As perfuradoras 016 sao utilizadas para a retifica-
9ao dos cart6es errados e a perfura9ao dos cart6es 
de produ9ao e dos cart6es para a folha de pagamen
to. 

Um dos principais problemas da perfurayao e a re
tifica9ao dos cart6es errados pela perfuradora. Em 
1940, esses cart6es, encontrados na conferencia, 
eram refeitos pela propria conferidora, em maquina 
perfuradora manual 001 . Em 1950, nao pudemos 
conseguir esse tipo de maquina, ja fora de usa. Es
tamos, assim, refazendo os cart6es errados em rna
quina duplicadora, trabalho a cargo de urn grupo 
especial de operadoras, que tern exclusivamente 
essa fun9ao. 

As 70 maquinas conferidoras 052 sao assim distri
buidas, segundo os diferentes Censos: 

Demografico 

Agricola 

Industrial 

Comercial . 

Serviyos .. 

30 

30 

4 

4 

2 

Tendo em vista, porem, que os cart6es dos demais 
Censos s6 come9am a ser perfurados depois de ini
ciada a perfura9ao do Censo Demografico, e isso par 
varias raz6es, inclusive a maior dificuldade de coleta 
e critica do material, vimos empregando, na verifica
yao do material do Censo Demografico, todas as 
maquinas disponiveis. 

Essa orienta9ao possibilitou a conferencia mecani
ca integral, para os cart6es do Censo Demografico, 
durante os seis primeiros meses de trabalho. A partir 
da i, o volume de cart6es conferidos em maquina 502 
vern diminuindo a propor9ao que au menta a perfura-
9ao dos demais Censos. [ ... ] 



FOTO 5 - Sal a de Perfura~ao. Perfuradoras com teclado fixo e mobiliario constituido de cadeiras com regulagem de altura, permitindo mo
vimento de rota~o. com espaldar fixo. Rio de Janeiro, IBGE, Serv~o Nacional de Recenseamento, Censo de 1950. (Memoria 
lnstitucional do IBGE) 

0 restante do equipamento empregado no Recen
seamento tem, como principais aplicar;oes: 

maquina 101 [separadora-contadora]- verificar;fio 
de consistencia e apurar;fio dos dados do Censo De
mografico; 

maquinas 416 - apurar;fio dos resumos do Censo 
Demografico e apurar;fio dos Censos Econ6micos; 

maquinas multiplicadoras 601.- conversfio de uni
dades de medidas e calculos de quantidades e val o
res, nos Censos Econ6micos; 

maquinas intercaladoras 077- pesquisa, nos Cen
sos Econ6micos, e intercalar;fio, no Setor /igado a 
Administrar;fio; 

maquinas 405- apurar;fio da produr;fio e execuyfio 
da folha de pagamento no setor referido no item an
terior; 

maquinas 513- extrar;fio de cartoes resumo, nos 
Censos Econ6micos e multiperfurar;fio dos dados 
comuns, na Secr;fio de Perfurar;fio." 27 

27 
ld Ibid., p. 353. 

28 
ld. Ibid .. p. 354. 
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Escalonamento dos Trabalhos de 
Planejamento 

"0 plano de trabalho para perfurar;fio, verificar;fio e 
controle dessas operar;oes, relativas aos Censos 
Demografico e Agricola, desenvolveu-se dentro do 
seguinte esquema:a) projeto dos cartoes - detalhes 
e resumos; b) especificar;fio dos cartoes, segundo 
os tipos para escolha de c6digos, tarjas, cortes, etc.; 
c) estimativa das quantidades de cartoes segundo 
os tipos; d) elaborar;fio de instrur;oes de servir;o, 
para a perfurar;fio e a conferencia; e) elaborar;fio de 
instrur;oes para extrar;fio de cartoes resumo; f) ela
borar;fio de instrur;oes para a multiperfurayfio e con
tagem da produr;fio; g) elaborar;fio dos quadros de 
apurar;fio; h) elaborar;fio do plano de controle da pro
dur;fio; i) seler;fio do pessoal especializado." 28 

'~ seler;fio, dadas as caracteristicas especiais do 
trabalho, ficou praticamente a cargo da Subdivisfio 
de Apurar;fio Mecanica. No que se refere as perfura
doras, foi feita em duas etapas constando a primeira 



de um teste, com a finalidade de apurar a tendencia 
ou a aptidao das candidatas, para o trabalho de per
fura98o. Esse teste foi elaborado pe/o lnstituto Na
cional de Estudos Pedag6gicos tendo sido levada 
em conta, na sua organiza9ao, a mensura9ao de 
requisitos considerados pe/os tecnicos como neces
sarios a uma perfuradora. A segunda etapa constou 
de treinamento em maquina perfuradora, durante 12 
horas, divididas em periodos de 2 horas. A nota final 
foi obtida pe/a soma das notas do teste e do treina
mento, dividida por dois." 29 

"Examinando um conjunto de 50 perfuradoras que 
contam de tres a sete meses de exercicio, na perfu
ra98o dos cartoes do Censo Demografico, verifica
mos a seguinte distribui98o da media horaria: 

mais de 400 cartoes por hora . . 3 perfuradoras 

350 a 399 cartoes por hora . .. 17 perfuradoras 

300 a 349 cartoes por hora .. . 13 perfuradoras 

250 a 299 cartoes por hora ... 14 perfuradoras 

200 a 249 cartoes por hora . . . 3 perfuradoras 

A percentagem de erros cometidos por estas per
furadoras tem a seguinte distribui(:8o: 

me nos de 1% . . . . . . . . . 24 perfuradoras 

1,0 a 1,9%. . .. 13 perfuradoras 

2,0 a 2,9% 7 perfuradoras 

maisde3% 6 perfuradoras 

E de no tar que as perfuradoras que atingiram 
maior media estao entre a que/as que tiveram indice 
de erros inferior a 1%. [. .. ]" 30 

':4 lota(:aO pre vista para a Apura(:aO e de 683 fun
cionarios, assim distribuidos, segundo as fun96es: 4 
chefes (1 de Subdivisao e 3 de Sec9ao); 33 assisten
tes, inclusive encarregados do setor, 119 auxiliares, 
encarregados de registros de verifica9ao nao meca
nica de certos trabalhos, inclusive alguns operado
res de maquinas tabuladoras e separadoras; 524 
perfuradoras. 

Percentualmente, o nosso pessoa/ assim se distri
bui, hoje, em rela9ao a previsao: 

29 
ld. Ibid ., p.355. 

30 ld. Ibid., p.354. 

31 
ld. Ibid., p. 356. 
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Chefia ........... . . 

Supervisiio e controle, assim 
considerados os assistentes . . 

Distribui¢o de servi(XJ, registro 
e execuyiio (mensalistas) . 

Execuyiio (tarefeiros) . 

CENSO DE 1960 

0,6% 

5,2% 

17,4% 

76,8%"31 

"0 Servi9o Nacional de Recenseamento havia fei
to uma solicita9ao a varias empresas fornecedoras 
de maquinas para apresenta9ao de um plano, com 
propostas e pre9os para fornecerem as maquinas 
necessarias a computa9ao do censo de 1960. 

Apresentaram, inicialmente, tres firmas: a Reming
ton Rand, a IBM e a Bull. 

Na ata da sessao de 20 de novembro de 1958, da 
Comissao Censitaria Nacional, institulda pelo De
creto n. 44229, de 31 de julho de 1958, se diz que o 
Sr. Ov/dio de Andrade Junior, en tao Diretor do NtJ
cleo de Planejamento Censitario, dava por conclul
do, praticamente, o exame das propostas de 3 
empresas e informava, tambem, que uma quarta 
empresa tambem apresentara proposta e que os 
contratos para a opera9ao deveriam ser celebrados 
com antecedencia de um ano a 15 meses, da data fi
xada para o Censo. [ ... } 

Mas a 7 de janeiro, na 14 reuniao da Comissao 
Censitaria Nacional, o Dire tor do NtJcleo de Planeja
mento Censitario apresentou as propostas da /.B. M., 
da Remington Rand e da Bull para a apura9ao do 
Censo de 1960, pedindo a designa9ao de uma 
subcomissao para examinar o ass unto, sendo eta 
constituida pelos dois Secretarios-Gerais, pelo 
Presidente e o Dire tor do NtJcleo de Planejamen
to Censitario, tendo como assistentes dois tecni
cos. [. .. } 

Partindo dos trabalhos ja elaborados, a Subcomis
sao fez longos estudos, mas desde logo quis definir 
o sistema central. 

Havia propostas para aluguel de maquinas con
vencionais; venda de maquinas convencionais; 
computadores de pequeno porte; computadores de 
grande porte. 

A Comissao pr-eferiu o plano amplo para a compu
ta(:ao gera/ do pais, a base eletr6nica. 

Por isso, rrianifestou-se pela escolha entre as pro
postas dos computadores grandes. 

Haviam apresentado pre9os para isso as tres fir
mas: Remington, IBM e Bull. Das duas firmas retar
datarias que a Presidencia autorizou apresentarem 



propostas, uma apenas o fez - a Burroughs -, ofere
cendo um computador de porte media. 

Mas as propostas de computadores de porte me
dia nao foram de modo algum excluidas dos estudos 
realizados pela subcomis$ao. 

lmaginava-se realizar um grande sistema de com
puta9ao descentralizada, entrosando-se com um 
computador de grande porte uma rede de manipula-
9ao regional de dados. [. .. ] 

{. .. ] Tratava-se da rede de computadores para a 
descentraliza9ao de parte da apura9ao, e seu apro
veitamento nas Universidades espalhadas pelo Bra
sil.[. .. ] Tratava-se de um plano geral, no qual 
estavam incluidas as universidades brasileiras. Ter
se-ia um grande computador no Rio de Janeiro, um 
computador de porte media em Sao Paulo, computa
dores pequenos em Fortaleza, no Recife, na Bahia, 
em Belo Horizonte, no Parana e no Rio Grande do 
Sui. 

Para a entrosagem dos computadores era preciso 
desenvolvermos os estudos, os quais foram exaus
tivamente feitos, convocando-se t6das as firmas es
pecializadas no assunto. Notou-se desde logo 
dificuldade do entrosamento dos computadores de 
pequeno porte com o grande computador, em razao 
dos pequenos nao disporem de fita magnetica. Dai 
ter o ass unto convergido para computadores de me
dia porte. " 32 

"Essa altera9ao elevou de muito o or9amento o 
que fez com que se adiasse a sua introdu9ao, em ra
zao das dificuldades financeiras em que nos nos en
contravamos. [. .. ] 

E. born salientar que este plano extravasava, evi
dentemente, das necessidades imediatas do proprio 
Censo, que a rigor nao necessitava do emprego des
tes computadores. Sem dtJvida, se os tivesse, me
lhoraria seu ritmo, e profundamente, pela 
computa9ao descentralizada que se realizaria. Mas 
vale esclarecer que esta rede de computa9ao seria 
um passo gigantesco para o desenvolvimento da 
pesquisa em todo o pais.[. .. ] 

[A Subcomissao da C.C.N.] apreciou em 1g Iugar 
as tres propostas de computadores de grande porte: 
IBM nos oferecia o seu 705 porUS$ 3 209 520,00; a 
Bull nao pode co tar com precisao o seu Gama 60, e 
a Remington Rand oferecia o seu Univac 1 105 por 
US$ 2 976 250,00. Afigurou-se, tambem, preponde
rante a Comissao a questao dos prazos para a en fre
ga. 

A Remington Rand se propunha a entregar nos 
Estados Unidos em 4 meses. A IBM pedia 1 ano. A 
Bull pedia 2 a 3 anos. 

A/em destas razoes basicas, uma rela9ao de res· 
pastas das firmas proponentes a 99 quesitos tecni· 
cos fizeram pender o juizo a favor do tipo mais 
adequado para computa9ao censitaria. " 33 

"As razoes para esco/ha de equipamento de com
puta9ao eletr6nica foi apreciado na so~ sessao, em 
30. 10. 1959. De t6das, a que oferecia dentro do pra· 
zo que se desejava era a Remington Rand. As de· 
mais ja ofereciam fora do prazo que se desejava. 
Acontece que a Burroughs era um aparelhamento 
mediae incapaz de a tender as necessidades. Resta· 
va assim a examinar o sistema da Univac [. .. ] 1 105, 
IBM 705 e a BULL GAMM 60. Esta ultima foi elimina· 
da porque o prazo de entrega seria entre 2 ou 3 anos 
depois de ter feito o pedido. A esco/ha final ficou en· 
tre a Univac 1105 e a IBM 705. A 1 105 era para en
frega em 4 meses e a IBM 705, em 12 meses. E o 
pre9o da Univac era sensivelmente inferior ao apre· 
sentado pela IBM. Alem disso, a Univac possuia 
maior tradi9ao censitaria e atendia melhor aos prin· 
cipais itens tecnicos dos 99 do questionario formula· 
do.{. . .}'' 34 

"0 equipamento eletr6nico para processamento 
de dados, UNIVAC-1105, de fabrica9ao da Reming· 
ton Rand Overseas Corporation, com sede em Nas· 
sau, Bahamas, e escritorio em N.Y., U.S.A., foi 
adquirido daquela empresa pelo lnstituto Brasileiro 
de Geografia e Estatistica, entaoautarquia federal, a 
27 de janeiro de 1960, conforme contra to de compra 
e venda, firmado naquela data, no Rio de Janeiro, 
pe/o Presidente do IBGE, a que/a epoca, Prof. Juran· 
dyr Pires Ferreira e o Sr. Terencio P Catthly, Procu· 
rador-Representante da Remington, devidamente 
habilitado. 

0 equipamento vendido abrangeu, nos termos do 
contra to, uma "Unidade Central" equipada com: a) 
memorias de ntJcleos magneticos, com capacidade 
de 8 192 palavras [36 bits]; b) memoria em tambor 
magnetico, com a capacidade de 16 384 palavras; c) 
unidade de contr61e de fitas, para acomoda9ao de 
ate 20 unidades de fita magnetica; d) aparelhamento 
de contr6/e de operayao em mesa de contr61e de su· 
pervisao, separada da unidade central; e) unidade 
aritmetica capaz de efetuar 1 368 636 somas por mi· 
nuto, 240 000 produtos por minuto, 120 000 divisoes 
por minuto e 150 000 decisoes logicas por minuto; f) 
unidade de controle-mestre; g) dispositivos de leitura 
de blocos de extensao variavel; h) secyao dupla de 

32 
Boletim de Servi<;o [do] lnstituto Brasileiro de Geogralia e Estatistica . Rio de Janeiro. ano 9. n. 449, 10 lev. 1961 , p. 4 [Coh11a 2]. 

33 
Ibid .. p. 4 (Colma 3] . 

34 
Ibid ., p. 4-5 (Colma 3]. p. 4·5 (Coluna 1]. 
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entrada e saida de dados, providas de "buffer'', e, i) 
ponto decimal flutuante, incluindo nove instru(:6es 
adicionais. [ .. }" 35 

FOTO 6 Computador UNIVAC 1105. Suas instalay5es ocupa
vam a area frontal do 12 piso do ServiyO Nacional de 
Recenseamento. 0 oscilosc6pio fixo sabre a bancada 
permitia localizar o endereyo em uso. Rio de Janeiro, 
IBGE, Servi9o Nacional de Recenseamento, Censo 
de 1960. (Manchete Press) 

''A/em da "Unidade Central", foram objeto da ven
da instala96es e utensilios destinados ao seu funcio
namento, a saber: a) unidade de f6r9a (Power 
Supply), constituida de um motor alternador e um 
transformador de regula(:ao; b) unidade condiciona
dora dear, destinada a manter as temperaturas ne
cessarias a opera9ao do sistema e suas unidades 
"on line", e, c) base de montagem para o sistema 
(Plenum) em estrutura de a(:o, contendo os dutos 
para a distribui9ao dear condicionado e para embutir 
os "chicotes" de interliga(:ao das unidades. {. .. ]" 36 

"Juntamente com a "Unidade Central" e as instala
(:6es e utensilios, abrangeu a transa9ao a venda das 
seguintes "Unidades Perifericas": a) 1 unidade de /ei
tura de fita, perfurada por processo fotoeletrico con
trolavel por meio de instru(:6es dadas ao 
computador; b) 1 unidade de perfura9ao de fita de 
papel, operando sob contr61e de computador; c) 1 
unidade impressora automatica, de reduzida velo
cidade, tipo FLEXO- WRITER, congregada com 
dispositivo de perfura9ao de fita de papel; d) 
10 unidades operadoras de fit a magnetica 
[125/250 bpi], UN/SERVO II, para /eitura e grava9ao 

FOTO 7- Computador UNIVAC 1105. Em primeiroplano, perfu
radora de !ita de papel, leitora de !ita de papel e equi
pamento Flexo-Writerpara mensagens de operayao. 
A direita unidade auxiliar para controle de dois buffers 
e unidades leitoras de fitas magneticas. Rio de Janei
ro, IBGE, Serviyo Nacional de Recenseamento, Cen
so de 1960. (Manchete Press) 

FOTO 8- Computador UNIVAC 1105. Tambor magnetico. Uni
dade auxiliar para o armazenamento de dados e pro
gramas, representando oito vezes a capacidade de 
uma banca de nucleos magneticos. Rio de Janeiro, 
IBGE, Servi90 Nacional de Recenseamento, Censo 
de 1960. (Manchete Press) 

35 
GALV.i.O, Mario BeHort. [Relat6rio sobre aspectos relacionados a] Aquisi9"!o dos computadores UNIVAC tt05 e USS·80. p. 1 .. 

36 
ld. Ibid., p. 1·2. 
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(entrada e saida); e)3 unidades de preparo de fita 
magnetica tipo UN/TYPER II, providas de tee/ado, 
fornecendo simultaneamente, com a fita magnetica 
a correspondente c6pia impressa. {. .. ]" 37 

Ap6s troca de correspondencia, entre o JBGE, a 
Remington Rand do Brasil S.A., e a Real S.A., ficou 
previsto o embarque do equipamento para os dias 4, 
11, 18 e 27 de outubro de 1960. 

Recebido o equipamento, chegado pelo aviao da 
Real, de Prefixo PP- YSB, chegado a 13, 21 e 
28/10/60, foi designada pelo Presidente do IBGE, a 
16/11/60, uma Comissao[. .. ]para, na formaprevista 
no contrato, se pronunciar sabre a instala9ao; ha
vendo a citada Comissao, em Jaudo de 28/11/60, jul
gado estar realizada a montagem fisica. [ ... ]" 38 

Unidades Suplementares 
Paralelamente a montagem do Univac 11 05 foi ins

talado urn laborat6rio de manutenyao no qual cons
tava uma unidade "chasis tester" destinada a 
realizayao dos testes dinamicos das diversas partes 
do computador. Este laborat6rio viria ser operado 
posteriormente por engenheiros e tecnicos do IBGE. 

FOTO 9- Chassis-Tester. Unidade autOnoma para testes dinA
micos de chassis. Cada chassis representava um bit 
nas diversas ser;:oes do UNIVAC. Rio de Janeiro, 
IBGE, Servir;:o Nacional de Recenseamento, Censo 
de 1960. (Manchete Press) 

-----
37 

ld. Ibid., p.2. 
38

1d. Ibid., p. 7·8. 
39

1d. Ibid., p. 14-15 
40 

ld. Ibid., p.17. 
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Para auxiliar nas tarefas de conversao de dados 
para as fitas magneticas experimentais a serem uti
lizadas no Univac 1105 foi instalado, em agosto de 
1961, o equipamento auxiliar "Card to tape convert", 
constitu1do de 1 unidade leitora de cart6es de 90 colu
nas, 1 unidade de fita magnetica (125 bpi) Uniservo I e 
a unidade central de comando. Esta unidade operava 
atraves de paine! remov1vel com a funyao de estabele
cer a transposiyao dos dados lidos em cart6es, para a 
formatayao em fita magnetica. 

Conjunto USS-80 

"Pe/o { ... ] contrato, registrado a 7/8/62, no Regis
fro de ntulos e Documentos sob o n9 18.141 doli
vro G-38, a Remington Rand concordou em 
fornecer e instalar nas dependencias do IBGE, e o 
IBGE concordou em comprar os equipamentos e 
materiais adiante indicados, chamados "requipa
mento adicional" destinado a complementar o Com
putador UN/VAC-11 05, de propriedade do IBGE, 
equipamento adicional esse fomecido sem qualquer 
uso, exceto o de testa gem de funcionamento feito na 
fabrica fornecedora: a) Processador Central para 
operar com cart6es de 80 colunas e com fitas mag
neticas, tipo 7913, equipado com [5000 palavras de 
10 digitos (bi-quinario)] de memoria de alta velocida
de em tambor, 3 registradores indices, 1 equipamen
to de multiplicayao e divisao; b) Sincronizador de 
unidade de fita, tipo 7914, com capacidade ate para 
10 unidades; c) lmpressora de Alta Velocidade, Tipo 
7912, com 130 posi96es de impressao, operando 
a 600 linhas por minuto; d) Unidade de /eitura de 
cart6es, tipo 7935, operando a velocidade de 600 
cart6es p/minuto, equipado com "Stacker Select"; 
e) Unidades de fita Uniservos, tipo 7915. { .. .]" 39 

"0 equipamento e as pe9as incluindo as destina
das ao 1105 constituiram-se de 47 volumes, vindos 
de New York pelo navio nacional Lloyd-Panama, en
trando no Porto do Rio de Janeiro a 7/8/63, cobertos 
pelo Conhecimento de Carga n9 136 e pelas licenyas 
de importa9ao, ja citadas, descarregados no Arma
zem 11, com a assistencia da Companhia de Segu
ros "Securitas", que, por conta da Remington Rand 
do Brasil S.A. e por f6r9a da clausula contratual, co
briu o risco de transporte ate a entrega na sede do 
S.N.R. [ .. .]" 40 

Este conjunto foi adquirido para servir como unida
de de entrada e sa1da do computador Univac-11 05, 
embora constitu1sse uma unidade aut6noma. Suas 
instalay6es foram inauguradas a 26 de setembro de 
1963. 



FOTO 10 -<;omputador UNIVAC Solid State ( USS-80). No painel a representa<;:ao de uma palavra de dez cfigitos no sistema bi-quinario. 
A esquerda o conjunto de cartoes removlveis, protegido por portas deslizantes de vidro. Rio de Janeiro, IBGE, Servi<;:o Nacional 
de Recenseamento, Censo de 1960. (Memoria lnstitucional do IBGE) 

Fitoteca 
Era formada por: 

20 volumes de 2400 pes; plasticas 

10 volumes de 1500 pes; metalicas 

08 volumes de 100 pes; metalicas para o equipa
mento unityper 

Posteriormente, para dar in1cio ao processamento 
do Censo Demografico, foram adquiridos 021otes to
talizando 2 1 00 fitas de 2 400 pes. 

lnfra-estrutura do UNIVAC 1105 
A infra-estrutura do UNIVAC 1105 era constitu1da 

pelos seguintes equipamentos: 

a) Casa de forya- contendo um grupo converser de 
frequencia 50/60 ciclos/seg. de 250 HP e chaves co
mutadoras. 

41 
lnformal'6es obtidas atraves de depoimenlo de Jose P. Guimaraes . 
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b) Usina de frio- contendo: 41 

4 "cooler" de 30 TR 

8 compressores Crysler de 15 TR 
1 reservat6rio de agua para 60m3 

1 terre de arrefecimento com 5 ventiladores de 5 HP 
2 bombas de 20 HP- sucyao 

2 bombas de 25 HP- recalque 

A instalayao do Centro de Processamento de Da
dos representou um grande desafio para o IBGE. 
Tratava-se da instalayao de um equipamento de 
grande porte e,simultaneamente, da implantayao de 
uma nova tecnologia na instituiyao e a bem dizer, no 
Pals. 

lmpunha-se para a absoryao desta tecnologia a 
formayao de mao-de-obra especializada nas areas 
de Analise de Sistemas, Programayao, Operayao e 
Manutenyao de Computadores, dada a inexistencia 
destes tecnicos no mercado nacional. 



FOTO 11- Usina de Frio (cooler) instalada no galpao constru1do nos fundos do predio do Servic,:o Nacional de Recenseamento, sobre um 
reservat6rio para 60m3 de agua. Vista parcial. Rio de Janeiro, IBGE, Servic,:o Nacional de Recenseamento, Censo de 1960. (Me
moria lnstitucional do IBGE) 

Para este tim um grupo de trabalho foi enviado ao 
U.S. Bureau of the Census que forneceu o conheci
mento basico para o in1cio dos trabalhos, as bibliote
cas de subrotinas e os procedimentos operacionais. 

Como parte de uma pol1tica intema de divulgayao 
da nova tecnologia foram entao ministrados diversos 
cursos com vistas a criac;ao de um quadro de analis
tas e programadores no ambito interno e externo ao 
C.P.D. Participavam deste ultimo grupo entre outros, 
o Conselho Nacional de Geografia, Divis6es de Geo
desia e Aerofotogrametria, o Centro Brasileiro de 
Pesquisas F1sicas e a Escola Nacional de Qu1mica, 
que via convenios processavam seus trabalhos no 
Univac Scientific 11 05. Tambem como parte do pro
grama de treinamento, foi processado neste equipa
mento o Censo Brasileiro da Colonia Japonesa 
enquanto aguardava-se a instalac;ao do Univac 
USS-80, o que s6 vi ria a acontecer em fins de 1963. 

Apesar do empenho desenvolvido pel a equipe tec
nica responsavel pelo Centro de Processamento de 
Dados, nao foi poss1vel concluir a apurac;ao naque
les equipamentos. Motivos de ordem tecnica relati
ves a infra-estrutura, a usina de frio, aos grupos 
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transformadores e estabilizadores de corrente, que 
frequentemente apresentavam problemas com con
sequente paralisac;ao das maquinas, impactavam na 
rotina de trabalho. 

A falta de componentes eletronicos nao mais fabri
cados (valvulas, resistores e capacitores) e nao en
contrados no Pals nas margens de tolerancia 
exigidas, contribuiu para a alterac;ao do desempe
nho com a consequents paralisac;ao do computador. 

0 proprio equipamento utilizado na digitac;ao, as 
ultrapassadas perfuradoras 015 eo retardamento na 
instalac;ao do computador (USS-80) provocaram al
terac;oes na qualidade da massa digitada, com con
sequencias graves na leitura dos cart6es. 

Dentro das limitac;oes enumeradas, foram conclu1-
dos os trabalhos do Censo Demografico relatives as 
unidades do Esp1rito Santo, Guanabara, Santa Cata
rina, Territ6rios Federais, Amazonas, Maranhao e 
Piau1 , ja que todo o projeto relativo a cr1tica de con
sistencia, expansao de amostra, tabulac;ao e ediifao 
do plano tabular havia sido real izado. 

Os arquivos de microdados da amostra de 25% 
ponderada foram preservados nas modalidades de 



gravayao de 125 e 220 bpi, de modo a constituirem 
o acervo inicial de uma base de dados. 

A pub I icayao 0 IBGE em 1965 ret rata de modo re
sumido os problemas citados acima: 

'T ... JA manuten9ao dos computadores eletr6nicos 
adquiridos pelo lnstituto para a execu9ao das apura
(:8es do Recenseamento Gera/ de 1960 nao constitui 
tarefa facil. Exige mao-de-obra altamente especiali
zada e estocagem obrigat6ria de pe9as sobressa
lentes. 

Em abril de 1964, o computador de grande porte 
UNIVAC 1105 foi desligado, por estar total mente in
capacitado para operar; o equipamento frigorifico do 
sistema exigia serias repara98es eo estabilizador de 
ciclagem funcionava com grande deficiencia. 

A partir daquela data providenciou-se, dentro das 
disponibilidades or(:8mentarias, nao s6 obter pe9as 
e acess6rios de maior carencia, como efetuar, como 
fornecedor dos equipamentos, um convenio de as
sistencia tecnica capaz de possibilitar o funciona
mento do conjunto. 

No momenta, decorrem ja tres meses que, pel a pri
meira vez, desde a instala9ao, o conjunto esta em 
plena funcionamento. 

Quanta ao Convenio de Assistencia Tecnica, es
pera-se celebra-lo no inicio de 1966. " 42 

Conjunto IBM 1401 
Autorizado pela Comissao Censitaria Nacional e 

destinado a apurayao dos Censos Economicos 
(Agricola, Industrial , Comercial e dos Serviyos) foi 
instalado um computador IBM 1401 , alugado, em ini
cio de 1962. Este computador era constituido pela 
seguinte configurayao: 

- unidade centraiiBM-1401 com 4 kbytes de memoria; 
- unidade leitora-perfuradora IBM 1402; 
- unidade impressora IBM 1403 para 600 1pm. 

A esta configurayao foram adicionadas em 1967 4 
unidades de fitas de 556 bbi , 4 kbytes de memoria e 
uma unidade de disco magnetico IBM 2311. Poste
riormente, este computador foi transferido em junho 
de 1972 para o Serviyo de Apurayao Mecanica 
(S.A.M.). 

Transcri~ao dos Dados 
0 sistema de transcriyao de dados do Censo De

mografico para as fitas magneticas inicialmente pro
posto, considerava a utilizayao do equipamento 
Mark-reader que faria a leitura de cart6es marcados 
manualmente para o meio magnetico. 

A precodificayao dos boletins de coleta do censo 
demografico foi orientada para este tim. No entanto, 

:; 0 IBGE em 1965. Rio de Janeiro , [1966). p. 24. 
FLANZER, op.dt., f. 94. 
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devido a problemas operacionais do equipamento 
Mark-reader, esta opyao de entrada de dados foi 
descartada, optando-se pela transcriyao convencio
nal . Os cart6es desenhados para o equipamento de 
leitura de marcas foram entao utilizados nos equipa
mentos de perfurayao. 

Sistemas de Transcri~ao 

"As instala98es do Servi9o Nacional de Recensea
mento operam 128 maquinas, entre as quais seen
con tram tres computadores eletr6nicos e 
equipamentos modernissimos como maquina de 
prova de cartoes tipo 0108, entre outras. 

Eis a rela9ao dos equipamentos existentes, com a 
discrimina9ao daqueles que pertencem ao S.N.R. e 
dos que ali se encontram alugados: 

MAOUINAS PROPRIA$ 

Oiscrimina9fio 

- Perfuradoras Duplicadoras Alfabeticas -
tipo 0024 modeto 001 .... . . ... . . 

- Perfuradoras Duplicadoras Alfabeticas -
tipo 0024 - modelo 002 . . . . . . . . . . 

- Perfuradora lmpressora Duplicadora A/fa 
Numerica- tipo 0026- mode/o 001 . . .. 

- Conferidora Numerica - tipo 0056- modelo 
002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- Classificadora-Conta-Carti5es Auxiliar- tipo 
0032- modelo 001 . . . .......... . 

- Classificadora - UnidadeContadora Gartoes 
- tipo 0978- tipo 0082- mode/o 001 .... 

- Maquina de prova de cartoes - tipo 0108-
mode/o 001 . ............. . . . 

- Reprodutora Multiplicadora Resi.Jmo - tipo 
0514- modelo 001 . . . .. . .... ... . 

Idem, Idem, mode/o 004 . . . . . . . . . . . . 

- Equipamento Eletr6nico de Processamento 
de Dados UNIVAC-1105 . . . .. ...... . 

- Conjunto UNIVAC SOLID STATE BOT (USS
BOT) . 

Total . 

Quantidade 

8 

55 

2 

15 

87" 43 



"MAQUINAS ALUGADAS 

Discriminaryao 

- Perfuradoras Eletro-automatica, com 
inversor de carti5es, tipo 015 - modelo 001 

- Conferidoras numericas Tipo 0056 - mode/a 
002 . . . . . . . . . . . . . . . 

- C/assificadoras-Conta-Carti5es Tipo 0082 -
mode/o 001 . . . . . . . . . . . 

- Classificadora 0978 Tipo 082- modelo 001 

- Reprodutora Resumo Conta-Cartao 
Adicional Tipo-0514- mcx:Jelo 001 

- lntercaladora Tipo 088 . . . . 

- Maquina Alfabetica com Carro Automatico 
Tipo 407, modelo 001 . . ... 

- Unidade Processadora 1401 . 

Total . . ... . .. . 

Quantidade 

11 

21 

4 

41 
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Centro de Processamento de Dados-
CENPRO 

A cria~ao do Centro de Processamento de Dados
CENPRO- em julho de 1968, a par de dar maior au
tonomia a area de processamento de dados no 
IBGE, desvinculando-a do Servi~o Nacional de Re
censeamento, buscava a manuten~ao do seu qua
dro tecnico, que vinha sendo gradual mente reduzido 
pelo emergente mercado da informatica que se ins
talava no Pals. 

Em relat6rio de 1971, o Superintendente do 
CENPRO analisava: 

"0 CENPRO tem tido problemas de funcionamen
to decorrentes dos seus pr6prios dispositivos insti
tucionais e das caracteristicas que sao peculia res a 
area de processamento de dados.[. .. ] 

[ .. . ]a resoluyao COD 43168, de 31 de julho de 1968, 
deu a Entidade uma organizayao excessivamente rigi
da. Verificou-se, pois, no intervalo de dois anos, que, 
mesmo em condit;6es norma is, eram precarias as con
dit;6es de funcionamento do 6rgao { ... ]" 45 

Os dados a seguir formam a slntese do quadro de 
pessoal do CENPRO em 1969 e 1970 de acordo 
com as unidades de trabalho. 0 referido quadro foi 
retirado do Anexo 2 do relat6rio 46 citado anterior
mente. 

44 
ld . Ibid., f. 95. 

45 
MATIOS. Elson. Relat6rio resumido das atMciades do CENPRO em 1970. f. 2. 

46 
ld. Ibid. , f. 6. 

47 
ld. Ibid ., f. 1. 

UNIDADE DE TRABALHO DEZEMBRO DEZEMBRO 
1969 1970 

Administracao 28 51 

Programat;:ao 3 5 

Perfuracao 29 28 

Classificacao 8 8 

Processamento 19 14 

Manutencao 16 5 

lnfra-estrutura 5 

Totais 103 116 

A leitura destes numeros permite avaliar todo o es
for~ do corpo de funcionarios do CENPRO na epo
ca, para permitir a realiza~o dos objetivos do 6rgao: 

"A par de continuar realizando todos os servit;os 
de processamento de dados necessarios aos 6rgaos 
da Fundat;ao IBGE, o CENPRO tem desenvolvido 
suas atividades principalmente com vistas ao VIII 
Recenseamento Geral." 47 

CENSO DE 1970ns 
"0 CI/IBGE [Centro de Informatica do IBGE] pre

tendeu auxilio do Programa FINEP/BID para aquisi
t;ao de um sistema de entrada de dados ("Data 
Entry'J a ser utilizado na transcrit;ao dos questiona
rios do VIII Recenseamento Geral do Pais relativo ao 
ano de 1970. Esta pretent;ao foi abandonada tao 
logo verificou-se a impossibilidade, devido a escas
sez de tempo, de definit;ao, de analise, programa
t;ao, treinamento, e implantayao de um sistema de 
entrada de dados para a tender ao Recenseamento, 
cuja fase de levantamento de campo ja havia termi
nado. Optou-se, en tao, para a modalidade mais sim
ples- e imediata - de transcrit;ao de dados, qual seja 
a de perfurat;ao de cartoes. [. .. ]" 48 

Ainda nas instala~oes do Centro de Processamen
to de Dados-CENPRO- situadas na Avenida Pas
teur, 404- Praia Vermelha- foi dado inlcio a digita~ao 
do Censo de 1970 e ao processamento, utilizando o 
computador IBM 360-165 da Pontiflcia Universidade 
Cat61ica (PUC) em regime noturno (21 :00 as 06:00 
horas), para a conversao de dados de cartao para 
fita magnetica e posterior emissao das Tabula~6es 

48 
PROJETO de ampliaylio da capacidade computational oo Centro de Informatica oo IBGE: soicita~o de recursos financeiros ao progama FINEP/BID Rio de Janeiro, 1974. f. 3. 
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FOTO 12- Computador IBM-370. Disposiyao inicial das unidades de discos e leitoras de fitas magneticas. Rio de Janeiro, IBGE, Institute 
Brasileiro de lnfo~tica, Mangueira, Censo de 1970. (Mem6ria lnstitucional do IBGE) 

Avancadas baseadas em uma subamostra. Foram 
utilizadas tambem as instalacoes da IBM em seu 
centro de apoio ao usuario situado no bairro Benfica, 
Zona Norte do Rio de Janeiro, para testes de progra
mas, enquanto aguardava-se a instalacao dos com
putadores destinados ao censo, no quarto andar do 
predio recentemente adquirido, na rua Visconde de 
Niter6i, 1246 (Mangueira) . 

"0 CI/IBGE iniciou suas opera96es em maio de 
1972 com um sistema /BM/370: com 1 megabyte de 
memoria principal. Para fazer face a crescente de
manda computacional foram instalados em outubro 
e novembro de 1973 mais dois sistemas IBM 370: um 
modelo 145 com 0,5 megabyte e um modelo 158 com 
1 megabyte, este ultimo devendo substituir o modelo 
155 descontinuado pelo fabricante. A devolu9ao do 
370/155 foi retardada ate [fins de 1974]. [. .. ]" 49 

Paralelamente ao processamento do censo, ini
ciou-se a montagem de uma Base de Dados consti
tulda por arquivos de dados primaries dos censos e 
pesquisas do IBGE, resgatando a proposta do Cen
so Demografico de 1960. 

49 
Ibid., f.8. 
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Para este tim, foi desenvolvido inicialmente um sis
tema orientado para a compactacao, o armazena
mento e a posterior recuperacao de dados da 
Amostra do Censo Demografico de 1970, mantidos 
em dispositivos de acesso direto. Este banco de da
dos, que ocupava 4 discos nao residentes (IBM 2314 
de 100Mb), ficou disponlvel em marco de 1973. 

A explorayao dos arquivos seria realizada por uma 
equipe dedicada a elaboracao de Tabulacoes Espe
ciais, que realizaria o atendimento ao publico, com 
relacao aos requerimentos especlficos sobre os da
dos ali disponlveis. Para emissao das tabelas, foi uti
lizado o pacote de tabulacao Census Tabulation 
System-CENTS- cedido pelo U.S. Bureau of the 
Census, que atraves das interfaces do Sistema tor
nava transparente o acesso ao banco. 

Este banco permitiu pela primeira vez o processa
mento integral da amostra do Censo Demografico, 
com cerca de 30 milhoes de registros, em um turno 
de trabalho de 6 horas. 

Para os demais censos, com enfase no Censo 
Agropecuario, foram aplicadas outras tecnicas para 



a compressao e recuperayao de dados, com o obje
tivo de minimizar as operay6es para a leitura dos ar
quivos. 

A base de dados inicial, considerando-se apenas 
o Censo 70, constituia-se dos seguintes arquivos: 

CENSO 
(milhares) 

Demografico amostra . . 

Demografico Universo . . 

Predial ...... . 

Agropecuario . . . 

Industrial . . . . . . . . . . . ....... . 

Comercial . 

Serv~os .. 

REGISTROS 

30156 

114 477 

24477 

4 923 

233 

1 268 

351 

Obs.: Estes bancos foram desenvolvidos no perio
do 1972 a 1975. 

Aconfigurayao em setembro de 1974 era a seguin
te: 

"SISTEMA DE PROCESSAMENTO 

IBM/370-158, 1 megabyte 
IBM/370-145, 0,5 megabyte 
16 Discos IBM 3330 
6 Discos IBM 2314 
6 Discos BASF 6214 
16 Fitas Magneticas IBM 3420 
4 Leitoras 
61mpressoras 
12 Displays IBM 3270 
2 Terminais Remotos IBM 2741 

SISTEMA DE TRANSCRI9AO 

67 Perfuradoras IBM 029 

25 Verificadoras IBM 059 

52 Perfuradoras!Verificadoras IBM 129" 50 

FOTO 13 - Computador IBM-370/158, instalado no 4Q andar do bloco A, Mangueira. Rio de Janeiro, IBGE, lnstituto Brasileiro de Informatica, 
Censo de 1970. (Mem6ria lnstitucional do IBGE) 

SO Ibid .• f. 8. 
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Equipamentos Alugados no Perfodo de 1972-1973 

"TIPO MOD~LO QUANT/DADE DESCRI9AO 

029 811 20 Perfuradora Duplicadora Numerica oom inseryao automatica de zeros a esquerda 

029 A11 180 Perfuradora Duplicadora Numerica 

029 A22 15 Perfuradora Duplicadora Alfanumerica oom interpreta9fio 

029 A22 Perfuradora Duplicadora Alfanumerica oom interpretayao 

059 001 130 Conferidora Numerica 

083 001 5 C/assificadora Multiplicadora 

514 003 2 Reprodutora Multiplicadora 

088 002 lntercaladora de cart6es 

077 001 lnterca/adora" 51 

FOTO 14 - Sala de Perfurat;ao. Perfuradora IBM- 029, oom teclado removlvel. Mobiliario constituldo de cadeiras, segundo conceitos er
gonometricos, oondicionamento dear. Rio de Janeiro, IBGE, Institute Brasileiro de Informatica, Censo de 1970. (Memoria lnsti
tucional do IBGE) 

-----

51 CONTRA TO de servi;o de maquinas e eqlipamentos e de presta~ de servi;os que lazem a IBM do Brasil- lndllstria, Maqlina e Servi\X)S Uda. (locadora) e Fundacao lnstnuto 
Brasileiro de Geogralia e Estatistica, Rio de Janeiro, 1973. I. 2. 
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Transcri~ao por Meio de Data-Entries 

Em 1975 foi introduzido o sistema de transcri~ao 
de dados Four-phase (System IV-70). lniciava-se a 
transi~o entre o processo de entrada de dados via 
cartao perfurado e a entrada de dados via terminais 
inteligentes no IBGE. 

0 Four-Phase era constituldo por: 

a) Minicomputador de 12.288 bytes 

b) Unidade de fita 800/1600 bpi 

c) Unidade de disco 2,5 Mbytes 

d) Teclados com video (16) 

'f. .. ] Foram usados dais "data-entries" no ENDEF, 
[Estudo Nacional da Despesa Familiar] nope

riodo de abril a novembro de 1975. 

Os dados foram digitados nos tee/ados, criticados, 
exibidos na tela, gravados no disco, verificados 
quantitativamente e, posteriormente, conferidos por 
outro digitador. Ap6s a conferencia dos dados de um 
tote de transcri9ao, os registros gravados foram 
transferidos para fitas magm3ticas que serviram de 
entrada para os programas de controle quantitativa e 
de critica. 

0 equipamento permitia mudan9a automatica de 
formatos. Assim, cada cademo foi transcrito do inicio 
ao tim por apenas um digitador. 0 programa de criti
ca do "data-entry" realizava a valida(:8o dos campos, 
os testes de sequencia dos registros, os testes de di
gito verificador dos c6digos e de totais dos campos 
de valores. 

Os erros de sequencia de registros, de c6digos e 
de totais eram corrigidos durante a transcri9ao, por 
uma equipe de codificadores especialmente treina
da. Apesar desse procedimento reduzir a ve/ocidade 
de entrada dos dados, permitia a imediata corre(:8o 
de erros de preenchimento e codifica(:8o, diminuindo 
sensivelmente o mJmero de registros marcados pela 
critica. [ ... ] 

Ap6s a transcri9ao de cada tote, o "data-entry" for
necia o total de registros e de cademos C1, C2 e C3 
que foram digitados. Esses totais eram comparados 
com os da guia de digita9ao [ .. .]. Ap6s a corre9ao de 
eventuais diferen9as, iniciava-se a fase de conferen
cia por dupla digita9ao. Os campos fortemente criti
cados, como c6digos, totais e campos de sequencia, 

nao eram duplamente digitados, o que reduzia sen
sivelmente o tempo de conferencia." 52 

"Como uso dos "data-entries" o sistema de entra
da dos dados foi modi fica doe varios testes e criticas 
de sse programa de critica foram incluidos no progra
ma do "data-entry". Com essas criticas e com o con
trole quantitativa de totes de digita9ao incluidos no 
programa do "data-entry" o mJmero de registros mar
cados pelo programa de critica diminuiu. [ ... ] 

No ENDEFforam transcritos 15.690.123 registros 
dos cademos de pesquisa para quarenta fitas mag
neticas, uma para cada periodo de pesquisa. Des
tes, foram marcados 139.681 registros que nao 
passaram pelo programa de critica. As tabelas 30 e 
31 i/ustram o volume de dados transcritos. Na tabela 
30, examinando a porcentagem de registros marca
dos, notam-se tres fases distintas: 

- transcri(:8o por cartoes- periodo 1 a 10; 

- transcri(:8o porcartoes e "data-entry"- periodo 11 
a 17; e 

- transcri9ao por "data-entry"- periodo 18 a 40." 53 

A Tabela 30, nao apresentada neste documento, 
exibe a varia~ao media de 1 ,6% de erros por lote de 
cartoes perfurados, contra 0,48% por lote quando 
passou-se a utilizar o data-entry. 

0 sistema data-entry foi posteriormente utilizado 
para redigita~ao dos questionarios da amostra do 
Censo Demografico de 1960 com vistas a comple
mentar a serie dos resultados definitivos daquele 
censo que havia sido interrompida em 1968. 

0 Sistema Four-Phase foi substituldo em outubro 
de 1976 por 3 concentradores de teclados S.01 do 
Serpro (UCP HP21 08A com 24K palavras de 16 bits 
e disco de 4,8 Mbytes) e urn total de 52 terminais. 
Posteriormente, em junho de 1977, o IBGE contra
tau sob forma de aluguel 28 sistemas STV 1600 
(UCP HP com 32K palavras de 16 bits e disco de 4,8 
Mbytes) totalizando 420 terminais. 

Sistema Compartilhado 
A configura~ao proposta para o procedimento dos 

Censos Economicos de 1975 considerava dois 
computadores 370/158 interligados atraves de urn 
adaptador do tipo canal a canal. 

Em regime normal de trabalho, urn seria o Proces
sador de suporte, encarregado dos trabalhos de en
trada e salda impressa, schedulling de jobs, TSO e 
RJE etc. 0 outro, que seria o Processador Principal 

52 
VASCONCELLOS. Mauncio Teixeira Leite de. Metodologia oo esludo nacional da despesa famNiar- ENDEF: objetivos, descrwvao e metodologia usada ro ENDEF. Rio de Janeiro, 

1983. v. 3, t. 4, pt. 1. 1.95. 

53 
ld. Ibid., p. 97. 
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FOTO 15 -Sala de Digitar;:ao. Equipamento Data-Entry com teclado m6vel e video. Rio de Janeiro, IBGE, Diretoria de Informatica, 1970. 
(Mem6ria lnstitucional do IBGE) 

estaria encarregado de executar o restante dos pro
gramas do centro. 

"Na nova configurayfio as dais mode/as 158 come
yaram a formar um sistema compartilhando discos e 
fitas e com /eitoras, impressoras e terminais chavea
dos entre as dais processadores, atraves de uma 
unidade 2914. Ambos operavam em OSNS2-HASP, 
com TSO reservado a uma das maquinas, havendo, 
porem uma fila de servi9os separada para cada pro
cessador. 0 compartilhamento de discos entre as 
dais processadores permitia que arquivos criados 
par TSO em uma maquina fossem disponiveis para 
as servi9os de batch processados em qualquer uma 
das maquinas. 0 chaveamento de terminais, leitoras 
e impressoras permitia o back-up de sistemas. Pela 
existencia de duas filas separadas de servi9os, fa
ram desenvolvidos programas locais para a passa
gem de jobs de um sistema para o outro. 
Primeiramente esta passagem dependia de coman
dos de opera9fio e depois era automatica em interva
los determinados. Mais tarde, em 1977, foi instalado 

54 
SIMQES. Paulo Cesar [Hist6rico de CPD's do IBGE], f. 2. 

55
1d. Ibid., f. 3. 
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o Hasp Shared Spool Support que permitiu a exist{m
cia de uma (mica fila de servi9os atraves de unico 
disco spool compartilhado pe/os dais sistemas. Em 
1978, instalamos o sistema operacional MVS relea
se 3. 7 com JES2 Multi Access Spool nos dais pro
cessadores. [. .. ]" 54 

"No inicio de 1979 foi feita a transfe rencia de 
nossas instala98es para a nova sa/a no 3Q andar 
do Bloco B- Mangueira. Esta nova sa/a ocupava 
800m 2 e incluia escrit6rios de controle do CPO, 
sa/a de plotter, ala de impressoras e leitoras, ala 
de volumes e unidades de fitas, discos e processa
dores. Nossa fitoteca ocupava a mesma sa/a dos 
equipamentos e atingia cerca de 30 mil volumes. 
0 crescimento de nossa configura9fio com instala-
9fiO de novas unidades de discos e fitas, impresso
ras e tambem o aumento do numero de volumes 
da fitoteca nos obrigou a projetar a instala9fio de 
uma area de fitoteca no 4Q andar do mesmo bloco
B e transferir para Ia toda a parte de volumes e uni
dades de fita . [. .. ]" 55 



FOTO 16- Fitoteca instalada ainda junto ao processador central. 
Rio de Janeiro, IBGE, Diretoria de Informatica, 1979. 
(Arquivo Reynaldo Monteiro dos Santos) 

CENSO DE 1980/85 

Com vistas ao processamento do Censo de 1980, 
a Diretoria de Informatica pretendia substituir os 
computadores IBM-158 que haviam sido instalados 
em 1974. Uma dessas maquinas seria destinada a 
montagem do CPO do Departamento Regional de 
lnformatica-DERIN- para o atendimento a SEPLAN. 
A outra CPU de 2Mb seria transferida para o CNPq. 

Do relat6rio enviado a SEI (Secretaria Especial de 
Informatica) detalhando a utilizat;ao destes equipa
mentos na Dl extralmos o seguinte resumo, que 
representa a situat;ao do ambients no perlodo de 
1974/1980, e a proposta para o Censo de 1980: 

"Sao utilizados 2 processadores centrais, contrata
dos sob forma de alugue/, que trabalham em conjun
to atraves de filas comuns no subsistema de discos. 
Um dos processadores e norma/mente dedicado as 

atividades de "BATCH"; o outro durante o horario co
mercia/ suporta a Rede de Teleprocessamento e du
rante a noite executa prioritariamente trabalhos tipo 
"BATCH". 

Os dais processadores centrais compartilham uni
dades de disco e unidades de fita, as unidades de fita 
sao ligadas aos 2 sistemas e selecionadas par co
mandos online/offline. lmpressoras e rede de termi
nais sao chaveaveis entre as processadores 
centrais par meio de uma unidade de chaveamento 
mode/a IBM 2914, esta unidade permite que sere
configure dinamicamente as subsistemas de leitoras 
de cartao perfurado e impressoras de linha bem 
como ode terminais locais e consoles. No evento da 
paralisac;ao de um dos processadores, o outro pode, 
atraves do chaveamento, assumir a gerencia de to
dos os perifericos e assim manter todos os subsiste
mas em funcionamento." 56 

Unidades de Armazenamento" 57 

CAPAC/DADE EM MEGABYTES 

DISCOS FIXO REMOVfVEL TOTAL 

SD1 1270 BOO 2070 

SD2 1270 BOO 2070 

SD3 1270 1270 

SD4 BOO BOO 

TOTAL 3810 2400 6210 

Subsistemas de Terminais Locais e 
Consoles 

"Estes subsistemas englobam as consoles auxilia
res que servem aos subsistemas de fitas, discos, lei
turas, de cartoes e impressoras de linhas e a fitoteca, 
bern como os terminais locais de TIME SHARING 
(TSO) e CICS. 

56
1RELATORIO sobre Hardware, ooflware e recursos humanos da Direloria de Informatica enviado a Secretaria Especial de Informatica]. Rio de Janeiro, 28 mar. 1980. f.1 (Relat6rio 

em resposla a so~dta<;iio feita atraves de Of.· Circular SEPLAN/PR ·Departamento de Administra\Bo/ n• 2, 13 mar. 1980). 
57 

Ibid., f. 3. 
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Apresentamos abaixo um quadro resumo dos sub-
sistemas de terminais locais e consoles. 

SUB- TERMINAlS IMPRESSORAS 
TOTAL SISTEMAS ViDEOS SERIAlS 

TL-1 

TL-2 40 2 42 

TOTAL 41 2 43" 58 

Subsistemas de Leitoras/Perfuradoras 
de Cartoes e lmpressoras 

"Este subsistema e responsavel pela entrada de 
servi9os na sa/a de computadores e da saida im
pressa de todos os servi9os com listagens locais. 
A capacidade nominal de leitura de cartoes e de 
2200 GPM e a saida impressa de 9900 LPM." 59 

·~ capacidade de impressao nominal real e de cer
ca de 8000 LPM. Este subsistema opera normal
mente ligado ao processador "B", mas pode ser 
chaveado em caso de necessidade para outro pro
cessador. [. .. ] 

PLOTTER: 1 x MESA PLOTADORA GALGOMP-
7000 (OFF-LINE)" 00 

Equipamento de Entrada de Dados 
". 28 sistemas STV-1600, contratados como 

SERPRO sob formal de aluguel, totalizando 420 
terminais.[. .. ] 

. 57 Perfuradora/Gonferidores IBM 129/029 (alu
guel)"61 

Rede de Comunica~ao de Dados 
"0 subsistema de teleprocessamento atende as 

necessidades do IBGE, ligando os computadores si
tuados na Mangueira-RJ a outras localidades. 

Podemos distribuir 3 tipos bcisicos de terminais re
motos: 

- Videos para TSO & GIGS 

- lmpressoras Seriais para TSO & GIGS 

- Esta96es de Remote JOB ENTRY (RJE) 

Adotamos l!ma configura9ao em dupla Estrela 
(RJE e BRASILIA) controlados por uma (mica unida
de IBM 3705. [. .. ]" 62 

58 
Ibid .• f. 4. 

59 
Ibid .• f. 5. 

&J Ibid., f. 5-6. 

61 
Ibid .• f. 6. 

62 
Ibid., f. 6. 

63 
Ibid., f. 9. 
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Proposta para o Censo de 1980 
Utilizayao Prevista: com a instalayao da primeira 

CPU 3032 estimamos uma carga maxima (rel6gio da 
CPU) em 1980, entre 85 e 95% da capacidade de uti
lizayao, atendendo a implantayao de novas aplica
y5es e ao crescimento vegetativo, alem de propiciar 
melhor tempo de resposta aos usuarios de terminais. 

Em 1981 quando deu inlcio o processamento do 
Censo de 1980, estimamos uma maxima (rel6gio de 
CPU entre 80 e 90% da capacidade normal de utili
zayao considerando a devoluyao de uma CPU o 370 
mod 158 e a instalayao da segunda CPU 3032).63 

Pelo contra to firmado em junho de 1980 foram ins
talados em novembro de 1980 e em maryo de 1981 
dois computadores IBM 3032 em substituiyao aos 
modelos IBM 158 representando urn aumento de ca
pacidade de processamento: 1, 7 para 4,8 Mips, Me
moria principal 3 para 12 mbytes. 

A configurayao final com o equipamento IBM 3032 
ficou composta pelas seguintes unidades: 

"a) 2 processadores IBM 3032, com velocidade de 
processamento de 3 MIPS, memoria de 6 M bytes e 
um "director" cada; 

b) 19 unidades IBM 3350 (38 discos com capacida
de de 317M bytes); 

c) 7 unidades IBM 3330 e uma unidade IBM 3333 
(16 discos com capacidade de 100M bytes); 

d) 4 unidades de controle de discos 3830-2, uma 
unidade 3880-1; 

e) 28 unidades de fita 3420-6; 

f) 4 unidades de controle de fitas 3803-2; 

g) 1 controladora de linhas remotas 3705; 

h) 4 impressoras 3211-3811; 

i) 2 impressoras 1403; 

j) 1 impressora 3203; 

k) 2 controladoras de impressoras/leitoras 2821; 

I) 1 leitora 2540; 

m) 1 leitora/perfuradora 3505; 

n) 1 unidade chaveadora 2914; 

o) 2 controladores de terminais tipo 3272 e duas 
tipo 3274; 

p) 1 unidade de RJE 3776; 



q) 1 conjunto de plotter Calcomp 7000- controlado
ra 925.[ .. .)" 64 

0 processamento do Censo de 1980 seguiu em li
nhas gerais o procedimento adotado desde 1960, 
isto e, a transcriyao de dados e a cr1tica, centraliza
da, a emissao do plano tabular com a posterior inclu
sao dos arquivos em uma base de dados. 

Para as fases de crltica e tabula<;ao do Censo to
ram desenvolvidos na Diretoria de Informatica dois 
produtos: 

ATLAS- sistema de imputa<;ao e crltica 
Prometeu - formatador de tabelas 

Para o armazenamento dos dados do Censo De
mografico de 1980 em dispositivos de acesso di reto, 
foi uti I izado o Rapid (Relational Access for Integrated 
Databases) cedido pelo Statistics Canada. 0 banco 
em Rapid ocupava 837 Mbytes e ficou dispon1vel em 
junho de 1983. 

0 Sistema ATLAS foi utilizado como interface para 
o banco suportado pelo gerenciador Rapid. 0 forma
tador Prometeu foi utilizado posteriormente para ge
ra<;ao das Tabula<;Oes Especiais. 0 tempo medio 

DEMONSTRATIVO DA 

DIGITAQAO 

Per1odo 80/83 Resumo 
CENSO 

Demogr<Uico Agropecuario Econ6mico 

Entrada de 
Dados 

Questionarios 26824 540 5 432 399 1 920 131 

Ktoques 7 919 641 8 276432 2 961 543 

Horas 1 086 846 975 676 367 266 

Corr~oe 
acertos 

Questionarios 1 436 925 38559 27706 

Ktoques 864 941 59986 47778 

Horas 112 827 7 674 7184 

Redigitavao 

Ouestionarios 804444 53507 258 357 

Ktoques 57442 70487 307004 

Horas 76406 8007 37720 

Data do inicio 12/12/80 04/02/82 30/07/82 

Data do termino 10/01/83 26/05/83 01/12/83 

FONTE · DI/DESINIGEADA. 

64 
SIMOES, op. cit ., I . 6. 

para a emissao de Tabula<;5es Especiais do Censo 
Demografico de 1980 utilizando-se os sistemas Pro
meteu, Atlas, Rapid situava-se em torno de 15 minu
tos considerando-se a leitura de ate 10 variaveis 
para o con junto do Pals; o total de 34 919 17 4 regis
tros. 

Censo de 1985 
"Acompanhando a evolu~o tecnologica, para sa

tisfazer a demanda de processamento atraves de 
terminais e microcomputadores conectados ao sis
tema central, em 1985 foi substituido um dos IBM 
3032 (maquina de 2,4M de instru96es por segundo e 
6Mb de memoria) porum IBM 3081 (15,5 MIPS e 64 
Mb), com um desempenho 7 vezes maior que o an
terior e um espa9o de memoria dez vezes maior." 65 

"Esta substitui9ao foi uma primeira etapa na evo/u-
9ao do ambiente computacional do IBGE e ja permi
tiu um crescimento na demanda por utiliza9ao da 
modalidade "on-line" da ordem de 5 (cinco) vezes 
em rela~o a configura~o anterior, representada 
pelo aumento do ntJmero de terminais de 76 em 
1981 para 340 em 1987, pela entrada em opera~o 
de 9 esta96es remotas na rede de processamento 
descentralizado, com minis instalados nas DEGES 
[Delegacias] e na Sede do IBGE. 

Como segunda etapa da reconfigura9ao que se ini
ciou em 1985, foi instalado um sistema IBM 
4381/R14 (7 MIPS e 32Mb de memoria) visando 
novo crescimento do ambiente de processamento 
correspondente a instala9ao de mais de 50 micro
computadores ate o tim de 1988, a entrada do IBGE 
na Rede Nacional de Pacotes (RENPAC) e ao de
senvolvimento dos servi9os do COD/ (Centro de Do
cumenta9ao e Dissemina9ao de lnforma96es), bem 
como prevendo a expansao da tecnologia de auto
ma9ao de escritorio. 

Complementando esta etapa da reconfigura9ao 
foi executada a substitui9ao de 19 unidades acio
nadoras de disco magnetico IBM 3350 (correspon
den tes a 12Gb de memoria) por 4 IBM 3380 
(totalizando 20 Gb). 

As duas CPU's em produ9ao normal, comunicam 
entre si atraves de interliga~o de canais (Channel to 
Channel) para permitir tanto a transferencia de arqui
vos e programas entre as unidades perifericas a etas 
conectadas quanto para possibilitar que os terminais 
ligados a qua/quer CPU's acessem indistintamente 
os sistemas operacionais disponiveis em cada uma 
delas." 66 

"A entrada do IBM 4381 em opera~o permitira ha
ver a seguinte configura9ao do software: 

-no 3081 ficara instalado o sistema operacional 
MVSIXA; 

65 
NOTICIAS TECNICAS 01/NMI, Rio de Janeiro, [Diretoria de Informatica do IBGE]. n. 1, p. 1, 1968. 

66
1bid .• p. 2. 
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FOTO 17- Bate ria de discos 3380. Rio de Janeiro, IBGE, Diretoria de Informatica, 1986. (Arquivo Reynaldo Monteiro dos Santos) 

-no IBM 4381 estarao operando o VMIXA versao 2 
lja suportando 3380, modelo E), tendo uma maqui
na definida com (VM/SP 4. 1 onde serao implementa
dos todos os produtos especificos do VM, ou seja, o 
PROFS, o SAS, o SCRIPT, etc. para o qual estarao 
disponiveis duas unidades IBM 3380-AE43, quatro 
unidades IBM- 3380-BE4, uma controladora de ter
minais IBM 3274 e uma impressora (1 x 3211-001). 

Prevendo situa96es de emerg{mcia, por meio de /i
ga96es fisicas a maioria das unidades perifericas da 
instala9ao estarao disponiveis para ambas CPU's, a 
exce9ao se da apenas para: 

4 x IBM 3274 (controladoras de terminais}, 2 im
pressoras, as unidades de fita magnetica IBM 3480 
e a (mica leitora de cartoes, conectadas exclusiva
mente ao IBM 3081." 67 

CENSO DE 1991 
Antecipando-se em nove meses ao X Recensea

mento Geral, previsto para ter in1cio em 1 Q de setem
bro de 1990, foi reconfigurado o ambiente 
operacional da Diretoria de Informatica, com vistas 
ao processamento deste censo. 

67 
(bid., f. 3 . 
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Deve-se notar que pela primeira vez foi poss1vel 
instalar a unidade de processamento central com ra
zoavel antecipacao a data da coleta, o que sempre 
foi uma meta desejada. 

A reconfiguracao foi efetuada em novembro de 
1989, com previsao de atualizacao (realizada em ja
neiro de 1992), substituindo-se a CPU IBM 4381, ins
talada em 1988, o que representou um aumento na 
capacidade total da seguinte ordem: 

processamento: de 24 para 50 Mips representando 108% 

mem6ria 

disco 

: de 96 para 192 Mbytes representando 1 00% 

:de 120 para 215 Mbytes representando 79% 

0 ambiente operacional ficou configurado por dois 
processadores IBM de grande porte compartilhando 
os recursos de discos e fitas magneticas: 

1 IBM 3090 de 128 Mbytes, 47 mips- sob WS/XA 

1 IBM 3081 de 64 Mbytes 15,5 mips - sob VM/XA 

46 unidades de disco 3380 totalizando 272,16 Gbytes 

28 unidades de fila streamer 3480 



FOTO 18 -Sal a de unidades de leitoras de fitas e cartuchos magneticos. Unidade 3420- fitas- transferemcia 1.2 Megabytes/s; Unidade 3480 
- cartuchos- transferencia 3 Megabytes/s - 33 078 unidades- densidade 38 000 bpi. Rio de Janeiro, IBGE, Diretoria de Infor
matica, 1992. ( Arquivo Reynaldo Monteiro dos Santos) 

FOTO 19 -lmpressora a laser. Rio de Janeiro, IBGE, Diretoria de Informatica, 1992. (Arquivo Reynaldo Monteiro dos Santos) 
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FOTO 21 - Fitoteca. Setor para o armazena
mento de cartuchos magneticos. 
Rio de Janeiro, IBGE, Diretoria de 
Informatica, 1992. (Arquivo Rey
naldo Monteiro dos Santos) 
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FOTO 20 - Fitoteca. Setor para o ar
mazenamento de 31 838 
fitas magneticas, densida
de 6 250 bpi. Rio de Janei
ro, IBGE, Diretoria de 
Informatica, 1992. (Arqui
vo Reynaldo Monteiro dos 
Santos) 



1 unidade NCR- Contem com 2 Mbytes e 1281inhas que suporta 
as unidades de controle da rede remota, RJE, Renpac e Telex 

1 unidade chaveadora suportando: 

a) conjunto de impressora 

4 x 3211 - totalizando 8000 linhas/minutos 
1 x 1403- totalizando 1000 linhas/minutos 
1 x 3203 - totalizando 1500 linhas/minutos 
1 x 9700 - 120 documentos por minuto 

b) rede local atraves de 8 unidades de controle 
3274 

A CPU 3090 suporta ainda atraves de 10 controla
doras 327 4 a sua rede local. 

Terminais: 

200 Remotos (3278) 

300 Locais (3278) 
17 Estayoes RJE 

Circuitos: 

8 circuitos Transdata interurbanos 

20 circuitos Transdata urbanos 
4 acessos Renpac 2400 bps 
1 X 3025 
2 X 3028 
1 X 2000 
3 linhas telefonicas para comunica.,:ao de dados 

Outros circuitos: 

3 acessos 3025 (SP,CE,RJ) 

47 telex sendo 51igados ao concentrador PC2100 

0 concentrador PC21 00 (Scopus) permite aos 
usuarios da Rede Nacional de Telex a consulta a 
base de dados do Sistema IBGE de Recuperacao 
Automatica- SIDRA- que contem series estatlsticas 
de censos e pesquisas. 

Quadro de Pessoal 
Especializayao 

Analista Consultor 

Analista de Sistemas 

Programador de 
Computador 

Digitadores 

Tecnicos de Proc. 
de Dados 

Tecnico de 
lnfra-estrutura 

Outros 

Total 

Produtos 
MVS 

Total 

81 

171 

82 

317 

161 

35 

467 

1314 

Homens 

68 

112 

50 

108 

76 

35 

311 

760 

Mulheres 

13 

59 

32 

209 

85 

156 

554 

Advanced Communications Functions Virtual Tele
comunication Access Method- (ACF) 

40 

Atlas - Sistema de imputacao e crltica 

Assembler H 

Common Bussines Oriented Language 

Data Facility Data Set Services 
Data Facility Product 
Data Facility Sort 
Data Facility Hierarchical Storage Manager 
(DFHSM) 
Data lnterfile Testing and operations utility (DITIO) 
Device suport facility 
Envirommental Record Editing and Printing 
Program (EREP) 
Formula Translation System (VS Fortran) 
Graphical Data Display Manager (GDDM) 
Integrated Data Base Management System 
(IDMS) 
Interactive System Productivity Facility (ISPF) 

Job Entry Subsystem 2 (JES 2) 

Librarian 

Multiple Virtual Storage/System Product (MVS/SP) 

Netview (MVS/XA) 
Netview access services 
Netview file transfer 
Netview performance monitor 

Projects Analysis and Control System (Projacs) 
Prometeu - Formatador de tabelas 
Program Control Facility II (PCF II) 

Relational Access For Integrated Databases 
(Rapid) 
Resource Access Control Facility (Racf) 
Screen Format 3270 
Service level report 
SNA application monitor 
Statistical Analysis System (SAS) 
Base/ETS/OR/Graph 
Storage and Information Retrieval SystemNirtual 
Storage (StairsNS) 
System display search facility 
System modification program extended (SMPE) 

lime Sharing Option (TSO) Data utilities 
Fortan prompter 
Cobol prompter 
Assembler prompter 
MVS/XA 
MVS/portuguese 

Textpac 

VM 
Advanced Communication Functions Virtual Tele

comunication Access Method (ACFNTAM) 



Assembler H 

Common Bussines Oriented Languague (COBOL) 
Development Management System - Conversa
tional Monitor System (DMS/CMS) 
Directory Maintenance (Dirmaint) 
Display Write/370 
Document Composition Facility (DCF) 

Envirommental Record Editing And Printing 
Program ( EREP ) 

File transfer program 
Formula Translation System ( VS/Fortan ) 
Interactive System Productivity Facility ( ISPF ) 
PDF/XA utilities 

PC file transfer 
Professional office system (Profs) 
Program language one (PL 1) compiler Library 
Real time monitor (RTM) 

Remote spooling communication system 

Statistical analysis system ( SAS ) 
AF/Base/FSP/Graph/Share 

Syncsort 

Troll - Sistema econometrica e estatistico 

Virtual Machine/Extended Architecture ( VM/XA) 
Sistema operacional 

Virtual Storage Extended ( VSENSHNI) 

lnfra-estrutura 
·~ infra-estrutura do CPO centrale constituida por: 

a) Subesta9ao: composta por4 trafos de 500 KVA 
em paralelo, somando 2000 KVA 

b) Sistema no-break: conjunto de baterias com
posta de 160 elementos com potencia de 300 KVA 
com autonomia para 20 minutos 

Auto-trafo com potencia de 600 KVA (alimentayiio 
alternativa) 

c) Sistema de refrigerayiio ambiental 

HP 

- 1 unidade Chiller de 80 TR com duas 
torres de refrigera9ao e 5 bombas de 1 o 

d) Sistema de refrigera9ao dos processadores 
composto por: 

- 3 unidades de 10 TR; 
- 2 torres de resfriamento; 
-9 bombas de 1 1/2 HP; 
- 1 reservat6rio de retorno 1000 L; 

- 1 reservat6rio de armazenagem 1000 L. 

e) Estabilizadores 

-3 estabilizadores mecanicos de 115 KVA 

- 1 estabilizador eletronico de 25 KVA" 68 

Sistema de Transcri~ao 
A politica de descentralizacao de informatica im

plantada a partir de 1984 reduziu gradualmente o 
parque de digitacao localizado em Mangueira , atra
ves da transferencia de equipamentos e de pessoal 
para as Delegacias Regionais. 

Entrada de Dados 
A situacao dos sistemas de entradas de dados 

centralizados em abril de 1990 era a seguinte: 

Equipamento: 

EQUIPAMENTO N° DE TECLAOOS 

Digitar;:ao Supervisao Console 

Cobra 580 27 

Cobra 540 28 

4 X STV1600 . .. 60 4 

TOTAL ....... 115 6 

PESSOAL 
TURNOS DE TRABALHO (h) 

6:30 as 12:30 12:30 as 18:30 18:30 as 0:30 

Supervisores 

Linha 
Cobra .. .. 

Linha 
STV1600 ... 

Digitadores 

Linha 
Cobra .... 

Linha 
STV1600 .. 

5 4 

7 6 

75 58 

74 53 

Descentraliza~ao da Informatica 

4 

4 

37 

56 

Dando prosseguimento a politica de lnformatiza
cao do IBGE, foi iniciado em 1984 o processo de 
descentralizacao da informatica, entendendo-se 
como tal, a instalacao de centros de captacao de da
dos nas Delegacias do IBGE. As instalacoes dos pri
meiros Centros de Aquisicao de Dados- CAD- foram 
realizadas nos Estados do Espirito Santo, Rio Gran-

68 
VASCONCEU.OS, Emandes Cesar Lagos de. Manual de Descri98o e Aoompanhamento de Serviyos. Rio de Janeiro, [1967). 
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de do Norte e Santa Catarina. Nestes locais, foram 
inicialmente instalados equipamentos STV 1600 
(UCP-HP21 08) destinados a entrada de dados das 
pesquisas cont1nuas. 

UNIDADES DA DATA 
FEDERA<;AO DE INSTALA<;AO 

Esp1rito Santo (1) .. 05/84 

Rio Grande do Norte 12/84 

Santa Catarina 01/85 

Sao Paulo . 03/85 

Parana . . 01/87 

Rio Grande do Sui 02/88 

Minas Gerais 11/87 

Ceara .... 01/89 

Pernambuco 09/89 

Para . .. .. 09/89 

Rio de Janeiro (2) . 12/89 

(1) Em reinstalactao (2)1nstalactao provis6ria em Mangueira. 

Posteriormente, em uma segunda fase, iniciou-se 
a instalayao de minicomputadores da linha Cobra. 

A situacao em abril de 1990 era a seguinte, por or
dem de instalacao: 

EQUIPAMENTO TECLA DOS AREA m2 

STV1600 16 reinstala~o 70 

C480 16 reinstalado 46 

C540 9 reinstalado 49 

2C540 62 reinstalado 199 

C480 15 61 

C540 16 111 

C540 18 173 

C540 30 137 

C540 30 137 

C480 16 149 

C480 16 90 

FOTO 22- Primeiro computador instalado, ainda sob o conceito de Centro de Aquisictao de Dados (CAD), na Delegacia do IBGE no Esp1rito 
Santo (DEGE/ES) . Projeto de Descentralizactao da Informatica. Viloria, 1984. (Memoria lnstitucional do IBGE) 
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Produtos Sistema de Transcricao de Dados 
Descentralizado 

TIPO/ 
A dire~ao do IBGE havia acolhido proposta da Di-MODELO DESCRiyAO FORNECEDOR 

retoria de Informatica no sentido de ser realizada a 
digita~ao do Censo Demografico nas Delegacias 

SOD Sistema Operacional em 
COBRA 

Regionais. 
Disco A proposta considerava o emprego da tecnica co-

nhecida por codifica~ao assistida por computador 

LTD Comp./lnterpretador 
COBRA (Computer Assisted Coding - CAC) ja empregada 

piT ranscri9ao parcialmente no Censo Industrial de 1985, que exe-
cuta a codifica~ao automatica dos quesitos abertos 

SME Editor de Telae Unha COBRA (literais) simultaneamente com a cr1tica primaria e a 
eventual imputa~ao de dados. 

LPS Compilador e Biblioteca COBRA Os testes realizados nos computadores da linha 
Cobra existentes recomendavam a sua substitui~ao 

ERTSOD Teleprocessamento COBRA tendo em vista as limita~oes de capacidade. Em ja-
Protocolo BSC-1 neiro de 1990 a Diretoria de Informatica encaminhou 

proposta de edital para a aquisi~ao de 20 supermi-
SCI Teleprocessamento COBRA crocomputadores e 14 superminicomputadores a 

Protocolo BSC-3 serem instalados ate julho daquele ano. 

Compilador Cobol ANS e 
Em agosto de 1990 a Presidencia do IBGE apre-

COB COBRA sentou ao Ministerio da Economia, Fazenda e Plane-
Biblioteca 

jamento exposi~ao de motivos recomendando o 

Compilador Fortran e 
adiamento do Censo Demografico e propondo o dia 

FOR Biblioteca COBRA 12 de setembro de 1991 como data de referencia. A 
nova data foi regulamentada pela Lei 8.184 de 10 de 

c Compilador C COBRA mar~o de 1991 . 
A resolu~ao do Conselho Diretor n2 35 de 27/08/91 

Gerenciador de Recursos consolidou a nova estrutura organizacional do IBGE 
GRR 

Remotos 
COBRA definindo 1 0 Departamentos Regionais e 25 Escrit6-

rios estaduais. Desta forma, seriam distribuldos os 

GERT 
Gerenciador de Entrada 

COBRA 
novos equipamentos destinados a entrada de da-

Remota dos, para execu~ao do X Recenseamento. 

X-25 Teleprocessamento 
COBRA Protocolo X25 

Departamentos Regionais 
TRANSAR Transferencia de Arquivos COBRA 

IBGE/ CIDADE SEDE (DERE) ESCRIT6RIOS ESTADUAIS 
scs Controle Submissao Jobs N.REZENDE 

Belem (NO) PA, AM , AP, RR 

SSR 
Sistemas Submissao 

J.M.DUQUE Fortaleza (NE-3) CE, PI, MA Remota 

TSGBD Tecnocoop SB Dados TECNOCOOP 
Recife (NE-2) PE, PB, RN, AL 

Salvador (NE-1) BA,SE 

BRFACIL Tecnocoop Linguagem TECNOCOOP 
Aces so Belo Horizonte (SE·3) 

BDSOD Gerenciador de Banco de 
TECNOCOOP 

Rio de Janeiro (SE-2) RJ, ES 
Dados 

Sao Paulo (SE-1) SP, MS 

DIALOG Gerenciador de Banco de 
Dados 

SOFT Curitiba (SUL-1) PR,SC 

FORTRAN 
Porto Alegre (SUL-1) 

IV Linguagem de Programa9iio MICROSOFT 
Brasilia (CO) GO, DF, MT, TO, RO,AC 
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SUPERMINIS (1) SUPERMICROS (2) 

Unidade 
CPU MEM Terminais CPU MEM Terminais Total de 

Local (3) Mb Mb Terminais 

PA 48 63 63 

CE 2 48 53 53 

PE 2 48 59 59 

BA 48 58 24 26 84 

MG 2 96 110 110 

RJ 2 96 121 121 

SP 2 96 134 3 72 104 238 

PR 48 48 24 26 74 

RS 48 53 24 26 79 

DF 24 24 24 

MA 24 25 25 

PI 24 26 26 

RN 24 25 25 

PB 24 29 29 

AM 24 25 25 

SE 24 21 21 

ES 24 27 27 

sc 24 39 39 

MT 24 24 24 

MS 24 23 23 

GO 2 48 51 51 

Dl 2 96 150 24 30 180 

TOTAL 12 576 737 24 576 676 1413 

(1) Sistema da linha Cobra (MP480) com 48 Mbytes de memoria, impressora de 800 lpm e 220 cps, 1 unidade de fila de 1600 bpi e 1 unidade 
de disco de 2400 Mbytes. (2) Sistemas da linha Edisa (ED600) com 24 Mbytes de memoria, impressora de 800 lpm e 220 cps, 1 unidade 
de fila de 1600 bpi, 2 unidades de disco de 408 Mbytes. (3) Unidades conectadas a rede de transmissao de dados Transdata em 9600 bps 
(BA, MG, RJ , SP) e 4800 bps as demais. 
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FOTO 23 -Super minicomputador Cobra (MP480), modele id{mtico aos instalados nos Departamentos Regionais. Rio de Janeiro, IBGE, Di
retoria de Informatica, DETEC/DISUD, 1992. 

FOTO 24 -Super microcomputador Edisa (ED600), modele identico aos instalados nos Escrit6rios Estaduais. Rio de Janeiro, IBGE, Dire
toria de Informatica, DETEC/DISUD, 1992. 

45 



MICROINFORMATICA 

Adquirida a primeira maquina, urn microcomputa
dor COBRA modelo 210 de 8 bytes, iniciava-se na 
Diretoria de Informatica em marco de 1985 o plane
jamento para implantacao da microinformatica no 
IBGE. 

0 grupo de trabalho para Politica de Microinforma
tica no IBGE, constituldo no projeto da Reforma Ad
ministrativa, em curso no ano de 1985, apontava em 
janeiro de 1986 as primeiras sugestoes relativas ao 
assunto, e em linhas gerais propunha a criacao de 
urn nucleo de microinformatica a par de outras con
sideracoes, com as seguintes atribuicoes: 

"a) administrar a manuten9ao dos equipamentos; 
b) administrar a utiliza9ao dos equipamentos; 
c) administrar uma biblioteca de Software Basico; 
d) ministrar um treinamento bcisico de opera9ao 

dos equipamentos; 
e) avaliar outras necessidades de treinamento 

e sugerir a montagem dos cursos indicados; 
f) centralizar a avalia9ao de livro, manuais e 

revistas para o setor de Microinformatica 
da Biblioteca da 01. " 69 

Este nucleo foi inicialmente localizado no Departa
mento de Suporte Tecnico - DESUT. 

Em marco de 86 o grupo de microinformatica apre
sentou a proposta inicial para a instalacao de 12 mi
cros SID 501 recentemente adquiridos nas 
seguintes areas, de acordo com os quantitativos: 

"AREA 

Presid{mcia do IBGE 

Superintendencia de Finanr;as 

Superintendencia de Patrim6nio 

Diretoria de Informatica 

Secretaria de Planejamento - Rio 

Departamento Regional de Informatica -
DERIN 

Secretaria de Planejamento-Brasilia 

QUANT/DADE 

3 

"Em abril de 86 e apresentado o relat6rio final do 
grupo de Microinformatica - Relat6rio 3." 71 

Posteriormente em julho de 1987 foi criada na Dl a 
Gerencia de lnformatizacao que teria as atribuicoes 
da administracao da microinformc:Hica no IBGE. 

0 parque da microinformatica vern sendo formado 
a partir de 1986 de acordo com o quadro a seguir: 

A no 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

FONTE- DI/GEINF. 

(1) 32 bits (abriV90). 

AQUISI<;OES 

PCXT PCAT 

12 -
84 -

93 2 

152 10 

- (1)6 

- -

lmpressoras 

3 

11 

136 

169 

-
-

No contexto dos Censos Brasileiros, a primeira 
operacao em grande escala utilizando microcompu
tadores ocorreu no inlcio de 1990, na fase denomi
nada Delimitacao dos Setores Censitarios. Esta 
etapa constituiu-se na digitacao dos documentos ne
cessaries ao estabelecimento da Base Operacional 
dos Censos, atraves de descricao minuciosa dos Pe
ri metros dos Setores, identificando estes limites (es
tradas, ruas, etc.), bern como de urn segundo 
documento necessaria a compatibilizacao com a 
malha setorial utilizada no censo anterior. 

Esta. operacao envolvendo microcomputadores 
instalados nas Delegacias do IBGE que nao dispu
nham de CPD representou a digitacao de mais de 
1 00 000 documentos, ou cerca de 1/3 do total esti
mado de textos e tabelas. 

Software 

CARTA CERTA Ill 

CARTA CERTA IV 

CHART MASTER 

CliPPER 

DBASE Ill PLUS 

DBASE TV 

DIAGRAM MASTER 

FORTRAN 

OPEN ACCESS 

PAGINA CERTA 

PROJECT 

QUICK BASIC 

REDATAM 

SAMBA 

SAS 

SCRIPT 

SIDE QUICK 

TURBO C 

FONTE- DI/GEINF. 

PRODUTOS 

Fornecedor 

CONVERGENTE 

CONVERGENTE 

ASHTON-TATE 

MANTUCKET CORPORATION 

ASHTON-TATE 

ASHTON TATE 

ASHTON-TATE 

MICROSOFT 

SPI-TECNOLOGIA EM 
INFORMATICA 

CONVERGENTE 

MICROSOFT 

MICROSOFT 

CELADE 

PC SOFTWARE E CONSULTORIA 

SAS INSTITUTE CORP 

IBM 

BORLAND INTERNATIONAL 

COMPUCENTER 

69 
PROJETO Politica de Microinformatica: Relat6rio 1: Plano de implanta<;ao de urn nt£1eo de microcomputadores. Rio de Janeiro: )Diretoria de Informatica do IBGE). 1986. I. 4. 

70 
REZENDE, Nelson Soares de. Relat6rio 2: Plano inicial de atendimento aos usuarios dos micros SID 501 . In : PROJETO Pofitica de Microinformatica. Rio de Janeiro: [Diretoria de 

Informatica do IBGE), 1966. f. 1. 
71 

REZENDE, Nelson Soares de. ANZANELLO, Edgar: PEUSSON, Maria Ce~a. Relat6rio3: Pofitica de Microinformatica para o IBGE. In: PROJETO de Microinlormatica. Rio deJa
neiro: [Diretoria de Informatica do IBGE), 1986. I. 23. 



DEPARTAMENTO REGIONAL DE 
INFORMATICA- DERIN 

"0 Departamento Regional de lnformatica-DERIN 
iniciou suas atividades em 1973, processando o Sis
tema de Elaborar;ao da Proposta Orr;amentaria da 
Uniao, no Rio. 

A partir de en tao diversas aplicar;oes foram desen
volvidas, nao s6 para a SOF, como tambem para ou
tras Secretarias e entidades vinculadas a SEPLAN, 
todas com sede em Brasilia. 

0 atendimento inicial, com processamento integral 
no Rio, foi sendo gradativamente aperfeir;oado e ex
pandido para Brasilia com a instalar;8o de um termi
nal de video (1975), de equipamento de digitar;ao e 
RJE (1978) e a transferencia de pessoal de desen
volvimento e produr;ao (1979). 

Atualmente, contando com dois canais de voz da 
Embratel, estao instalados 3(tres) equipamentos de 
RJE e dois multipontos de TSO/CICS com 14 (cator
ze) terminais de video. Em paralelo, esta sendo am
plamente explorada a capacidade de um sistema 
nacional de minicomputador (MEDIDATA 2001) para 
as ap/icar;oes compativeis com seu porte. 

Os seguintes fatores levaram o IBGE a optar pela 
implantar;ao de um CPO em Brasilia: 

a) Os recursos atualmente disponiveis encontram
se pr6ximos da saturar;ao com os RJE'S atuando 24 
horas por dia, de 2! a saba do, com o tempo de res
pasta dos terminais de video insatisfat6rio e com a 
demanda de novas aplicar;Oes de porte incompativel 
como MEDIDATA. 

b) A confiabilidade do sistema de telecomunica
r;oes nao atende plenamente a algumas aplica
r;oes particularmente criticas, como por exemplo, 
o Sistema de Orr;amento que tem prazo constitu
cional para seu fechamento. 

c) 0 IBGE contratou, e instalou em seu CPO, do 
Rio, duas unidades centrais IBM 3032, visando re
solver o problema de saturar;ao daquela instalar;ao e 
absorver, prioritariamente e a contento, os volumes 
de processamento dos Censos 80. 

Como filosofia geral para configurar;ao da periferia 
do CPD de Brasilia buscamos guardar compatibili
dade total como CPO do Rio, visando facilitar futuros 
remanejamentos de equipamentos ou de servir;os, 
permitir "backup" mutuo, assim como apoio tambem 
mutuo nas fases de pico de servir;os. " 72 

"Para a tender tais objetivos os softwares basicos, 
definidos para Brasilia, sao identicos aqueles em 
operar;ao no CPO do Rio, havendo o acrescimo de: 

a) NJEIJES2- que permitira a interfigar;ao das Uni
dades Centrais com submissao de servir;os do Rio 
para Brasilia e vice-versa. 

b) BOT- que permitira a transferencia de arquivos 
entre Unidades Centrais. 

c) ACF- que permitira a rede de terminais GIGS li
gada ao CPO de Brasilia consultar os Bancos de Oa
dos do CPD Rio e vice-versa. 

A configurar;ao definida para o CPD de Brasilia foi 
a seguinte: 

Unidade Central: IBM 3158 com 3MB 

Fitas: Controle - IBM 3803 
Unidades: 7 x IBM 3420 - 6 

1 xiBM3420-7 

Discos: Controle - IBM 3333 
Unidades - 3 x IBM 3330 
Controle - 2 x IBM 3350 A02 
Unidades - 2 x IBM 3350 B02 

lmpressora: Unidade IBM 1403 com controle2821 
IBM 3203-5 

Terminais Locais: Controle -IBM 3274 
Controle - IBM 3272 
Unidades- 11 x IBM 3277 
Unidades- 11 x IBM 3278 

Terminais Remotos: Controle - IBM 3705 
Unidades - 14 videos 

COBRA TR200 
04 impressoras IR100 
01 video TR200" 73 

A Configurar;ao instalada no DERIN em abril de 
1990 era a seguinte: 

1 Processador 4381/MG24 64Mb com 2 proces
sadores 
2 Controladores de disco 3380 
7 Unidades de disco 3375 
8 Unidades de disco 3380 
1 Unidade de controle de fita 3803 
1 Unidade de fita magnetica 3420 para 

800/1600 bpi 
5 Unidades de fita magnetica 3420 para 
1600/6250 bpi 
3 Unidades de cartucho magnetico 
4 Unidades de controle de terminais 
83 Terminais video 
2 lmpressoras de impacto para 1100 lpm 
11mpressora de impacto para 1200 lpm 
1 lmpressora laser xerox 9700 120 pag.lmin 

72 
[Relat6rio do Departamento Regional de Informatica • DERIN - encamirilado a Secretaria Especial de Informatica]. Rio de Janeiro, 1961 . I. 1-2. 

73 
Ibid., I. 2-3. 
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Equipamento Medidata (pertencente ao IBGE) 

Modelo M3001 - 288 Kb 
3 unidades de disco 66 Mb 
1 unidade de fita M2001 - 1600 bpi 
1 unidade de disco flexivel M3001 

18 terminais de video TVA 1111 
1 unidade impressora - 600 LPM 
4 unidades impressoras 160 CPS 

Quadro de Pessoal 

Segundo o relat6rio do Sistema de Documentac;ao 
e Treinamento do DERIN era a seguinte a composi
c;ao do quadro em 31 .12.87: 

2 Analistas especializados 
20 Analistas de sistemas 
21 Auxiliares de controle 
1 0 Operadores de computador 
17 Preparadores de dados 
17 Programadores de computador 

Outros (diversos) : 

12 Area gerencial e tecnica 
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16 Area administrativa 
17 Area de servic;os gerais 
Total 129 servidores 

Pela Portaria 2571 de 11/06/92 o Secretario-Adjun
to da Secretaria da Administrac;ao Federal transferiu 
do IBGE para o IPEA (Institute de Pesquisa Econo
mica Aplicada) 126 servidores lotados no DERIN, 
sendo: 

43 Analistas Especializados 
4 Digitadores 

71 Tecnicos de Estudos e Pesquisas 
8 Outros (diversos) . 

Atraves do oficio 275/PR de 16 de julho de 1992 o 
Presidente do IBGE oficializa ao Presidente do I PEA 
a criac;ao de uma Comissao que "procedera a ado
{:iio de medidas administrativas e operacionais rela
tivas a transferencia do acervo de bens patrimoniais 
do IBGE, bern como da redistribui9iio dos servidores 
lotados no Departamento Regional de Informatica -
DERIN- para o /PEA conforme estabelecido na Por
taria 2571" . 
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ANEXO 1 

LEGISLA<;AO BASICA 

-Resoluyao do Conselho Diretor nQ 35 de 27.08.91 - Consolida a estrutura organizacional do 18GE definida an
teriorrnente pelas resoluyoes 12, 21, 29, 31, 34, 35, 47, 49, 61, 62/90 e 05, 22, 28/91. 

-Resoluyao do Conselho Diretor 017 de 29.09.89- Altera a estrutura da Diretoria de Informatica. 

-Resoluyao do Presidente 011 de 12.01 .88- Altera estrutura das Deges SP e MG criando a Gerencia de Pro-
cessamento de Dados. 

-Resoluyao do Presidente 010 de 12.01.88 - Altera a estrutura da Dege RS criando a Gerencia de Processa
mento de Dados. 

-Resoluyao do Presidente 09 de 12.01.88- Altera a estrutura das Deges PA, 8A e RJ criando a Gerencia de 
Processamento de Dados. 

-Resoluyao do Presidente 08 de 12.01.88 - Altera a estrutura da Dege PR criando a Gerencia de Processa-
mento de Dados. 

-Resoluyao do Presidente 06 de 12.01.88- Altera a estrutura da Dege PAcriando a Gerencia de Processamen
to de Dados. 

-Resoluyao PR-071 de 21.07.87- Altera a estrutura da Diretoria de Informatica. 

-Resoluyao do Presidente 018 de 22.06.79- Cria o DERIN (Departamento Regional de Informatica) na estru-
tura organizacional do 18GE no Distrito Federal 

-Resoluyao PR-04 de 20.05.77- Dispoe sobre a estrutura, competencia e atribuiy6es dos 6rgaos de Assesso
ramento superior, Diretorias e Unidades Regionais do 18GE. 

-Decreto 77.624 de 11.05.76- Dispoe sobre a utilizayao de dados informativos de origem governamental na 
produyao e estudos de interesse do planejamento economico e social e da seguranya nacional. 

-Decreto 76.664 de 24.11.75- Aprova o Estatuto da Fundayao 18GE. 

-Decreto-Lei 5.878 de 11.05.1973- Dispoe sobre a Fundayao 18GE. 

-Resoluyao COD 321/72 de 21.07.72- Extingue o Centro de Processamento de Dados- CENPRO -, passando 
todo o seu acervo para o Institute 8rasileiro de Informatica- 181. 

-Resoluyao COD 319 de 14.07.72- Cria no 181 os 6rgaos que indica. 

-Resoluyao COD 266 de 31.08.71 - Aprova, em carater provis6rio, a estrutura do Institute 8rasileiro de Infor-
matica - 181. 

-Decreto n2 68.442 de 29.03.71 - Cria o Institute 8rasileiro de Informatica -181- como 6rgao autonomo da Fun
dayao 18GE. 

-Resoluyao COD 224/70 de 4.12. 70- Autoriza contratayao de pessoal para o Centro de Processamento de 
Dados - CENPRO. 

-Resoluyao COD 223/70 de 4.12. 70 - Cria o quadro especial de cargos tecnicos no Centro de Processamento 
de Dados - CENPRO. 

-Resoluyao COD 103/69 de 9.04.69 - Estabelece norrnas de funcionamento do Centro de Processamento 
de Dados- CENPRO. 
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-Resoluvao COD 43 de 21.07.68 - Cria no lnstituto Brasileiro de Estatlstica o Cento de Processamento de 
Dados- CENPRO. 

-Resoluvao 702 de 21.02.1962 - Homologa a Resoluvao CCN n2 24 que aprova o Regulamento do Centro de 
Processamento de Dados do Govemo. 

-Resoluvao CCN n2 24 de 31.01.1962- Aprova o Regulamento do Centro de Processamento de Dados. 
-Decreta-Lei 50.371 de 23.03.61 - Revoga o Decreta-Lei 49.914. 

-Decreta-Lei 49.914 de 12.01.1961 - Disp6e sobre a instalavao e funcionamento do Centro de Processamen-
to de Dados do Governo. 

-Resoluvao CCN 021 de 13.12.61 - Aprova o projeto de estrutura do Servivo Nacional de Recenseamento. 
-Resoluvao Censitaria 036 de 9.01 .53- Modifica a organiza~o da subdivisao de Apuravao Mecfmica do Ser-
vivo Nacional de Recenseamento. 

-Resoluvao SEC 405 de 11 .12.52- Atribui competencia ao Servivo de Apuravao Mecfmica. 

-Resoluvao SEC 329 de 27.07.49- Apresenta o regimento do SNR e cria a Subdivisao de Apuravao Mecfmica. 

-Resoluvao SEC 303 de 30.12.47- Reestrutura a Diretoria Geral mantendo a Sevao de Apura~o Mecanica 
subordinada aos Servivos de lnqueritos. 

-ResoluQao SEC 198 de 7.11.44- Estrutura o ServiQo de Apuravao Mecanica SAM na Secretaria Geral do 
IBGE. 
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ANEXO 2 
RECURSOS TECNOLOGICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO IBGE 

AMBIENTE INSTALADO NO PERfODO DE 1960 A 1992 

CAPACI- CAPACI- CAPACI- TERMINAlS NiDEO IMPRESSORAS 
SISTEMA DADE DE DADE DE REFE- PROCES- OPERA- DADE DE 

PROCESSA- ARMAZENA-RENCIA SADOR MEM6RIA ClONAL 
(MBYTES) MENTO MENTO Imp acto Laser 

(MIPS) (GBYTES) Locais Remotos (LPM) (PAG/MIN) 

NOV/60 1105 0,049 0,02 0,09 

JAN/62 1401 0,004 600 

SET/63 USS-80 (1) 0,05 600 

MAI0f72 370/155 MVT/HASP 0,512 1,0 0,46 2 2 200 

OUTf73 370/145 MVT/HASP 0,512 0,7 1,83 2 2200 
370/155 MVT/HASP 1,0 1,0 

370/158 MVT/HASP 1,5 1,0 1,6 8 2200 
N0Vf73 370/145 MVT/HASP 0,5 0,7 

370/155 MVT/HASP 1,0 1,0 

AGOf74 370/158 OSNS2 1,5 1,0 1,6 14 4200 
370/158 OS/MVT 1,0 1,0 

AG0f75 370/158 OSNS2 1,5 1,0 5 30 8200 370/158 OSNS2 3,0 1,0 

MAR/81 3032 MVS 6 2,4 13 85 19 11 500 
3032 MVS 6 2,4 

JAN/86 3081 MVS 64 15,5 100 140 60 11 500 1 200 
3032 VM/SP 6 2,4 

JUN/88 3081 MVS/XA 64 15,5 110 235 84 11 500 1 200 
4381 VMIXA 32 7,0 

DEZ/89 3090 MVS/XA 128 47 272,6 300 200 9500 1 200 
3081 VMIXA 64 15,5 

JAN/92 9021 MVS/XA 128 83,7 334,7 2400 
VMIXA 64 

(1) Tambor magnetico. 
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