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RECENSEAMENTOS 

NOTICIAS HISTORICAS 

PRIMEIRAS CONTAGENS DE POPULAÇAO 

A ORIGEM DOS RECENSEAMENTOS PERDE-SE NO TEMPO, AINDA INDEFINIDO, 
DA HISTORIA DA HUMANIDADE. DO PO DAS ESCAVADEIRAS MANEJADAS PELO ARQUEOLOGOS 
TEM SURGIDO PROVAS EVIDENTES DE CONTAGENS DE EFETIVOS DE EXERCITOS, DO NOMERO 
DE PRISIONEIROS EFETUADOS NOS CAMPOS DE BATALHA E DE INIMIGOS ABATIDOS. CITA 
ÇOES OUTRAS NOS FAZEM COMPREENDER A GRANDEZA DE POVOS DESAPARECIDOS, ATRAVES 
DE INDICAÇOES SOBRE O TAMANHO DE SEUS REBANHOS, A QUANTIDADE DE SUAS COLHEITAS 
E O NOMERO DE CONSTRUÇOES EXISTENTES EM SUAS CIDADES: 

CONCLUI-SE POR ESTAS EVIDENCIAS QUE O HOMEM, DESDE OS PRIMORDIOS 
DE SUA EXISTENCIA ~~NIFESTOU SERIA PREOCUPAÇAO COM AS ATIVID~DES LIGADAS A AV~ 
LIAÇAO DE SEUS RECURSOS. SAO DISCUTIVE IS E CONTROVERTIDAS AS I NTERPRETAÇOES SQ 
BRE OS MOTIVOS REAIS DA PREOCUPAÇAO. TALVEZ, A NECESSIDADE DE GARANTIR A SOBRf 
VIVtNCIA NO AMBIENTE DE DISPUTA DOS MELHORES LOCAIS PARA O ESTABELECIMENTO DOS 
NOCLEOS DE SUAS CIVILIZAÇOES. TALVEZ, A NECESSIDADE DE CONTROLAR O ASPECTO PRQ 
DUÇAO/CONSUMO. OU QUEM SABE, OS DESEJOS INCONTIDOS DA EXPANSAO DE HORIZONTES 
E DA OBTENÇAO DE MAO-DE-OBRA ESCRAVA. MAS, SE PERMANECE DTSCUTTVEL O IMPULSO , 
TAMBEM PERMANECE INEGAVEL O RELACIONAMENTO NUMERICO TIDO AO QUE PARECE, COMO 
HOJE, ATRAVES DA CONTAGEM UNIVERSAL DOS FENÔ~1ENOS EXAMINADOS. 

NA BTELIA SURGEM AS PRIMEIRAS NOTICIAS HISTORICAS SOBRE OS RECEN 
SEAMENTOS . EM NOMEROS, NO VELHO TESTAMENTO, ENCONTRAMOS: "E O SENHOR FALOU A 
MOISES NO DESERTO DO SINAl, NO TABERNACULO DA ALIANÇA, NO PRIMEIRO DIA DO Sf 
GUNDO MES, NO SEGUNDO ANO DEPOIS DA SAlDA DOS FILHOS DE ISRAEt DO EGITO, -DIZE~ 
DO: FAZE! O RECENSEAMENTO DE TODA A CONGREGAÇAQ DOS FILHOS DE ISRAEL -PELAS 
SUAS FAMTLIAS E CASAS, E NOMES DE CADA UM DOS VAROES, DOS VINTE ANOS PARA CI 
MA, E DE TODOS OS HOMENS FORTES DE ISRAEL; E CONTA-LOS-EIS PELAS SUAS TURMAS, 

t 

TU E AARAO. E ESTARAO CONVOSCO OS CHEFES DAS TRIBUS E DAS CASAS NAS SUAS GERA 
Ç0ES 11

• 

ADIAN7E, O SEGUNDO LIVRO DOS REIS CONSIGNA: "DISSE, POIS, DAVID A 
JOAB, GENERAL DO SEU EXERCITO.: PERCORRE TODAS AS TRIBUS DE ISRAEL, DESDE DAN 
ATE BERSABEIA E FAZE O RECENSEAMENTO DE ISRAEL ·E JUDA 11

• 

TODAVIA, FOI NO IMPERIO ROMANO QWE A INSTITUIÇAO GANHOU FOROS DE 
PERMANENCIA E QUINQUENALMENTE ERAM ARROLADOS OS MEMBROS E AS PROPRIEDADES DE 



CADA FAMTLIA. NO ANO 5 A.C. AUGUSTO ESTENDEU O RECENSEAMENTO A TODO O I~lPERIO 
ABRANGENDO ASSIM O MUNDO CIVILIZADO DAQUELA EPOCA. · 

O ADVENTO DE UM CENSO GANHARIA, COM ESSA DETERMINAÇAO DO IMPERADOR 
Rot1ANO, A· GLORIA DO REGISTRO DO MAIOR ACONTECIMENTO DO MUNDO CRISTAO. VOLTEMOS 
A BTBLIA QUE ASSIM REGISTRA O EVENTO: (EVANGELHO DE SAO LUCAS). 

11 E NAQUELES DIAS, SAIU UM EDITO DE CESAR .AUGUSTO, PARA QUE SE FI 
ZESSE O RECENSEAMENTO DE TODO O MUNDO. ESTE PRIMEIRO RECENSEAMENTO FOI FEITO 
POR CIRINO, GOVERNADOR DA STRIA. E IAM TODOS RECENSEAR-SE, CADA UM A SUA CIJA 
DE. E JOSE TAMBEM DA GALILEIA, DA CIDADE DE NAZARE, A JUDEIA, A CIDADEDEDA\. , 
PARA SE RECENSEAR JUNTAMENTE COM MARIA, SUA ESPOSA, QUE ESTAVA GRAVIDA. 

E,ESTANDO ALI, ACONTECEU COMPLETAREM-SE OS DIAS EM QUE DEVIA DAR 
A LUZ. E DEU A LUZ O SEU FILHO PRIMOGENITO, E O ENFAIXOU, E RECLINOU NUMA MAN 
JEDOURA, PORQUE NAO HAVIA LUGAR PARA ELES NA ESTALAGEM. 

ORA, NAQUELA ~1ES~1A REGIAO, HAVIA UNS PASTORES QUE VELAVAM E FAZIAM 
DE NOITE A GUARDA AO SEU REBANHO. E EIS QUE APARECEU JUNTO DELES UM ANJO DO 
SENHOR, E A CLARIDADE DE DEUS OS ·CERCOU, E TIVERAM GRANDE TEMOR. POREM O ANJO 
DISSE-LHES: 11 NAO TEMAIS, PORQUE EIS QUE VOS ANUNCIO UMA GRANDE ALEGRIA, QUE SI 
R)l; DE TODO O POVO. NASCEU-VOS NA CIDADE DE DAVI UM SALVADOR, QUE E O CRISTO". 

OS CENSOS NA IDADE MEDIA 

O RECENSEAMENTO ROMANO DESAPARECEU COM A QUEDA DO I~1PERIO. DEPOIS 
DISSO HOUVE UM LONGO INTERVALO NA HISTORI~ DOS CENSOS, INTERROMPIDO, APENAS 
POR EMPREENDir~ENTOS COMO O BREVIJI:RIO DE CARLOS ~1AGNO, O D0~1ESDAY BOOK (UMA I ii_ 
VESTIGAÇAO SOBRE TAXAS PAGAS AOS REIS PELO PROPRIETJI:RIOS DE TERRAS) EFETUADOS 
POR ORDEM DE GUILHERME, O CONQUISTADOR. AS SOMBRAS QUE ENVOLVERAM A HU~NIDADE 
NA IDADE MEDIA ASSOCIARAM OS LEVANTAMENTOS CENSITARIOS AS CAUSAS DOS REPETIDOS 
PERIODOS DE FOME E DE PESTE. CONSIDERADOS COMO CAUSADORES DE DESGRAÇAS, OS 
CENSOS FORAM ABOLIDOS. 

CONCEITUAÇAO MODERNA DOS CENSOS 

SOMENTE NA METADE DO SECULO XVII FOI INSTITUTDO EM LA NOUVELLE 
FRANCE (QUEBEC) E ACADIE (NOVA ESCOCIA) CENSO PERIODICO~ COM CARACTERfSTICAS 
PROXIMAS AOS LEVANTAMENTOS MODERNOS. CONTAGENS DA POPULAÇAO FORAM EFETUADAS 
EM DIVERSOS ESTADOS GER~~NICOS DESDE 1742; NA SUECIA, EM 1748, NA DINAMAR 



CAEM 1769 E ESPANHA, 1787. NA INGLATERRA, DEPOIS QUE PROPOSTAS FORAM ELABORA 
DAS E ANULADAS F.M 1753, O RECENSEAMENTO FOI DEFINITIVAMENTE ESTABELECIDO EM 

·o:.. 

1801. 

NAS AMERICAS, JA NO SECULO XVÚI REALIZAVAM OS ESTADOS UNIDOS O 
PRIMEIRO RECENSEAMENTO; EXEMPLO QUE, POUCO TEMPO DEPOIS SERIA SEGUIDO PELAS DE 
MAIS NAÇOES DO CONTINENTE. 

ASSUMIU ASSI~ O RECENSEAM~NTO SUA CONDIÇAO DE LEVANTAMENTO IMPRE~ 

CINDTVEL AO CONHECIMENTO E CONTROLE DOS FENÔ~1ENOS INERENTES A VIDA DOS POVOS 
E NAÇOES, CONSTITUINDO A ~ASE DE TODOS OS SISTEMAS ESTATTSTICOS NACIONAIS . 

. TRADIÇAO CENSITARIA BRASILEIRA 

O BRASIL, SOMENTE EM 1872, REALIZOU SEU 19 RECENSEAMENTO, ASSIMEN 
TENDIDO O LEVANTAMENTO EFETUADO COM OBSERVANCIA DOS PRINCTPIOS TECNICOS QUE 
ORIENTAM OS CENSOS MODERNOS. 

ENTRETANTO, CONFORME INFORMAÇAO APRESENTADA POR JOAQUIM NORBERTO 

DE SOUZA E SILVA, CONSTANTE DO RELATORIO DO MINISTERIO DO IMPERIO, ENCAMINH~ 

DO EM 1870 PELO CONSELHEIRO PAULINO JOSE SOARES DE SOUZA, ESTIMATIVAS E INQUf 
RITOS FEITOS EM DIVERSAS EPOCAS, DESDE OS TEMPOS COLONIAIS, ASSINALARAM OS Sf 
GUINTES TOTAIS PARA A POPULAÇAO BRASILEIRA: 

ANOS 

'1776 
'1808 
1810 
1815 
1817 
1819 
1825 
1827 
1829 
1830 
1834 
1850 
1856 
1867 
1868 
1869 

AUTORIDADES 

~BBADE CORREA DA SERRA ..................... ,,,, ,, 
'D. RODRIGO DE SOUZA COUTINHO ................... .. 
ALEXANDRE DE HUMBOLDT ............................ '" 
CONSELHEIRO VELLOSO DE OLIVEIRA ................. . 
HENRY HI LL ...................................... . 
CONSELHEIRO VELLOSO DE OLIVEIRA ................. . 

\ 

CASADO GIRALDES ................ ~ ................. . 
RUGEN DAS ......................................... . 
ADRIANO BALBI ................................... . 
MALTE-BRUN ...................................... . 
SENADOR JOSE SATURNINO ............ ............... . 
SENADOR CANDIDO BAPTISTA DE OLIVEIRA ............ . 
BARAO DO BOM RETIRO ............... ~ ............. . 
"O IMPERIO NA EXPOSIÇAO", ETC. : .. .............. .. 
CANDI DO MENDES .................................. . 
SENADOR T. POMPEU DE SOUZA BRAZIL 

POPULAÇAO 

~ 900 000 
4 000 000 
4 000 000 
2 860 525 
3 300 000 
4 396 132 
5 000 000 
3 758 000 
2 617 900 
5 340 000 
3 800 000 
8 000 000 
7 677 800 

11 780 000 
11 030 000 
10 415 000 



OS TRtS PRIMEIROS RECENSEAMENTOS GERAIS DO BRASIL, REALIZADOS EM 
1872, 1890 e 1900; COMPREENDERAM APENAS A CONTAGEM DA POPULAÇAO. 

A PARTIR DE 1920, DATA DO 4Q RECENSEAMENTO GERAL, O CAMPO DAS IN 
VESTIGAÇOES FOI SE AMPLIANDO. AQUELA EPOCA, ALEM DA CONTAGEM DOS HABITANTES, 
ESTENDEU-SE AOS PREDIOS, A AGRICULTURA E A INDOSTRIA. 

NAS DECADAS DE 1940, 1950, 1960 e 1970, OS RECENSEAMENTOSABRANGE 
RAM POPULAÇAO, PREDIOS, AGROPECU~RIA~ INDOSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E INQUERl 
TOS ESPECIAIS SOBRE DIVERSAS OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. 

DISPOSITIVOS LEGAIS MODIFICARAM A PERIODICIDADE DOS CENSOSAGROPE 
-. CU~RIO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOS SERVIÇOS, QUE PASSARAM A SER REALIZADOS 

QUINQUENALMENTE, A PARTIR DE 1975. 

COORDENAÇAO INTERNACIONAL DOS CENSOS 

O BRASIL VEM PARTICIPANDO, DESDE A SEGUNDA t1ETADAE DO SECULO PAS 
SADO, DE CONGRESSOS INTERNACIONAIS DE ESTATTSTICA E DAS SESSOES PROMOVIDAS Pf 

RIODICAMENTE PELO INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTATTSTICA, CUJAS DECISOES TEM 
SIDO OBSERVADAS PELOS RECENSEAMENTOS BRASILEIROS. RECOMENDAÇOES FORMULADAS PO~ 
TERIORMENTE PELA LIGA DAS NAÇOES E POR OUTRAS ENTIDADES DE ÂMBITO INTERNACIQ 
NAL FORAM ADOTADAS A PARTIR DO RECENSEAMENTO GERAL DE 1940. O RECENSEAMENTO 
GERAL DE 1950 ATENDEU AS SOLICITAÇOES DA ORGANIZAÇAO DAS NAÇOES UNIDAS, INTI 
GRANDO-SE NO CENSO DAS AMERICAS DE 1950, PATROCINADO PELO INSTITUTO INTERAMI 
RICANO DE ESTATTSTICA. OS RECENSEAMENTOS GERAIS DE 1960 e 1970 SEGUIRAM TAM 
BEM AS DIRETRIZES B~SICAS RECOMENDADAS PELOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS, ADO 
TANDO O PROGRAMA MTNIMO FORMULADO PELO IAS!, QUE VISA A ASSEGURAR A UNIFORMl 
DADE DE CONCEITOS E A COMPARABILIDADE DOS RESULTADOS DO CENSO DAS NAÇOES AMI 
RICANAS. EM 1980, O BRASIL TAMBEM HONRAR~ OS COMPROMISSOS INTERNACIONAIS ASSQ 
MIDOS, CUMPRINDO A PROGRAMAÇAO ~1TNIMA ESTABELECIDA. 

ASSIM, ATENDENDO A COORDENAÇAO INTERNACIONAL DOS PROGRAMAS DE PL~ 
NEJAMENTO, MAIS UMA VEZ OS RESULTADOS CENSITARIOS BRASILEIROS SERAO COMPAR~ 

VEIS AOS DEMAIS PATSES PARTICIPANTES DO LEVANTAMENTO E, PORTANTO, OFERECERAO 
CONDIÇOES DE AFERIÇAO DA NOSSA SITUAÇAO SCiCIO-ECONÕMICA NO CONTEXTO UNIVERSAL. 

IX RECENSEAMENTO GERAL DO BRASIL 

O IBGE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇAO EM VIGOR, REALIZAR~NOCORRENTI 

ANDO IX RECENSEAt1ENTOGERAL DOBRASIL,QUECONSTITUIAA UM MI NUCIOSO LEVANTA 



I 
MENTO DA REALIDADE SOCIO-ECONÔMICA DO PATS, FORNECENDO AMPLOS E DIVERSIFICADOS 
ELEMENTOS PARA O PLANEJAMENTO, NAO SO DO SETOR GOVERNAMENTAL COMO DAS ENTIDA 
DES PRIVADAS. CONSTARA DOS CENSOS DEMOGRAFICO, "AGROPECUJ\RIO, INDUSTRIAL, C0~1E~ 

CIAL E DOS SERVIÇOS. 

A LEGISLAÇAO EM VIGOR ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇAO DE 

INFORMAÇOES PARA FINS ESTATTSTICOS, POR PARTE DE PESSOAS FTSICAS E JURTDICAS, 
QUE DEVEM, ASSIM, FORNECER AO IBGE TODAS AS INFORMAÇOES NECESSARIAS AO LEVANT~ 
MENTO DOS DIVERSOS CENSOS E DAS DEMAIS PESQUISAS REALIZADAS. 

POR OUTRO LADO, A LEI ASSEGURA O SIGILO DAS INFORMAÇOES PRESTADAS 
PARA FINS ESTATTSTICOS, QUE NAO PODERAO SER UTILIZADAS COMO PROVA EM PROCESSOS 
FISCAIS, ADMINISTRATIVOS OU JUDICIAIS, SENDO VEDADA IGUALMENTE ADIVULGAÇAO DE 
DADOS QUE POSSIBILITEM A IDENTIFICAÇAO DO INFORMANTE. ASSIM, NA CONFORMIDADE 
DESSA PRESCRIÇAO LEGAL, VEM O IBGE ADOTANDO TODAS AS MEDIDAS NECESSARIAS A PR~ 
SERVAÇAO DO SIGILO DA INFORMAÇAO, NÃO DIVULGANnO NENHUM DADO INDIVIDUALIZADO E 
àBSERVANDO, NA DIVULGACAO DOS RESULTADOS DESUAS PESQUISAS ECONÔMICAS, O CRI 
TERIO DE NAO PUBLICAR, DESAGREGADAMENTE, DADOS QUE SE REFIRAM A MENOS DE TRtS 
INFORHANTES. 

COMO ETAPA PRELIMINAR PARA DEFit~IÇAO DOS PLANOS DE PESQUISA, FORAM 
ENDEREÇADAS SOLICITAÇOES AOS PRINCIPAIS ORGAOS USUJ\RIOS DE ESTATTSTICAS, COM 
PREENDENDO ENTIDADE GOVERNM·1ENTAIS, INSTITUICOES UNIVERSITJ\RIAS E ORGAOS EM 
PRESARIAIS, NO SENTIDO DO ENVIO DE OBSEP.VAÇOES OU SUGESTOES PARA INCLUSAO OU 
MODIFICAÇAO DE PESQUISAS, A SEREM CONSIDERADAS PARA O PROXIMO LEVANTAMENTO CE~ 
SITJ\FUO. 

AS OBSERVAÇOES RECEBIDAS, RELATIVAS TANTO AO CENSO DH10GAAFICO CQ 
MO AOS CENSOS ECONÔMICOS, FORAM ESTUDADAS E DEBATIDAS EM REUNIOES COM OS INTE 
~ESSADOS, PARA EXAME DA CONVENirNCIA OU VIABILIDADE DA ADOÇAQ_DAS SUGESTOES 
FORMULADAS. 

TRABALHOS PRELIMINARES 

APROXI MADAMENTE TRES ANOS ANTES DO INTCIO DA COLETA DAS INFORMA 
ÇOES CENSITJ\RIAS SAO INICIADOS OS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO DAS PESQUISAS E DE 
PREPARO DA BASE GEOGRJ\FICA DO LEVANTAMENTO. ESSAS FASES SAO DESIGNADAS TECNICA 
MENTE DE TRABALHOS PRELIMINARES QUE ENVOLVEM ALEM DAS DEFINIÇOES DO AMBITO EM 
EXTENSAO E EM PROFUNDIDADE DOS CENSOS, TODA A PARTE DE LOGTSTICA, O ~1APEAME~ 

TO, O RECRUTAMENTO, SELEÇAO E TREI NAMENTO DE PESSOAL E A DISTRIBUIÇAO DO MATE 
RIAL DE COLETA DOS DADOS. 

0 



BASE GEOGRJ\FICA 

DESDE O IV RECENSEAMENTO GERAL DE 1920,_QUE A COLETA CENSITJ\RIA SE 
PROCESSA MEDIANTE A DIVISAO DO ESPAÇO NACIONAL EM PEQUENAS J\REAS TERRITORIAIS 
DENmH NADAS SETORES CENS LTJ'\RIOS . CADA U~1A DESTAS l\REAS E ENTREGUES A RESPONSABI 
LIDADE DE UM ONICO RECENSEADOR, SERVINDO, POIS, COMO UM INSTRUMENTO DE CONTRO 
LE DA OPERAÇAO DE COLETA, AO FACILITAR A COBR.-".NÇA E AVALIAÇAO DO TRABALHO RE~ 

LIZADO. EM VISTA DISSO, A DIVISAO E FEITA PROCURANDO-SE MANTER APROXH1ADM1ENTE 
CONSTANTE O NÜMERO DE UNIDADES A SEREM RECENSEADAS EM CADA SETOR. 

OS CONTORNOS DOS SETORES CENSITJ'\RIOS RESPEITAM INTEGRALMENTE AS 
SUBDIVISOES ADMINISTRATIVAS LEGAIS, OU SEJA, OS LIMITES DAS UNIDADES DA FEDI 
RAÇAO DOS MUNICIPIOS, DOS DISTRITOS E (EM ALGUNS CASOS) DOS SUBDISTRITOS; BEM 
COMO A SITUAÇAO URBANA OU RURAL LEGAL, VIGENTE EM CADA l\REA. ASSIM, PARA A Dl 
VISAO DE SETORES , .PARTE-SE DO MAPA DE CADA MUNICTPIO EM ESCALA ADEQUADA, ONDE 
ESTEJAM BEM IDENTIFICADOS OS LIMITES DISTRITAIS E URBANOS, BEM COMO OS PRINCI 
PAIS ACIDENTES DO TERRENO, E DO CONJUNTO DAS PLANTAS DAS CIDADES E VILAS DO 
MESMO MUNIC1PIO. 

PARA O CENSO DE 1980, CONCEBEU-SE O PROJETO DOS MAPAS MUNICIPAIS 

PARA FINS ESTATISTICOS (MMES), QUE CONSOLIDA, PARA A CARTOGRAFIA, A ATRIBUl 
ÇAO DE CONFECCIONAR, MANTER E ATUALIZAR, SOB O PONTO DE VISTA CARTOGRJ\FICO, OS 
MAPAS MUNICIPAIS (TAMBEM CONHECIDOS POR "MAPAS DE SETORES RURAIS") E; NUMA ETA 
PA POSTERIOR, AS PLANTAS DAS PRINCIPAIS CIDADES. 

PARA ATINGIR ESTE OBJETIVO , FORAM DESENVOLVIDAS AS SEGUINTES ATI 
VIDADES: 

1) DE FINS DE 77 E DURANTE QUASE TODO O ANO DE 78, A CARTOGRAFIA, COM BA 
SE EM ATUALIZADOS LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMETRICOS EXISTENTES, VALEN 
DO-SE DOS ANTIGOS M.M.C. (MAPAS MUNICIPAIS CENSITJ'\RIOS) E DO APOIO DE 
OUTRAS J\REAS DO IB~E, RELATIVAMENTE A GENEALOGIA LEGAL DOS · MUNICTPIOS 
E DISTRITOS, ELABOROU NOVOS MAPAS MUNICIPAIS PARA,APROXIMADA~IENTE, 90% 
DE NOSSOS MUNICTPIOS. 

2) DURANTE O ANO DE 78, ·ATE O INÍCIO DE 79, ESTES MAPAS FORAM RE,A.MBULA 
DOS POR EQUIPES DE CAMPO FORMADAS PELA DELEGACIAS E AGENCIAS DA REDE 
DE COLETA. OS MAPAS NAO APROVADOS RETOR NAVAM AO CAMPO PARA CORREÇOES E 
ESCLARECIMENTOS, ATE O PERFEITO ATENDIMENTO A TODAS AS NOR~\AS PRESCRl_ 
TAS. 

3) CORRIGIDAS AS I~1PERFEIÇOES, PASSOU-SE Ã DELIMITAÇÃO DOS 140 409 SETO 
RES CENSITJ\RIOS, OU SEJAM, l\REAS INDIVIDUAIS DE TRABALHO.OS TRABALHOS 



RELATIVOS AOS CENSOS DEMOGR~FICO E AGROPECU~RIO ESTAO CONCLU1DOS. NO 
FINAL DO ANO DEVERAO ESTAR PREPARADOS OS SETORES RELATIVOS AOS CENSOS 
~NDUSTRIAL, COMERCIAL E DOS SERVIÇOS. 

SELEÇAO, RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL 

PARA OS TRABALHOS DE COLETA DAS INFORMAÇOES SERAO RECRUTADOS APRQ 
XIMADAMENTE 120 000 RECENSEADORES, OU .SEJA, 1 POR 1 000 HABITANTES. OS CANDID~ 
TOS SERAO SELECIONADOS ATRAVtS DE TESTES DE MOLTIPLA ESCOLHA, QUE SERAO APLI 
CADOS NO MtS DE JUNHO. 

~. CONTRATAÇAO - SEM VINCULO EMPREGAT1CIO - SER~ EFETUADA DE ACOR 
DO COM A LEI nQ 6.666 de 3/7/79~ 

_TREINAMENTO 

O SISTEMA DE TREINAMENTO PARA O CENSO DEMOGR~FICO DE 1980 FOI MOL 
DADO PARA TRANSMITIR DE FORMA PR~TICA, ORDENADA E HOMOGtNEA, OS CONHECIMENTOS 
INDISPENS~VEIS A REALIZAÇAO DAS PESQUISAS CENSIT~RIAS. 

A ESTRATtGIA UTILIZADA PARA ATINGIR A 133 478 PESSOAS FOI A DE FOR 
MAÇAO DE EQUIPES PARA ATUAR COMO INSTRUTORES E/OU OPERADORES DE CAMPO, NOS SI 
GUINTES N1VEIS: 

lQ - EQUIPE DA- DIRETORIA TtCNICA - 8 PESSOAS - ABRIL 

29 - EQUIPE DE ASSISTENTES CENSIT~RIOS - 370 PESSOAS - MAIO 

39 - EQUIPE DE AGENTES DE COLETA MUNICIPAL - 4 100 PESSOAS - JULHO 

49 - AGENTES DE COLETA SUPERVISOR - 9 000 PESSOAS - AGOSTO 

59- EQUIPE DE AGENTES CREDENCIADOS (RECEN~EADORES) - 120 000 PESSOAS 
- AGOSTO. 

t 

O DESENVOLVIMENTO DESSA ESTRATtGIA COMPREENDE AS FASES SEGUINTES: 

- PREPARO DO MATERIAL INSTRUCIONAL; 

- ESTABELECIMENTO DE NORMAS DE OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA; 

- EXECUÇAO CENTRALIZADA DO TREINAMENTO ATt A EQUIPE DE ASSISTENTES CENSl 
T~RIOS E, DESCENTRALIZADA PARA OS DEMAIS N1VEIS; 

- ACOMPANHAMENTO DO TREINAMENTO DESCENTRALIZADO; E 



- ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE E AVALIAÇAO DOS TREINAMENTOS 

DESCENTRALIZADOS. 

A PREPARAÇAO DO MATERIAL INSTRUCIONAL FOI FEITA COM BASE NOS MA 
NUAIS DO RECENSEADOR E DO SUPERVISOR E COMPREENDEU AS SEGUINTES FASES: 

1. ANALISE DOS MANUAIS DO RECENSEADOR E DO SUPERVISOR A FIM DE DETERMINAR 
O CONTEODO PROGRAMATICO DOS TREINAMENTOS; 

2. DEFINIÇAO DOS OBJETIVOS ESPEC1FICOS A SEREM ALCANÇADOS AO TtRMINO DE 
CADA TREINAMENTO; 

3. ESCOLHA DA METODOLOGIA A SER ADOTADA FACE A NATUREZA E A DISTRIBUIÇAO 
GEOGRAFICA DAS CLIENTELAS; 

4. ELABO.RAÇAO DO MANUAL DO INSTRUTOR E DOS RECURSOS INSTRUC IONAIS A SEREM 
UTILIZADOS. ESTE MANUAL CONSTITUI O INSTRUMENTO B~SICO DE TRABALHO . DO 
INSTRUTOR. NELE ESTAO CONTIDOS AS NORMAS E PROCEDIMENTOS INDISPENS~ 

VEIS A CONDUÇAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO/APRENDIZAGEM. 

O CENSO DEMOGR~FICO 

A FIM DE TESTAR O PLANO ELABORADO PARA O CENSO DEMOGR~FICO DE 
1980, O IBGE REALIZOU, EM MEADOS DE 1979, UM CENSO EXPERIMENTAL NO MUNIC1PIO 
DE TAUBATt, NO ESTADO DE SAO PAULO. ESSE LEVANTAMENTO TÉVE COMO OBJETIVO CQ 

LHER ELEMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS FORMUL~RIOS, INSTRUÇOES, CODIGOS,M~ 

TODOS E PROCESSOS DE COLETA E DE APURAÇAO DE DADOS, VISANDO A DEFINIÇAO DO PL~ 
NO DEFINITIVO DA PESQUISA. 

O CENSO TER~ COMO DATA DE REFERtNCIA, O DIA 19 DÊ SETEMBRO DE 1980, 
ISTO f, TODAS AS INFORMAÇOES, INDEPENDENTE DO .PER10DO DE COLETA,SERAO REFERE~ 
TES A ESTA DATA. 

SERAO RECENSEADAS TODAS AS PESSOAS PRESENTES NO TERRITORIO NACIO 
NAL NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 1980 E AS RESIDENTES QUE SE ENCONTRAREM TEMPOR~ 

RIAMENTE AUSENTES DO PA1S NA REFERIDA DATA, INCLUSIVE: 

- OS MEMBROS DE REPRESENTAÇAO DIPLOM~TICA OU MILITAR QUE SE ENCONTRAREM 
EM MISSAO EM PA1S ESTRANGEIROS E SUAS FAM1LIAS, E OS TRIPULANTES DE NA 
VIOS OU AERONAVES BRASILEIRAS NO ESTRANGEIRO; 

- A POPULAÇAO IND1GENA QUE VIVE EM ALDEAMENTO, POSTO IND1GENAS DA FUNAI, 
MISSOES RELIGIOSAS OU AREAS SEMELHANTES. 



NAO SERAO RECENSEADOS OS ABORlGENES QUE VIVEM EM TRIBOS, ARREDIOS 

AO CONTATO COM OS CIVILIZADOS, CONSERVANDO SEUS HABITOS PRIMITIVOS DE EXISTtN 
CIA E OS ESTRANGEIROS (TRIPULANTES E PASSAGEIROS), EMBARCADOS EM NAVIOS OU AERQ 
NAVES ESTRANGEIROS, EM TRANSITO, SURTOS EM PORTOS OU AEROPORTOS NACIONAIS, NA 

DATA DO CENSO~ 

~AMBtM SERAO INVESTIGADAS NO CENSO DEMOGRAFICO, AS CARACTER1STICAS 
DOS DOMIC1LIOS OCUPADOS NA DATA DE REFERtNCIA. 

A EXEMPLO DOS CENSOS DE 1960 E 1970 SERA ADOTADO, NA COLETA DE IN 
FORMAÇOES, UM PROCESSO DE AMOSTRA ALEATORIA SIMPLES, COM SELEÇAO SISTEM~TICA, 

TENDO COMO UNIDADE DE SELEÇAO OS DOMIClLIOS. 

SERAO USADOS DOIS FORMULAR IOS PARA A COLETA DOS DADOS. O FOR~1ULA 
RIO MAIOR, DENOMINADO CO 1 .01 - BOLETIM DA AMOSTRA, CONTtM TODO O ELENCO DAS 
INFORMAÇOES A SEREM COLETADAS E SERA APLICADO EM 25% DOS DOMIC1LIOS. E O M~ 

NOR, DENOMINADO CO 1.02- BOLETIM DANAO-AMOSTRA, CONTEM SOMENTE AS INDAGAÇOES 
QUE SERAO FEITAS EM 75% DOS DOMIC1LIOS DO PAIS. 

SEIS QUESITOS REFERENTES AS CARACTERISTICAS DAS PESSOAS E 3 REL~ 

TIVOS AOS DOMIC1LIOS SERAO INFORMADOS POR TODA A POPULAÇAO. MAIS 51 QUESITOS 
SOBRE AS PESSOAS E 18 SOBRE DOMIC1LIOS SERAO INDAGADOS EM, APROXIMADAMENTE, 
25% DOS DOMICILIOS. 

NA COLETA DE INFORMAÇOES SERAO USADOS MtTODOS DE AUTO-ENUMERAÇAO 
- -

E DE ENTREVISTA. 

O PROCESSO DE AUTO-ENUMERAÇAO, OU SEJA, ENTREGA DO FORMULARIO P~ 

RA QUE O PROPRIO RESPONSAVEL PELO ]úMIClLIO PREENCHA AS INFORMAÇOES SOLICIT~ 

DAS, DENTRO DE UM PER10DO DETERMINADO, SERA APLICADO NAS ZONAS URBANAS, EM 
AREAS (SETORES CENSITARIOS) ONDE A MtDIA DOS SEUS MORADORES TEM, PELO MENOS, 
INSTRUÇAO DE NTVEL MtDIO. NESTAS AREAS SELECIONADAS, NOS DOMICTLIOS ONDE FOI 
CONSTATADA A NAO EXISTtNCIA DE PESSOA COM ESSE REQUISITO, SERA ADOTADO O PRQ 
CESSO DE ENTREVISTA. 

DENOMINA-SE PROCESSO DE ENTREVISTA A COLETA DE INFORMAÇOES NO ATO 
DA VISITA AO DOMICILIO. 

A DIVULGAÇAO DOS RESULTADOS DO CENSO DEMOGRAFICO SERA EFETUADA 
ATRAVtS DE TRtS SERIES DE PUBLICAÇOES: 

- SINOPSES PRELIMI NARES, CONTENDO DADOS GLOBAIS REFERENTES AS PESSOAS E 
AOS DOMIClLIOS, COM INFQRMAÇOES SOBRE ESTADOS, MUNIC1PIOS E DISTRITOS, 
E COM A DIVULGAÇAO PREPARADA PARA O PERlODO JANEIRO A MARÇ0/81. 
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- 1ABULAÇDES AVANÇADAS, APRESENTANDO DADOS SOBRE AS PRINCIPAIS CARACTE 
R1STICAS DAS PESSOAS, DAS FAM1LIAS E DOS DOMIC1LIOS, A SEREM OBTIDOS 
COM BASE EM UMA SUBAMOSTRA, QUE TER~ PRIORIDADE EM TODAS AS ETAPAS DE 
APURAÇAO E SERAO DIVULGADOS A NTVEL DE UNIDADE DA FEDERAÇAO.PREPARA- SE 
A DIVULGAÇAO DO VOLUME CORRESPONDENTE, PARA ATE JUNHO DE 1981. 

- RESULTADOS DEFINITIVOS, REUNINDO DADOS FINAIS SOBRE TODAS AS CARACTERTS - -
TICAS DAS PESSOAS, DAS FAM1LIAS E DOS DOMIClLIOS, E COM O ENCERRAMENTO 
DA DIVULGAÇAO PREVISTA PARA MARÇO DE 1983. 

ALtM DOS DADOS APRESENTADOS NAS StRIES REFERIDAS, TODAS AS INFORMA 
ÇOES COLETADAS SERAO ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS, DE MODO A PERMITIR O ATEN 
DIMENTO DE PEDIDOS DE TABULAÇOES NAO CONSTANTES DAS PUBLICAÇDES. 

PESSOAS 

NOME 
SEXO 

VARI~VEIS INVESTIGADAS 

CONDIÇAO DE PRESENÇA NO DOMICILIO 
PARENTESCO OU RELAÇAO COM O CHEFE DO DOMICILIO 
PARENTESCO OU RELAÇAO COM O CHEFE DA FAMlLIA 
FAMlLIA A QUE PERTENCE 
MtS E ANO DE NASCIMENTO 
IDADE PRESUMIDA 
RELIGIAO 
COR 
NACIONALIDADE 
NATURALIDADE 
MUNIC1PIO DE NASCIMENTO 
CONDIÇAO DO DOMIC1LIO NO MUNIC1PIO DE NASCIMENTO 
CONDIÇAO DO DOMICILIO NO MUNIC1PIO DE RESIDtNCIA ANTERIOR 
TEMPO DE RESIDtNCIA NA UNIDADE DA FEDERAÇAO ONJE SE ENCONTRAVA NA DATA DO 

CENSO 
TEMPO DE RESIDtNCIA NO MUNIC1PIO ONDE .SE ENCONTRAVA NA DATA DO CENSO. 
MUNIC1PIO, UNIDADE DA FEDERAÇAO OU PA1S DE RESIDtNCIA ANTERIOR. 
ALFABETIZAÇAO 
FREQUtNCIA A ESCOLA 
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GRAU E NTVEL DE INSTRUÇAO 
ESTADO CONJUGAL 
MUNICTPIO ONDE TRABALHA OU ESTUDA 
CONDI ÇAO ·DE TRABALHO NOS OL Tlt~OS DOZE MESES 
OCUPAÇAO HABITUAL 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO ESTABELECIMENTO OU INSTITUIÇAO A QUE ESTEVE VINCU 

LADA 
FINALIDADE OU RAMO DE NEGOCIOS ONDE E.XERCE A OCUPAÇAO DECLARADA 
POSIÇAO NA OCUPAÇAO 
CONTRIBUIÇAO PARA PREVIDtNCIA 
HORAS TRABALHADAS, POR SEt1ANA, NA OCUPAÇAO HABITUAL 
HORAS TRABALHADAS, POR SE~~NA, EM TODAS AS OCUPAÇOES QUE EXERCE 
RENDIMENTOS 
NOMEROS DE SAL~RIOS ANUAIS 
CONDIÇAO DE OCUPAÇAO NA SEt~ANA ANTERIOR A DATA DO CENSO 
OCUPAÇAO DA SEMANA ANTERIOR A DATA DO CENSO 
FILHOS NASCIDOS VIVOS 
FILHOS NASCIDOS MORTOS 
FILHOS VIVOS NA DATA DO CENSO 
MtS E ANO DE NASCI~1ENTOS DO OL TIMO FILHO NASCIDO VIVO 

DOMICTLIOS 

ESPECIE 
TIPO 
MATERIAL DE CONSTRUÇAO DE PAREDES , PISO E COBERTURA 
ABASTECIMENTO DE ~GUA 
INSTALAÇAO SANIT~RIA 
CONDIÇAO DE OCUPAÇAO 
ALUGUEL OU PRESTAÇAO MENSAL 
TEMPO DE RESIDtNCIA 
TOTAL DE CÔMODOS 
CÔMODOS SERVINDO DE DORMITORIO 
FOGAO 

COMBUSTTVEL USADO PARA COZINHAR 
ILUMINAÇAO ELETRICA 
EXISTtNCIA DE TELEFONE, R~DIO~ GELADEIRA,TELEVISAO E AUTOMOVEL 
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DENTRE OS PRINCIPAIS ITENS DE INVESTIGAÇAO DESTACA-SE A AMPLIAÇAO 
DAS INDAGAÇDES SOBRE MIGRAÇOES INTERNAS. APESAR DOS DADOS DO CENSO DE 1970 PRQ 
PICIAREM UM GRANDE ACERVO DE INFORMAÇOES BASICAS QUE DEMONSTRAM O DIMENSiONA 
MENTO E C.ARACTERIZAÇAO DOS FLUXOS MIGRATORIOS, A NECESSIDADE DE INFORMAÇDES PO_B 
MENORIZADAS SOBRE O FENDMENO SE FEZ SENTIR DURANTE A DECADA. ASSIM, ESTA SEN 
DO INCLUTDA, PELA PRif~EIRA VEZ, NO LEVANTAMENTO, INDAGAÇAO QUE PERMITIRA QUA~ 

TIFICAR-O FLUXO t~IGRATORIO URBANO RURAL INTRAMUNICIPAL. OUTRA INDAGACAO, TAM 
- ~ -

BEM PRIMORDIAL, TENDO EM VISTA O TAMANHO E A HETEROGE~EIDADEDAS UNIDADES DA 
FEDERAÇAO BRASILEIRA, ERA A IDENTIFICAÇAO DA ORIGEM DA t~IGRAÇAO A NTVEL DE DE 

E -
TALHAt·1ENTO DE AREA GEOGRAFI CA MAIS ESPECIFICO. 

DESTA FORMA, PARA OS MIGRANTES RECEtHES, ISTO E AQUELES QUE MIGRARAM PELA 
OLTIMA VEZ NO DECrNIO 1960/70, SERA INDAGADO O MUNICTPIO DE RESIDtNCIA ANTE 

RIOR. 

EM RELAÇAO A PESQUISA DAS CARACTERTSTICAS ECONÔMICAS, ESPECIAL E~ 

FOQUE E DADO A INVESTIGAÇAO DE RENDIMENTO. ESTE ITH1 CONSTANIE DO CENSO A PAB 
TIR DE 1960, QUANDO SOMENTE SE INVESTIGAVA CLP.SSES DE RENDIMENTO, El~ 1970, Ti_ 
VE AMPLIADA A SUA ESPECIFICIDADt SENDO COLETADAS AS QUANTIAS INDIVIDUALMENTE 
AUFERIDAS. O ÜNICO QUESITO ATE ENTAO INVESTIGADO AGORA FOI DESDOBRADO EM OU 
TROS SETE, QUE PERMITIRAO DIFERENCIAR OS RENDIMENTOS DE TRABALHO DOSDE CAPITAL 

OS RENDIMENTOS PROVENIENTES DE TRABALHO SERAO DISCRIMINADOS, NO 
QUESTIO~ARIO, DA SEGUINTE FORMA: - PROVENIENTES DA OCUPAÇAO PRINCIPAL OU DE O~ 
TRAS OCUPAÇDES. OS RENDIMENTOS DA OCUPAÇAO PRINCIPAL DEVERAO SER DECLARADOS Sf 
GUNDO O RECEBIMENTO EM DINHEIRO E/OU EM PRODUTOS OU MERCADORIAS. 

ESSE LEVANTAMENTO, ABRE NOVAS PERSPECTIVAS PARA OS ESTADOS DE OIS 
TRIBUIÇAO DE RENDIMENTO, FACILITANDO INFORMAÇÕES VALIOSAS, ATE AGORA SO EXIS 
TENTES NOS RESULTADOS DAS PESQUISAS POR AMOSTRA, QUE POR ESSE MOTIVO NAO PER 
MITIAM ANALISES, POR ESTRATOS OU REGIONAIS, MAIS DETALHADAS. 

O TEMA FECUNDIDADE, U~~ VEZ MAIS, ESTA SENDO INCLUTDO NO CENSO. CO 
MO NOS ANTERIORES BUSCA-SE INFOR~1AÇDES RELATIVAS AO NUMERO DE FILHOS TI DOS ,NA~ 
CIDOS VIVOS E NASCIDOS MORTOS, BEM COMO OS SOBREVIVENTES NA OCASIAO DO CENSO , 
PARA AS MULHERES DE 15 ANOS E MAIS DE IDADE. TRAZ COMO INOVAÇAO, A DISCRIMINA 
ÇAO DOS FILHOS TIDOS, POR SEXO, O QUE PERMITIRA, ALEM DOS ESTUDOS DE FECUNDI 

o -
DADE, TRADICIONALMENTE ELABORADOS, A ANALISE DA MORTALIDADE DIFERENCIAL POR 
SEXO. INVESTIGA-SE, TAMBEM, A DATA DO NASCIMENTO DO ULTIMO FILHO NASCIDO VIVO, 
QUE IAA PROPRICIAR ESTit~TIVA DO PADRAO DA FECUNDIDADE BRASILEIRA. 

RELATIVAMENTE A COR, A EXPERitNCIA BRASILEIRA DEMONSTRA AS DIFICUL 
DADES APRESENTADAS PELA COLETA DE INFOR~1AÇOES. TRATANDO-SE DE INDAGAÇAO 01 QUE 
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OCONCEITO PESSOAL DO ENTREVISTADOR E/OU ENTREVISTADO TEM INFLUtNCIA, SUSCEPTT 

VEL _DE VARIAÇAO NO ESPAÇO E NO TEf·1PO, OS DADOS OBTIDOS NAO DEVH1 SER CONS I DE 

RADOS COM O RIGOR CIENTIFICO NECESSARIO A CARACTERIZAÇAO ETNICA, DE VEZ QUE OS 

ELEMENTOS DE CADA GRUPO LIGAM-SE, PRINCIPALMENTE, PELO CARATER ANTROPOLOGICO 

DA COR DA PELE. 

FACE A ESSES FATORES, NO CENSO DE 1970, A INCLUSAO DO QUESITO COR 

NA INVESTIGAÇAO SUSCITOU ACURADOS ESTUDOS E DEBATES C0~1 TECNICOS, SOCIOLOGOS E 

ESPECIALISTAS NO ASSUNTO., OPTANDO-SE· PELA ELI MI NAÇAO DESSE QUESITO, AGORA IJi 
CLUTDO NO CENSO DE 1980, APOS DETALHADA INVESTI GAÇAO EXPERit~ENTAL REALIZADA Et~ 

1976, COMO PARTE DA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOf~ICTLIOS . 

APESAR DE TODAS AS DEFICI[NCIAS E RESSALVAS QUE SE IMPOEM NO USO 

DO DADO, NO EXAt~E DAS SERIES DISPONTVEIS VERIFICA-SE QUE AS INFORMAÇOES GUAR 

DAM CONSISTtNCIA NO TEMPO E NO ESPAÇO E QUE AS MODIFICAÇOES ~1AIS ACENTUADAS 

TtM RESPALDO EM FENOMENOS OCORRIDOS OU SE JUSTIFICAM FACE A ALGUMA DEFICitNCIA 

CONCEITUAL. 

CENSO AGROPECUARIO 

O CENSO AGROPECUARIO DE 1980 TEM POR OBJETIVO O LEVANTAt1ENTO DE DA 

DOS SOBRE: ESTRUTURA, FORMA DE APROVEITAMENTO DAS TERRAS, EQUIPAMENTOS, r~AO-

DE-OBRA, VALOR DOS BENS, FINANCIAMENTOS, DESPESAS, PROCESSOS DE CULTIVO, PRO 

DUÇAO VEGETAL, PRODUÇAO DAS INDOSTRIAIS RURAIS, PECUARIA, PRODUÇAO DE ORIGH1 

ANIMAL E OUTROS ASPECTOS DAS A TI VI DADES DESENVOLVI DAS NOS ESTABELECH1ENTOS AGRO 

PECUARIOS. SEU PLANEJAMENTO VEM SENDO EFETUADO DESDE 1978, COM A ANALISE E DE 

BATE DAS SUGESTOES APRESENTADAS POR tECNICOS DAS ENTIDADES USUARIAS DAS · ESTA 

TISTICAS CONTINUAS E CENSITARIAS PRODUZIDAS P~LO IBGE. 

A REALI ZAÇAO DE H1PREENDIMENTO DE TAL VULTO, SE JUSTIFICA PLEN~ 

f~ENTE, PELA IMPORTÃNCIA DQ CENSO AGROPECUARIO, QUE FORNECE NAO SO OS DADOS NI 

CESSARIOS AO CONHECIMENTO DA ESTRUTURA AGRARIA DO PAIS, COMO PROPICIA ELEMEN 

TOS PARA A FORMULAÇAO DE POLTTICAS PARA O SETOR RURAL, NO TOCANTE A VARIADOS 

ASPECTOS, COt·10 TRAN3PORTES, ARMAZENAMENTO, C0~1ERCIALIZAÇAO E DISTRIBUIÇAO DA 

PRODUÇAO, ABASTECIMENTO, MAO-DE-OBRA, MECANIZAÇÃO DO TRABALHO, USO DE FERTILl 

ZANTES E OUTROS INSUt~OS, CREDITO RURAL, ETC., FORNECENDO, ASSIM, ORIENTAÇAO P~ 

RA A ADOÇAO DE ~1EDIDAS VISANDO A MODERNIZAÇAO DA AGRICULTURA E A ~1ELHORIA DOS 

PADROES DE VIDA DAS POPULAÇOES RURAIS. 
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POR OUTRO LADO, O CENSO AGROPECU~RIO TEM IMPORTANCIA FUNDAMENTAL 
NOS PROGRAHAS DE APERFEIÇOAMENTO DAS ESTATTSTICAS AGRTCOLAS CONTTNUAS, POIS OS 
SEUS DADOS CONSTITUEM PONTO DE REFERtNCIA BASICO PA.RA O PLANEJAMENTO E A EXE 
CUÇAO DE PESQUISAS DE PERIODICIDADE MENOR, BEM COMO PARA O CONTROLE E AFERI 
ÇAO DAS ESTIMATIVAS DA PRODUÇAO. 

O CENSO FORNECE NAO SO A BASE CADASTRAL PARA O PLANEJAMENTO DE PES 
QUISAS A NTVEL DE PRODUTOR, COMO PROPORCIONA A CARACTERIZAÇAO E O Dir~ENSIONA 

MENTO DAS UNIDADES RECENSEADAS, COMO BASE PARA A SELEÇAO DE AMOSTRAS A SERH1 
USADAS NESSAS PESQUISAS . 

ESTABELECIMENTO 
PRODUTOR 
DIREÇAO DO ESTABELECIMENTO 
PROPRIEDADE DAS TERRAS 
~REA DO ESTABELECIMENTO 
UTILIZAÇAO DAS TERRAS 
AREA DAS TERRAS IRRIBADAS 

VARI~VEIS INVESTIGADAS 

TERRAS UTILIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO 
PESSOAL OCUPADO 
SERVIÇOS DE Et1PREITADA 
ENERGIA ELETRICA 
COMBUSTTVEIS E LUBRIFICANTES 
MAQUINAS E INSTRUt-1ENTOS AGRARIOS 
V~TCULOS E EMBARCAÇOES 
INSTALAÇOES 
EMPREGO DE FORÇA 
PRATICAS AGROPECUARIAS 
ASSOCIAÇAO A COOPERATIVAS 
VALOR DOS BENS 
INVESTIMENTOS 
FI NANCIAMENTOS 



[}ESPESAS COM: 
• - REMUNERAÇOES 

= 
- QUOTA-PARTE ENTREGUE A PARCEIROS 
- ARRENDAr1ENTO DE TERRAS 
- P~TICAS AGROPECU~RIAS 

- SEMENTES E MUDAS 
- ALIMENTAÇAO DE ANIMAIS 

~- ALUGUEL DE M~QUINAS E APARELHOS AGRTCOLAS 
- SERVIÇOS DE EMPREITADA 

. - TRANSPORTE DA PRODUÇAQ 
- JUROS DE DESPESAS BANC~RIAS 
- IMPOSTOS E TAXAS 

RECEITAS PROVENIENTES DE: 
- VENDA DE PRODUTOS AGRTCOLAS EXTRATIVOS VEGETAIS E DE SILVICULTURA 
- VENDA DE ANIMAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 
- RECEITAS SUPLEMENTARES 

- SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS 
- PRODUTOS BENEFICIADOS NO ESTABELECIMENTO 
- ALUGUEL DE ~tl\QUINAS E EQUIPA~1ENTOS 
- ARRENDAMENTO DE TERRAS E ALUGUEL DE PASTOS 
- ALUGUEL DE REPRODUTORES 
- EXPLORAÇAO MINERAL 
- VENDA DE PESCADO 
- OUTRAS RECEITAS 

PECUARIA {TAMANHO E COMPOSIÇAO DOS REBANHOS) 
~ - BOVINOS 

- BUFALINOS 
11 

- EQUINOS 
... - ASININOS E f·1UARES 

- OVINOS 
• - SUTNOS 

- PRODUÇAO: LEITE E LA 

NASCIDOS, VITIMADOS, ABATIDOS, COMPRADOS E 
VENDIDOS - NOMERO E VALOR 
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PEQUENOS ANIMAIS 

- AVES 
- COELHOS 
- ABELHAS 
- BICHO-DA-SEDA 

PRODUÇAO VEGETAL 

- CULTURAS PERMANENTES l 
- CULTURAS TEMPORARIAS J 
- HORTALIÇAS E FLORES 
- EXTRAÇAO VEGETAL 

PRODUÇAO, QUANTIDADE E VALOR 
OVOS, MEL, CERA E CASULOS 

PRODUÇAO, QUANTIDADE, ~REA E VALOR 
EFETIVO DAS PLANTAÇOES (PES COLHIDOS, NOVOS 
E EM IDADE PRODUTIVA) 

PRODUÇAO, QUANTIDADE E VALOR 

- SILVICULTURA (EFETIVOS POR ESPECIE) 

INDUSTRIA RURAL 

CENSOS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOS SERVIÇOS 

OS CENSOS ECONOMICOS REPRESENTAM A MAIS COMPLETA INVESTIGAÇAO SOBRE 
A ORGANIZAÇAO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO · DE MERCADORIAS E SERVl 
ÇOS NO PkTS. 

INVESTIGAM, SIMULTANEAMENTE, EM TODO O TERRITDRIO NACIONAL, O CON 
JUNTO DE ENTIDADES PUBLICAS E PARTICULARES QUE ATUAM NA ~REA INDUSTRIAL, COME~ 

CIAL E DE SERVIÇOS, ATRAVES DE UM ELENCO DE QUESTION~RIOS DEFINIDOS CONSOANTE 
RECOMENDAÇOES INTERNACIONAIS, RESPEITADA A ESPECIFICIDADE DE ECONOMIA NACIONAL 
E A AVALIAÇAO CRITICA DA EXPERifNCIA ACUMULADA COM A REALIZAÇ~O DE CENSOS AN 
TERIORES. 

O CENSO INDUSTRIAL ABRANGER~ AS INDOSTRIAS DE TRANSFORMAÇAO, EXTRA 
TIVA MINERAL E DA CONSTRUÇAO CIVIL. O COMERCIAL, O COMERCIO DE MERCADORIAS E O 
COMERCIO E ADMINISTRAÇAO DE !MOVEIS E VALORES ~10BILI~RIOS . O CENSO DOS SERVIÇOS 
COMPREENDER~ OS SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇAO; CONFECÇAO, MANUTENÇAO E 
REPARAÇAO; HIGIENE PESSOAL; E DIVERSOES, RADIODIFUSAO E TELEVISAO. ALEM DOS IN 
QUERITOS REFERIDOS ESTUDA-SE A EXECUÇAO DO CENSO DO TRANSPORTE RODOVI~RIO E O 
APROVEITA~1ENTO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS PARA A PESQUISA DAS ATIVIDADES DE 
TRANSPORTE FERROVI~RIO, HIDROVI~RIO E AEREO; COMUNICAÇOES; SEGUROS;INSTITUIÇOES 
FINANCEIRAS; ABASTECIMENTO DE ~GUA E ESGOTAMENTO SANIT~RIO; LIMPEZA PUBLICA E 
REMOÇAO DE LIXO; PRODUÇAO E DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA 



VARI~VEIS INVESTIGADAS 

l - CAPITULO$ INVESTIGADOS NOS CENSOS DE INDDSTRIA, COMtRCIO E SERVIÇOS 

- INFORMAÇOES GERAIS 

- INFORMAÇOES CADASTRAIS - DA EMPRESA 
- INFORMAÇOES CADASTRAIS - DA UNIDADE LOCAL 
- INFORMAÇOES CADASTRAIS - DO ESTABELECIMENTO 

INFORMAÇOES A NIVEL DE EMPRESA (DADOS GLOBAIS) 

- PATRIMONIO LIQUIDO 
- PARTICIPAÇAO DO GOVERNO NO CAPITAL REALIZADO DA EMPRESA 
- IMOBILIZADO TtCNICO E FINANCEIRO 
- DEPRECIAÇAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO (DO EXERCTCIO) 
- FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS 
- RECEITAS DA EMPRESA 
- DESPESAS DA Ef~PRESA 

- INFORMAÇDES A NTVEL DE ESTABELECIMENTO 

- INVESTIMENTO 
- DESINVESTIMENTO 
- PESSOAL OCUPADO NO MtS DE JUNHO DE 1980 : (HOMENS E MULHERES) (POR TIPO 

DE OCUPAÇAO) 
- SAL~RIOS E OUTRAS REMUNERAÇDES NO MtS DE JUNHO DE 1980 (POR TIPO DE 

OCUPAÇAO) 
- SAL~RIOS E OUTRAS REMUNERAÇDES NO EXERCTCIO .(POR TIPO DE OCUPAÇAO) 
- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (POR TIPO DE ENCARGO) 
- VARIAÇAO DO PESSOAL OCUPADO NO ANO DE 1980 
- DESPESAS GERAIS 
- COMPRAS E RECEBIMENTOS (DE MERCADORIAS, MATERIAS-PRIMAS, COMBUSTTVEIS 

E LUBRIFICANTES, ETC.) 
- VENDAS/RECEITAS E TRANSFERtNCIAS (COM ESPECIFICAÇAO PECULIAR A CADA 

ATIVIDADE) 
- ESTOQUES 
- IMPOSTOS NO EXERCTCIO 
- ENERGIA ELETRICA (QUANTIDADE E VALOR) 
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2 - CAPTTULOS INVESTIGADOS NO CENSO COMERCIAL (EXCLUSIVAMENTE) 

- CONDIÇOES DAS VENDAS (QUANTO AO RECEBIMENTO). 
- VALORAÇÃO DAS Cot~PRAS E RECEBIMENTOS (I NFORMAÇOES QUALITATIVAS) 
- VALORAÇAO DAS VENDAS E TRANSFERtNCIAS (INFOR~~ÇOES QUALITATIVAS) 
- DISTRIBUIÇAO DAS f·1ERCADORIAS COMERCIALIZADAS (VAREJO E ATACADO) 
- RECEITA DA ATIVIDADE SUPLEMENTAR E RECEITAS NAO OPERACIONAIS 

3 - CAPTTULOS INVESTIGADOS NOS CENSOS INDUSTRIAL E DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO, 
REPARAÇAO E MANUTENÇAO (EXCLUSIVAMENTE) 

- MEIOS DE TRANSPORTES (QUANTIDADE E CAPACIDADE) 
- EQUIPAMENTOS DE ENERGIA ELtTRICA E FORÇA MOTRIZ (QUANTIDADE E POTtNCIA 

TOTAL) 
- DESPESAS REALIZADAS COM AS OPERAÇOES INDUSTRIAIS 
- VALOR DA PRODUÇAO (BENS E SERVIÇOS) 
- MATtRIA.S-PRit~AS, COMPONENTES, EMBALAGEM, ACONDICIONAMENTO E OUTROS MA 

TERIAIS CONSUMIDOS NA PRODUÇÃO, DE ORIGEM NACIONAL. 
- DE PROCEDtNCIA ESTRAGEIRA 
- RECEBIDOS POR TRANSFERtNCIA DE OUTROS ESTABELECIMENTOS DA MESMA 

EMPRESA (FOLHA DE MOVIMENTO) 
- COMBUSTTVEIS E LUBRIFICANTES - QUANTIDADE E VALOR POR TIPO 
- PRODUTOS INTERMEDIARIOS PRODUZIDOS E CONSUMIDOS (QUANTIDADE) 
- SERVIÇOS INDUSTRIAIS PRESTADOS 

- POR TERCEIROS 
- POR ESTABELECit~ENTOS DA MESMA EMPRESA 

- PRODUTOS (QUANTIDADE E VALOR) 
- SERVIÇOS INDUSTRIAIS E PRESTADOS 

- A TERCEIROS (VALOR) 
- OUTROS ESTABEL~CIMENTOS DA MESMA EMPRESA (VALOR) 

FINALIDADES DOS CENSOS 

~INALIDADE DOS LEVANTAMENTOS CENSITARIOS 

OS CENSOS ASSUMEM A MAIOR RELEVANCIA NOS PATSES DE DIMENSOES CONTINEN 
TAIS C0~10 O NOSSO. AS ENORMES DISTANCIAS A SEREM PERCORRI DAS E OS MUL TIPLOS 
ASPECTOS SOCIAIS E ECONOMICOS QUE NAO PODEM PRESCINDIR DE UM DIMENSIONAMENTO 

® 



8) ES TUDO DA SITUAÇ7W EDUCACIONAL, NO QUE DIZ RESPEITO "A ALFABETI ZAÇJ!;O , 
. 11 

FREQUENCIA "A ESCOLA E NTVEL DE INSTRUÇJ!;O; 

C) APREC IAÇAO DA QUALIDADE DA MAO-DE-OBRA, SITUAÇAO DO MERCADO DE TRABA 
LHO, NTVEL SALARIAL, EMPREGO E DESEMPREGO, PARTICIPAÇAO FEMININA NA 
MJ!:O-DE-OBRA NACIONAL, CORRELAÇAO Dà NT VEL DE INSTRUÇAO/NTVEL DE RENDA 
MENSAL; 

O) CONHE CIMENTO DA SITUAÇJ!;O HABITACIONAL, VERIFICAÇAO DO PADRAO DE VIDA 
DAS FAMTLIAS. 

CENSO AGRTCOLA 

A) ESTUDO DA ESTRUTURA AGRARIA DO PAIS; 

B) CONHECIMENTO DO TAMANHO E COMPOSIÇAO DOS REBANHOS NACIONAIS; 

C) ANALISE DO GRAU DA MECANIZAÇJ!;O DAS LAVOURAS; 

O) APRECIAÇAO DO VALOR E DAS QUANTI OADES DE P~ODUTOS COLHI DOS. 

CENSOS ECONOMICOS 

A) AVALIAÇAO DO ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DO VALOR DA PRODU 
ÇAO, DO NUMERO DE PESSOAS OCUPADAS NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS; 

B) CONHECIMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DE MERCADORIAS E DA ESTRUTVRA 
DO MERCADO DE CREDITO; 

C) ELABORAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE SOCIAL E MATRIZES DE RELA 
ÇUES INTERSETORIAIS, BEM COMO DE SEUS SUBPRODUTOS; SISTEMAS DE INDI 
CADORES CONJUNTURAIS DE PROOUÇAO, EMPREGO, PREÇOS, EM CONJ UNTO PERMI ... 
TINDO A AVALIAÇAO DO CRESCIMENTO DA ECONOMIA, SUA ESTRUTURA DE GERA 
ÇAO E OISTRIBUIÇAO DE RENDA, OS NTVEIS DA FORMAÇAO DE CAPITAL E SUA 
COMPONENTE IMPORTADA. 

@ 



PERIODICO, FAZEM DOS LEVANTAMENTOS CENSIT~RIOS A PEDRA ANGULAR DE TODOS OS SIS 
TEMAS ESTATISTICOS NACIONAIS. 

. REVESTINDO-SE DA CARACTERISTICA DE UM LEVANTAMENTO MINUCIOSO E SI 
MULTANEO EFETUADO POR INTERMrDIO DE INDAGAÇAO DIRETA "fi.S FONTES DE INFORrtJAÇOESOS CEN 
SOS OFER~CEM AS POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇAà DE SEUS RESULTADOS ATRAVtS DE 
INQUrRITOS DE AMBITO E PERIODICIDADE MENORES. 

ASSIM, Vt:M A CONSTITUIR-SE. MARCOS DE AMOSTRAGEM QUE PER~1ITEM A REA 
LIZAÇAO DE ESTATISTICAS CONTINUAS FIDEDIGNAS, CAPAZES DE ATENDER "AS NECESSIDA 
DES NACIONAIS NOS INTERVALOS INTERCENSIT~RIOS. 

ACRESCE AINDA A CIRCU~STANCIA DE QUE, EXIGINDO A EVOLUÇAO DA ATUAL 
TECNOLOGIA A ELABORAÇAO DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO~ OS CENSOS 
VIERAM A POSSIBILITAR A OBTENÇAO DE TABULAÇOES DOS MDLTIPLOS ASPECTOS NECESS~ 

RIOS A VISAO GLOBAL DA SITUAÇAO DE UM PAIS NUMA DETERMINADA tPOCA. 

UMA VISAO APROXIMADA DOS DADOS PRODUZI DOS POR -uM RECENSEA~1ENTO, EV_!_ 
DENCIA A AMPLITUDE DE SUAS APLICAÇOES. TOMEMOS POR EXEMPLO, UM CENSO DEMOGR~F_!_ 

CO. INICIALMENTE CONSIDEREMOS 8 PERGUNTAS RESPONDIDAS POR 100 MILHOES DE HABI 
TANTES OU 62 POR 30 MILHOES. A SEGUIR, IMAGINEr~OS ALGUt~AS COMBINAÇOES: TODAS 
AS PESSOAS SOLTEIRAS NATURAIS DA REGIAO SUDESTE, SEGUNDO A IDADE, NIVEL DE IN~ 

TRUÇAO, EXERCENDO PROFISSOES LIBERAIS, COM RENDIMENTO MENSAL SUPERIOR A 10 SA 
L~RIOS-MINIMOS. E r F~CIL CONCLUIR QUE O CONJUNTO DOS DADOS EXAMINADOS, ENVOL 
VE BILHOES DE INFORMAÇOES. SOME-SE A ISSO, AS INFOR~1AÇ0ES SOBRE CADA Ut~A DAS 
SEIS MILHOES DE UNIDADES DE EXPLORAÇAO AGRICOLA; OU AINDA 300 INFORMAÇOES SO 
BRE l MILHAO DE UNIDADES ECONÔMICAS: 

:. ·~.:. ·-
NA REALIDADE, O GRAU DE UTILI.ZAÇAO DAS INFORMAÇOES CENSIT~RIAS ESTJI: 

ESTRITAMENTE RELACIONADO COM A FASE DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-~CONÔMICO DE SEUS 
USU~RIOS. 

ENTENDER-SE-IA UM CENSO NACIONAL SEM PERGUNTAS SOBRE ALFABETIZAÇAO? 
NO ENTANTO, NA EUROPA, PARA ALGUNS PAISES, A PERGUNTA r ABSOLI:JTAMENTE DES.NECE~ 

S~RIA. 

ASSIM, PODEREMOS CITAR ALGUNS EXEMPLOS MAIS EXPRESSIVOS DA UTILI 
ZAÇAO DOS DADOS CENSIT~RIOS, SEGUNDO A NATUREZA DOS CENSOS: 

CENSO DEMOGR~FICO 

A) CONHECIMENTO DA TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇAO, DA COMPOSIÇAO 
ET~RIA 
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