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Contas Nacionais Consolidadas 
indicam rend a per capita 
de R$2 313,00 
Este resultado do ano passado 
e 4,3% superior ao de 1993, em 
termos reais. Ainda assim, nao 
atingiu o patamar de 1980. lsto s6 
seria possfvel com aumento real 
de 5,4%. 0 PIB de 1994 esta 
estimado em R$355,6 bilhoes, 
a prec;os de mercado: 5,8% maior 
do que o de 1993. 0 deflator 
implicito aponta variac;ao media 
dos prec;os de 2 295%. 
(Pagina 2) 

Mais 147 mil trabalham 
por conta propria 
Das pessoas ocupadas, 147 mil 
se incorporaram ao contingente dos 
que trabalham por conta pr6pria, 
de julho para agosto, e 28 mil aos 
que nao t~m carteira assinada. 
Foram menos 35 mil empregadores 
e 93 mil empregados com carteira. 
Quanto ao rendimento medio real, 
caiu 0,4%, de junho para julho. 
lnflu~n9ia da reduc;ao de 3% nos 
rendimentos dos empregadores e 
de quem trabalha por conta pr6pria. 
(Pagina 3) 

Safra deste a no deve chegar 
aos 79,872 milhoes de toneladas 

A produc;ao de cereais, leguminosas e 
oleaginosas deve ser 6,25% maior do 
que a do ano passado. Praticamente 
metade desta safra vem do Sui (39,899 
milhOes de toneladas) e somente no 
Nordeste houve queda na produc;ao de 
um ano para o outro (-0,59%), segun
do estimativas do Levantamento Sis
tematico da Produr;ao Agrfcola realiza
do em agosto. 

Dos 16 produtos analisados, apenas 
cinco tiveram variac;oes negativas: 
cacau (-13,13%), cafe (-18,06%), ce
bola (-4,46%), feijao primeira safra 
(-19,77%) e trigo (-14,07%), cuja area 
plantada diminuiu em todos os estados 
produtores, chegando a menos 80% 
em Goias. 

Em contrapartida, o interesse dos pro
dutores em ampliar a area de plantio 
beneficiou safras, como a segunda do 
milho (41,99%) e a do algodao herba
ceo (10,72%). A de arroz (6,87%), os 
resultados da primeira (5,85%) e se
gunda (3,59%) safras da batata-ingle
sa, da laranja (5,78%) e da mandioca 
(5,66%) superaram os da soja 
(3 ,38%), segunda safra do feijao 
(2 ,99%) e cana-de-ac;ucar (1 ,72%). 

PIB passa a incluir dados 
desagregados do setor financeiro 
Saem os primeiros resultados do 
contrato de prestac;ao de servic;os 
assinado com a Andima, no final do 
primeiro semestre (Carta IBGE n22). 
Trata-se dos dados preliminares das 
contas intermediarias das instituic;oes 
financeiras, publicas e privadas, por 
segmentos e referentes a 1990. 0 
contrato preve a cobertura do.perfo'do 
1990-1994. Os pr6ximos resultados 
devem sair no mes que vem. 
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Partic ipa~ao das institui~oes financeiras no PI B - 1990 
por centrale acionario publico e privado, conforme ossegmentos 

INSTITUICOES .FINANCEIRAS 4,73 8,63 
Bancos Comerciais 0,54 5,60 
Bancos Multiples 3,25 1,38 
Bancos de Oesenvolvimento 1.41 
SCTVM 0,11 0,17 
Bancos de ln~estimentos 0,30 X 

SCFI 0,22 O,Dl 
SOTVM 0,14 0,03 
Soc. Arrend. Mercantil 0,02 O.D2 
SCI . 0,03 
Cooperativas . 0,02 
Outros 0,09 

( X = niio ·disponivel l .. = para nao individualizar) 



Estamos em campo no Pafs inteiro 

Para o Censo Cadastro 
Ate dezembro, ser~o visitadas cerca de 600 mil empresas: 
todas as de porte medio e grandee, por amostra, as peque
nas. Ponto de partida do projeto de reformulac;:ao das esta
trsticas econ6micas, preve revisao do desenho das amos
tras das pesquisas estruturais e conjunturais. 0 novo modelo, 
ao se basear na montagem e atualizac;:ao cadastral e se 
concentrar nas variaveis mais importantes para classificac;:ao 
e estratificac;:ao, torna mais rapido o trabalho de campo e, 
conseqoentemente, a apurac;:ao e divulgac;:ao dos resultados. 
0 Censo Cadastro envolve parcerias como lpead -Institute 
de Pesquisas Econ6micas e Administrativas, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, e a Fundac;:ao Seade - Sistema 
Estadual de Analise de Dados, do Governo de Sao Paulo. 

Para a PNAD 
Tambem ate dezembro, aproximadamente 400 mil pessoas, 
em 102 mil domicllios, estarao sen do entrevistadas, em todo 
o Pals, a excec;:ao da area rural do Norte. Oeste levanta
mento resultam indicadores como proporc;:ao de habitac;:oes 
atendidas por servic;:os de saneamento basico, iluminac;:ao 
eletrica, telefone ; disponibilidade dos principais bens 
duraveis; nivel de instruc;:ao; fecundidade; estado civil; dados 
sobre aposentados e pensionistas; filiac;:ao a sindicatos, 
contribuic;:ao para previdencia privada; proporc;:ao de crianc;:as 
que trabalham; populac;:ao ocupada em trabalho noturno; 
emprego formal e informal; estrutura da forc;:a de trabalho; 
concentrac;:ao de renda; rendimento medio do trabalho; 
migrac;:ao ... Enfim, quem somos, o que fazemos, como 
vivemos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicflios. 

Para a POF 
Ate agosto do ano que vern, cerca de 20 mil domicilios 
receberao a visita do IBGE. Seus moradores se constituem em 
amostra representativa da familia brasileira . Acontece 
em todas as areas onde M coleta para os Indices de prec;:os, 
cujas bases vao ser atualizadas a partir dos resultados 
desta Pesquisa de On;amentos Familiares . Foram 
feitas parcerias como lpead; Fundac;:ao Institute de Planeja
mento do Ceara; Fundac;:ao Joaquim Nabuco, de Pernam
buco; Centro de Estatfsticas e lnformac;:oes, da Bahia; Insti
tute de Desenvolvimento Econ6mico-Social do Para; Com
panhia de Desenvolvimento do Planalto Central, do Distrito 
Federal; Institute Paranaense de Desenvolvimento Econ6-
mico e Social; Secretaria de Planejamento e Desenvolvimen
to Regional de Goias, e Superintendencia de Desenvolvimento 
do Nordeste. 

Neste momenta, o IBGE esta realizando estes tres trabalhos, 
alem de muitos outros ligados a pesquisas estruturais e a to
dos os indicadores conjuntu rais. Estamos em campo no 
Pars inteiro. 
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Tax a de investimento cresce 
pelo terceiro ano consecutivo 

Formac;ao Bruti de Capital Fixo 
Taxa de investimento a prec;os constantes ( 1980= I 00) 

Ao ampliar a renda disponf
vel eo credito, a estabilizac;:ao 
monetaria acelerou o ritmo de 
expansao da demanda, no 
segundo semestre do ano 
passado. 0 setor produtivo 
p6de acompanhar este ritmo 
utilizando folga da capacida
de instalada, e recorrendo, 
tambem, as importac;:oes. lsto 
levou a formac;:ao bruta de ca
pital fixo a um crescimento 
real de 12,9%, fazendo com 
que a taxa de investimento 
atingisse 15%. Os investimen
tos em maquinas e equipa
mentos chegaram a 32,1% e 
em construc;:oes a 6,2%. 

Pelo lado da oferta, os seg
mentos que mais contribui
ram para a expansao real do 

PIB foram: industria de trans
formac;:ao (7,7%), lavouras 
(10,4%), comercio (5,6%), 
comunicac;:oes (13,6%) e 
construc;:ao civil (6, 1% ). 0 
maior avanc;:o destes setores 
ocorreu ap6s a estabilizac;:ao 
dos prec;:os, no segundo se
mestre. A excec;:ao fica para 
lavouras, cujos excelentes 
resultados ja estavam, en
tao, definidos. Em valores 
monetarios correntes -
influenciados pelo cresci
mento real e aumento de 
prec;:os- a agropecuaria (de 
12,5% para 14,3%) ganhou 
participayao no PI B. Industria 
(de 38,2% para 37,3%) e ser
vic;:os (de 49,3% para 48,5%) 
perderam. 

Metro quadrado da construcao civil 
I 

sobe 20,4% ate setembro 
Os custos dos materiais aumentaram 14,4% e da mao-de-obra, 
34,8%, de janeiro a setembro. Neste mes, o Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil aponta 
custo medio de R$308,23, com R$100,96 para mao-de-obra. 

0 mais alto-eo do Norte (R$334,81 ), que, no entanto, obteve 
as menores variac;:oes em mao-de-obra (23,5%, contra os 51% 
do Sui) e em materiais (1 0,1 %, contra os 17,3% do Sudeste). 
0 mais baixo e o do Nordeste (R$280,66), com apenas 
Maranhao e Rio Grande do Norte apresentando resultados 
acima da media. 

lmpressao e circulac;lio 
Centro de Oocumentacao e Oisseminacao de lnformacaes - COOl 
Tiragem 10 000 exemplares 
Carta /BGE e urn projeto integrado do qual participam, ainda, o COOl 
(Aido Victorio) , a Oiretoria de Geociencias (Angelo Pavan), a Oiretoria de 
Informatica (Paulo Weissenberg) e a Oiretoria de Pesquisas (Maria Leticia Warner). 
Foram utilizados dados disponiveis ate a sa ida desta edicao. em 05/10/95. 
Permitida a transcricao total ou parcial de materia publicada na Carta /BGE, 
desde que c1tada a fonte. 
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Emprego industrial tern 
o pior desempenho em quatro anos 

A reduc;ao chegou aos 2,0%, de junho para julho, o que da 
continuidade ao movimento de queda iniciado em maio. 
Todas as areas abrangidas pela Pesquisa Industrial Mensa// 
Emprego, Salario e Valor da Produyao tiveram resultados 
negatives: Sui (-3,4%), Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais (-1,7%) e Nordeste (-0,9%). 

Dos vinte e dois g~neros, somente a industria de minerais 
nao-metalicos (0,5%) contratou mais do que demitiu. Ao 
contrario dos segmentos de fumo (-21,5%), t~xtil (-3,7%) e 
borracha e vestuario, ambos com -4,8%. 

A massa de salaries pagos na industria teve a segunda 
queda real consecutiva, de urn m~s para o outro: -2,9%. 
Quanto ao salario medio real, caiu 1 ,0% - a primeira taxa 
negativa do ano, neste indicador. 

Comercio ocupa rna is 48 mil 
trabalhadores, em urn mes 

De julho para agosto, mais 40 mil pessoas entraram para o 
mercado e mais 12 mil passaram a procurar trabalho. lsto 
fez com que a Popular;ao Economicamente Ativa - PEA 
aumentasse de 16.815.638 para 16.868.593, em apenas 
urn m~s. nas regioes que compoem a Pesquisa Mensa/ de 
Emprego. Quem mais absorveu mao-de-obra foi o comer
cia, seguido pelo setor de servir;os (35 mil). Em contrapartida, 
sal ram da industria de transformar;ao cerca de 59 mil traba
lhadores·e da construr;ao civil, 12 mil. 

Taxa de desemprego aberto (%) 
Pesquisa Mensal de Emprego (agosto 95/julho95) 

Media Recife Salvador B.Horiz. Rio S.Paulo PAiegre 

De maio a agosto, a taxa media de desemprego aberto tern 
crescido ligeiramente de urn m~s para o outro. No entanto, 
vern caindo desde outubro de 1994, na comparar;ao anual. 
Fechou agosto em 4,9%, contra 4,8% do m~s anterior e 
5,5% de agosto do ano passado. 

Para conhecer melhor 
as especies vegetais 

0 Banco de Dados de Espe" 
cies Vegetais de lmportan-

cia Economica conta, ate ago
ra, com informac;oes sobre 
aproximadamente 3.500 espe
cies: 1.838 tern uso farmaco-
16gico, 1.205 servem como ali
mente, 150 para produc;ao de 

Sao Paulo registra o maior 
IPCA-E do trimestre 

0 IPCA-Especial fechou o 
perfodo julho-setembro com 
alta de 5, 13%. Menos do 
que os 7,13% do segundo 
trimestre e mais do que os 
4 ,34% do primeiro . sao 
Paulo obteve o menor fndi
ce em abril-junho (6,65%). 
E foi o mais elevado no pe
rfodo seguinte, mesmo fe
chando com taxa bern mais 
baixa (5,90%). Goitmia, de 
terceiro maior no segundo 
trimestre (7,69%) passou a 
ser o me nor em julho-setem
bro, com queda acentuada 
da taxa (3 ,70%). 

Os destaques em julho fo
ram os 7,07% de Transporte 
e Comunicar;ao em Salvador 
e o resultado negative de 
Alimentar;ao e Bebidas em 
Goi~nia : -2,43%. Em Vestua
rio foram encontrados os 
Indices mais baixos, tanto 
em agosto (-4,64%, em Por
to Alegre) quanto em setem
bro (-2,85%, em Belem). Os 
mais altos, tambem foram de 
urn mesmo grupo: Habita
r;ao, que fechou agosto com 
5,46% em Fortaleza e, se
tembro, com 5 ,20% em 
Goi~nia . 

IPCA-E acumulado janeiro-setembro 
nas regi6es pesquisadas (%) 

BRASIL RJ POA BH REC SP DF BEL FOR SAL CUR GOI 

17,51 16,76 19,11 18,44 18,15 18,04 16,54 15,52 14,82 17,06 16,98 15,47 

Pesquisa permanente 
mostra valor das plantas 

Urn levantamento de plantas nativas e aclimatadas vern 
sendo realizado pelo IBGE, ha 13 anos, no Brasil inteiro. 
Esta pesquisa alimenta o Banco de Oados de Especies 
Vegetais de lmportancia Economica, desenvolvido com o 
apoio do Nucleo de Computar;ao Eletr6nica da UFRJ. Sao 
apresentados o nome vulgar, a classificar;ao cientrfica, 
distribuir;ao geografica e ambiente em que ela ocorre, alem 
dos diversos usos, como na medicina, em alimentar;ao, 
industria e comercio. 

Cajueiro tern 80 aplica~oes 
Entre as apl icar;oes se incluem a tintura para tecidos, 
extratos para encadernar;ao de publicar;oes e repelente de 
insetos. E considerado afrodisfaco e recurso no tratamento 
de diabetes, eliminar;ao de verrugas, calos, acne, aftas, mau 
hal ito ... Muitos usos tambem tern o abacateiro: mais de 40. 
Considerado, igualmente, afrodisfaco e util no combate a 
diabetes, queda de cabelos e bronquite. 0 sassafras, arvore 
normalmente encontrada em ambiente seco e umido, tern 
utilizar;ao na construr;ao civil, na industria de cosmeticos e 
como diuretico e antireumatico. 

bebidas, 724 para ornamen- minar. Esta fase de testes 
tac;ao, 176 para fabricar celu- servira de base para o de
lose, 1.144 fornecem madei- senvolvimento de produto, 
ras, de 70 sao extrafdos 61eos em conjunto com a UFRJ. 
essenciais .. . 0 acesso ao lnformac;oes pelo telefone 
banco de dados e ainda preli- (021) 273-6582. 
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fndice Nacional de ~ ao Cansumidor Amplo Especial- IPCA-E 
(varia~o no rnl!s} 
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Taxa media de desemprego aberto 
(periodo: semana) 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

D PRODUTO INTERNO BRUTO (indices trimestrais) 

Total (1980=100) 
Agropecuaria (1980=100) 
Industria (1980=1 oo) 
Servic;os (1980=100) 

D PRoDuc;Ao AGRICOLA (milhOes de toneladas) 
Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

D PRODUc;Ao INDUSTRIAL (indices mensais) 
Total (media de 1991=100) 

Bens de capital (media de 1991=100) 
Bens intermediaries (media de 1991=100) 
Bens de consume duraveis (media de 1991=100) 
Bens de consumo nAo-duraveis (media de 1991=100) 

D COM~RCIO VAREJISTA (Indices mensais) (5) 
Faturamento {jan/95=100) (6) 

D MERCADO DE TRABALHO 
Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 

Rendimento medio real (indice mensa!, jul/94=100) (8) 
Empregados com carteira assinada 
Empregados sem carteira assinada 
Conta-pr6pria 

Emprego industrial (indice mensa!, 1985=100) (9) 

Salario medio real na industria (indice mensa!, 1985=100) (10) 

D PRE<;OS 
fndice Nacional de Prec;os ao Consumidor- INPC (dez/93=100) 
In dice Nacional de Prec;os ao Consumidor Ample -IPCA (dez/93=1 00) 
Indica Nacional de Pre<;oS ao Consum. Arnplo Espedai-IPCA-E (dez/93=1 00) 

Custo medio da construc;Ao civil (R$ I m2) 

Participac;ao dos setores no PIB a prec;os correntes 

fndice Nacional de Prec;os ao Consumidor - IN PC 
(~mensal) 

.. l .O ----n---::=--------------------------
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PERIODO 
DE 

REFER~NCIA 

1995111 
1995/11 
1995111 
1995111 

Agosto(*) 

Julho 
Julho 

Julho 
Julho 
Julho 

Julho 

Agosto(*) 
Julho (*) 
Julho (*) 
Julho (*) 
Julho (*) 
Julho (*) 
Julho (*) 

Agosto 
Agosto 
Jui/Ago/Set (*) 
Setembro (*) 

NiVEL 

133,15 (1) 
155,55 (1) 
112,48 (1) 
150,73 (1) 

79,872 

109,66 
123,92 

106,99 
132,78 
103,41 

103,32 

4,9 
117,67 
109,57 
129,45 
127,68 

81 ,39 
115,06 

1186,16 
1178,91 

308,23 

VARIACAO 
EM RELA<;AO 

AO 
PERiODO 

ANTERIOR 

-3,90 (1 ) 
-1,61 (1 ) 
-7,51 (1 ) 
-1 ,24(1) 

-2,48 (1) 
-2,28 (1) 
-2,55 (1 ) 
-8,60 (1) 
-1,33(1 ) 

-0,84 

1,4 
-0,4 
-0,1 
4,3 

-3,1 
-1,96 
-0,96 

1,02 
0,99 
5,13 (11) 
0,31 

VARIACAO 
EM RELACAO 
AO MESMO 

PERlODO DO 
ANO ANTERIOR 

7,97 (2) 
5,92 (2) 
9,33 (2) 
7,53 (2) 

6,25 (4) 

0,44 
3,77 

-0,13 
4,28 
1,20 

-10,8 
17,7 
9,7 

29,5 
27,8 
-0,51 
9,61 

25,81 
26,36 

23,96 

NOTAS: (1) Serie com ajuste sazonal. (2) Taxa acumulada no ano. (3) Estimative no mes de referencia para a produ9lio total esperada no ano em curse (car~ de algodao, soja, milho, trigo, 
arroz, feijAo, amendoim, mam0na, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4) Varia9llo em rela9llo a produ9lio obtida no ano anterior. (5) Resultados da pesquisa mensal de comercio para a 
regiao metropolitans do Rio de Janeiro. (6) Deflacionado pelo IPCA da regiao metropolitans do Rio de Janeiro. (7) Taxa media de desemprego aberto (semana), abrangendo regiOes 
metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto AI&Qre. (8) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deflacionado pelo INPC. (9) Pessoal 
ocupado na prod~o .. (10) Deflacionado pelo INPC. (11) Varia9lio acumulada no periodo de referencia. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. (•) Novo nesta quinzena. 




