
Demissfies na industria atingem 
trabalhidores que ganham menus 
Esta e uma das conclusOes a que se 
pede chegar a partir dos resultados da 
Pesquisa Industrial Mensai/Emprego, 
Sal~ rio e Valor da Produ~ao. De julho 
para agosto, o emprego dimi~uiu em 
todas as areas pesquisadas e em 
17 dos 22 segmentos industriais. En
quanta isso, o salario medic real teve 
aumento generalizado. Ou seja, a redu
~o do contingente de trabalhadores 
elevou o salario mlKjio real, o que suge
re que as demlssOes atingiram espe
cialmente os de salaries mais baixos. 
(Pagina 2) 

Materiais representam 66,8% 
do custo da constru~io civil 
Palo Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Indices da Constru~ao Civil, 
o custo medic nacional do metro qua
drado teve a manor alta desde novem
bro do ano passado: 0,29% em um 
mas. Fechou outubro em R$ 309,12, 
sendo R$ 206,58 de materiais e 
R$ 1 02,54 de mao-de-obra. 0 aumento 
de janeiro a outubro (20,73

1
%), no 

entanto, ultrapassa a infla~o. levando
seem conta que, pelo IN PC, o acumu.:. 
lade estava em 16,59%, em setembro. 
(Pagina 2) 

Carta 

Fauna amea~ada de exterminio: 
mapa ja esta n.as bancas 

Por enquanto, nas principais bancas de 
jornal do Rio de Janeiro. Ate o final do 
ano, em todas as capitais. Em emba
lagem com tratamento visual, ja esta, 
tambem, disponlvel nas bibliotecas e 
livrarias do IBGE em todo oPals. 
0 mapa, na escala 1:5.000.000, e em 
cores e traz ilustrac;Oes de 303 espe
cies ameac;adas de extermlnio, das 
quais 24 consideradas como animais 
em estado avanc;ado de desapareci
mento ou praticamente extintos. 

Vegeta9io e fauna . 
0 mapa Fauna Amea~ada de Exterml
nio apresenta desde a localiza~o de 
cada especie em sua area de risco ate 
uma visao mais ampla, como 0 que 
ocorre no cerrado, campos, caatinga; 
campos campanha gaucha, campos de 

. Roraima, complexo do Pantanal, 
campinarana, Floresta AmazOnica, flo
resta estacional, mata dos pinheiros, 
vegetac;ao costeira e Mata Atlantica. 
lmportante, justamente, pela estreita 
rela~o de dependancia entre vegeta
~o e fauna, tendo em vista que a des- · 
truic;ao de seu habitat a torn a cad a vez 
mais vulneravel. 

Risco em todas as regl6es 

0 risco atinge a todas as ·· regiOes, 
indistintamente. 0 desaparecimento 
ameac;a a onc;a-pintada e o cervo-do
pantanal; a ararinha-azul e a rolinha .. 
do-planalto, no cerrado; o mico-leao
preto, em florestas entre sao Paulo e 
Parana; o macuco-do-nordeste, na ve
getac;ao costeira; o mutum-de-bico
amarelo, na Floresta AmazOnica; o 
pica-pau-de-cara-amarela, na mata 
dos pinheiros, e o tia-coroa, na Mata 
Atlantica. Nenhuma regiao do Pals 
escapa das transgressOes ao meio 
ambiente. (Pagina 3) 

Na arte da embalagem do mapa, 
o risco em preto e branco 



Carta 

E§3}0@@l~ 2 1:::. • D .ll. D • L:. • D .ll. D - L:. • D .& D - • D .& D • L:. • D .& D • L:. • D .& D - L:. • D .ll. o -

Atendendo a pedido 

Os cumprimentos pelo Projeto Carta IBGE nos t~m servido 
de estrmulo. Principalmente, pelas refer~ncias que nos orien
tam, cada vez mais, em dire~ao aos nossos objetivos. 
Entre eles, o de consolidar em uma publica~ao, com a nos
sa assinatura, o resultado do dia-a-dia do nosso trabalho. 
Em todas as areas. 

Estes inumeros estrmulos chegam de pontes os mais diver
sos. De Macau, Argentina, Indonesia, lnglaterra, Canada, 
Fran~a ... De Minas Gerais, Sao Paulo, Brasflia, Para, Rio 
Grande do Sui .. . De autoridades do Governo Federal, de 
Estados e Municlpios. De universidades, embaixadas, biblio
tecas, institui~Oes de pesquisas ... Da FGV, Fiesp, IHGB, 
CNI ... E tantas outras entidades publicas e privadas. 

A todos agradecemos nesta primeira Atendendo a pedido, 
se~o aberta em resposta a sugestao da Apinco-Associa~o 
Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, de Campinas: 

Os usuaries das estatfsticas brasileiras, dispOem, 
enfim, de uma informa9So oficial, dispensando-se de 
coletar dados esparsos, muitas vezes falhos ou 
incompletos. lsto interfere profundamente em certos 
levantamentos, como a defini9So do efetivo consume 
per capita de frangos no Pars. Enfrentamos um velho 
problema. Refere-se, especificamente, a popula9S0 
brasileira. Desejarfamos contar com numeros oficiais: 
Censo de 1991 e proje90es ate, 1995 pelo menos. 

POPULACAO BRASILEIRA residents em 1' de julho I* proje~o) 

Censo 1991 
146.825.475 

1992* 1993* 1994* 1995* 
149.357.506 151.571 .727 153.725.670 155.822.440 

E born lembrar que, no ano que vern, o IBGE devera estar 
realizando uma Contagem da Popula91Jo, que servira de ba
se para planejamentos mais seguros e proje~Oes populacio
nais ate o pr6ximo Censo, no Ano 2000 (Carta IBGE no 9). 

Custo do metro quadrado 
sobemenos, desdejunho 

No primeiro semestre, o cus
to media nacional do metro 
quadrado na constru~ao ci
vil apresentou taxas de va
ria~ao cada vez maiores, de 
urn m~s para o outre (a exce
~ao de maio). Come~ou o 
a no com 1 ,60% e chegou em 
junho com 5,44%. A partir 
dal, iniciou uma trajet6ria 
declinante. 

Em cinco meses, baixou para 
0,29%. Resultado com forte 
influ~ncia da primeira taxa ne
gativa para materiais ( -0,33%), 
que desde abril v~m subindo 
menos. lsto levou o acumula
do a ficar em 14,03%, contra 
os 36,94% da mao-d9-obra, 
que voltou a aumentar, pas
sando de 0,38% para 1 ,56%, 
de setembro para outubro. 
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De maio a agosto, industria fecha 
5,5% dos seus postos. de trabalho 

Emprego e salarlo medlo real na Industria (%) 
ogosto 95 I julho 95 
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56 de julho para agosto, a di
minui~o do emprego indus
trial chegou a 2,1 %, acen
tuando o movimento de que
da iniciado em maio. Todas 
as areas pesquisadas empre
garam menos. E apenas cin
co dos vinte e dais g~neros 
industriais aumentaram o 
contingente de trabalhadores 
no perlodo: matenas plasticas 
(1 ,4%), alimentares (1, 1 %), 
editorial e grafica (0,5%), 
qulmica (0,3%) e bebidas 
(0, 1% ). Ainda devido aos efei
tos sazonais, a industria do 
fume demitiu 10,9% do seu 
pessoal. Foram menos 5,9% 

postos de trabalho em mate
rial eletrico e de comunica
~Oes, 5,4% na industria t~xtil 
e 5,1% em vestuario. 
No entanto, o acumulado no 
ano continua positive (0,8%), · 
sustentado pelos bans resul
tados do Nordeste (4,2%), de 
Sao Paulo (1 ,4%) e do Rio 
de Janeiro (0,3%). Doze g~
neros apresentam expansao 
do emprego. Destaque para 
perfumaria, sabOes e velas, 
que absorveu mais 15,1% de 
trabalhadores nos oito pri
meiros meses deste ano, na 
compara~ao com o mesmo 
perlodo do ano passado. 

Salario medio real 
do setor industrial volta a crescer 

De julho para agosto, 1,9% a mais (depois de cair 0,9% no 
m~s anterior). Queda, s6 mesmo no salario media real page 
pela industria nordestina (-0,4%). A alta mais importante 
(3,9%) foi registrada em Minas Gerais. Quanta aos g~neros, 
todos apresentaram expansao salarial: de 0,1% na qulmica 
a 9% em fume. 

0 acumulado janeiro-agosto fechou com aumento real de 
7,5%. 0 crescimento foi generalizado. Tanto em termos de 
areas pesquisadas (de 5,6% em sao Paulo a 13,6% no Sui) 
quanta de segmentos industriais (de 1,2% em metalurgica 
a 18,8% em couros e peles). Ja a massa de salaries conti
nua a cair, embora bern menos, no indicador m~s/m~s ante
rior: -0,3% entre julho e agosto, contra -2,8% entre junho e 
julho. 0 acumulado janeiro-agosto fechou em 8,5%. 

lmpresslo 8 clrculac;lo 
Centro de Documentacao e Dlssemlnacao de lnforma¢es- COOl 
Tirag8m 10 000 exemplares 
Carta IBGE 6 um projeto lntegrado do qual participam, ainda, o CDDI 
(Aido Victorio), a Diretoria de GeociAncias (Angelo Pavan), a Diretoria de 
Informatica (Paulo Weissenberg) e a Diretoria de Pesquisas (Maria Leticia Wamer). 
Foram utilizados dados disponfveis at6 a safda desta edicao, em 01/11/95. 
Permitida a transcncao total ou parcial de mat6ria publicada na Carta IBGE, 
desde que citada a fonte. 



Geada no Sui prejudica 
mais ainda a safra do trigo 

A estimativa da produ9~0 do trigo caiu 4,78%, de agosto 
para setembro. Principalmente, devido a geadas que atingi
ram os maiores produtores gauchos. Dever~o ser alcan9a
das 1,712 milh~o de toneladas, volume 18,18% inferior ao 
do ano passado e que n~o atende ao consumo interno. 
Houve retrayao da area plantada em todos os estados produ
tores, segundo o Levantamento Sistematico da Produ(}ao 
Agricola, realizado em setembro. 
Novas estimativas para Sao Paulo 
lsto levou a quebra de 8,19% na produ9~0 da cebola, e ao 
aumento de 6,97% na safra da laranja, de agosto para se
tembro. Tambem aumentaram as expectativas para a pri
meira safra do milho (1,18%), com colheita praticamente 
conclulda. Espera-se crescimento de 3,12% na segunda 
safra, sendo que, neste caso, S~o Paulo e Parana e que 
compensam as perdas na Bahia. Ja o que explica a redu9~0 
de 2,68% para a segunda safra da batata-inglesa s~o as 
novas estimativas em S~o Paulo e na Paralba. 
Problemas climaticos provocam danos 
S~o Paulo e Paralba foram responsaveis, igualmente, pela 
queda de 5,36% na segunda safra do feij~o. Por conta de 
problemas climaticos, plantio fora de epoca e pragas nas la
vouras. As geadas do ano passado, em S~o Paulo, se refle
tiram, tambem, na produ9~0 do cafe (-2,71%). Tanto quanto 
os ajustes nos dados de Vit6ria da Conquista, grande produ
tor baiano. Quanto ao cacau, pragas em alguns municlpios 
da Bahia e do Para, e novas estimativas em outros, provoca
ram a quebra de 1,83% da produ9~o de urn m~s para o outro. 

Trigo: clreo plantada nos estados produtores (%) 
sofro de 1995 I sofro de 1994 
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Pecuaria mostra excelente desempenho 
A Pesquisa Mensa/ de Aba
te de Animais e de Leite 
Destinado as lndustrias 
destaca: de julho para agos
to, a produ9~0 de Ieite cres
ceu 3,5%. Menos do que o 
abate de aves (8,5%) e de 
sulnos (6,2%) e mais do que 

Para obter 
o mapa da fauna 

Desde 1973, o IBGE estuda 
a fauna brasileira, a partir de 
pesquisas de diversas institui
¢es. Trata-se de um projeto 

ode bovinos (-3,3%). 
No acumulado janeiro-agos
to, comparado ao mesmo 
perlodo do ano passado, 
s~o os seguintes os resulta
dos: bovinos (11,8%), sui
nos (14,9%), aves (14,0%) 
e Ieite (8,5%). 

permanente. lnclui coleta de da
dos, levantamentos bibliograti
cos, analise e georreferencia
mento das informa~oes . Assim, 
arquivos sao atualizados, geran
do bancos de dados especfficos, 
como o de especies vegetais de 
importancia economica (Carta 

Mata Atlantica tern alta concentracao 
I 

de fauna ameacada de extermlnio 
I 

Exemplo da destrui9~0 que vern modificando o 1~~( ~~' 
meio ambiente, em pouco tempo, e a Mata Allan- 00 . 
tica. ConseqO~ncia da industrializa9~o. derrubada · • ' . 

_A .. ':f da floresta para cria9~o de espa9os agrlcolas, 
~t"!'l~ uso de defensives e adubos qulmicos e, ate, 

4.5'·« especula9~0 imobiliaria. 

E exatamente al, ao contrario do que se pensava, que se 
encontram grandes concentra9oes de animais em processo 
de extermfnio. Alguns em estado avan9ado, 
como o mutum-de-bico-vermelho, sagOi-~ 
caratinga, M-coroa, ouri9o-preto, a borboleta da '/iJ( ~ 

especie Eurytides iphitas (Hubner, 
j.. 1821) eo mico-le~o-dourado, cuja cria9~0 em 
~- cativeiro ja e uma realidade em Silva Jardim, 

"' · '- ~ no Estado do Rio de Janeiro. A amea9a, des-
coberta a tempo, possibilitou que fosse tomada 

essa provid~ncia. 

Ararinha-azul tern chance 

Sua rara beleza estimulou o contrabando, 
que quase provoca a extin9~0 da especie. No Nordeste, 

sobrou urn unico macho. Uma f~mea veio do 
~~/ exterior. Readaptada, esta solta em seu am-
~ biente de origem. Ha chances de recupera9~0. 

Na AmazOnia, somente uma especie, o mutum-de- 1t' 
bico-amarelo, aparece no mapa entre os animais ""\';:). ,.·. 
seriamente amea9ados. Menos do que no Panta- f} 
nal. Muito menos do que na floresta estacional, · 
habitat de oito das 24 especies consideradas em situa9~0 
bastante crftica ou praticamente extintas. 

Proibido por lei 0. 

Somos urn dos parses mais ricos em especies de ~~. 
aves; de mamfferos, s~o mais de 600; mais de 1.580 )7l\ 
de peixes de agua doce; cerca de 120 de lagartos, · 

230 de cobras, 40 de tartarugas, cagados e 
jabutis e cinco jacares tlpicos. Alvos faceis 

para a ca9a predat6ria, principalmente no 
Pantanal, Mato Grosso do Sui, AmazOnia e 

regioes fronteiri9as. 

No que diz respeito a fauna aquatica, alem das ~ 
ca9adas predat6rias e da pesca intensiva n~o escapa 

da polui9~0 que chega a alterar a composiyao 
.......... ::j qui mica da agua. Tudo isso coloca em risco a baleia 

J.:~~>':::.i preta, certos jacares, a tartaruga de couro, o tracaja, 
-~ alguns peixes amazOnicos utilizados para fins 

ornamentais .. . 

A ca9a profissional e o comercio de animais ~<=-
silvestres s~o proibidos por lei, desde 1967. · · 

IBGE n• 1 0) e o da fauna. Des
tes arquivos se alimenta o Sis
tema de /nforma9iio de Recur
sos Naturais e Meio Ambiente, 
do IBGE, que reune conheci
mento sobre diferentes temas. 
Oaf, surgiu o mapa Fauna Amea-
9ada de Exterminio (1:5.000.000), 

editado pela primeira vez em 
1992, e, agora, disponfvel em 
embalagem com tratamento 
visual e em bancas de jomal 
no Rio de Janeiro. Pode ser 
encontrado, ainda, nas biblio
tecas e livrarias do IBGE em 
todo oPals. 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

[J PRODUTO INTERNO BRUTO (Indices trimestrais) 

Total (1980=100) 
Agropecuaria (1980=100) 
Industria (1980=100) 
Servi90s (1980=100) 

Cl PRODUCAO AGRICOLA (milhOes de toneladas) 
Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

[J PRODUCAO INDUSTRIAL (Indices mensais) 
Total (m6dia .de 1991=100) 

Bens de capital (m6dia de 1991=100) 
Bens intermediaries (m6dia de 1991=100) 
Bens de consume duraveis (m6dia de 1991=100) 
Bens de cdnsumo nAo-duraveis (m6dia de 1991=100) 

[J COM~RCIO VAREJISTA (Indices mensais) (5) 
F aturamento (jan/95= 1 00) (6) 

Emprego Assalariado (jan/95=1 00) 
Salaries e outras Remunera¢es (jan/95=1 00) (6) 

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

Rendimento medic real (lndice mensal, jul/94=100) (8) 
Empregados com carteira assinada 
Empregados sem carteira assinada 
Conta-pr6pria 

Emprego industrial (lndice mensal, 1985=100) (9) 
Salario medic real na industria (lndice mensa!, 1985=100) (10) 

Cl PRECOS 
lndice Nacional de Preyos ao Consumidor- INPC (dez/93=100) 
lndice Nacional de Pre9<)s ao Consumidor Ample - IPCA (dez/93=100) 
lndice Nacional de P~e~;X>S ao Consum. Amplo Especial- IPCA-E (dez/93=1 00) 

Custo medic da construyAo civil (R$ I m2} 

210 

170 

PERIOOO OE 

REFERliCIA 

1995/11 
1995111 
1995111 
1995111 

Setembro (*) 

Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Agosto 

Agosto· 
Agosto 
Agosto 

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

Setembro (*) 
Setembro (*) 
JuVAgo/Set 
Outubro (*) 

Custo medio do constru~ao civil 

NIVEL 

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

80,216 

117,68 
116,48 
111 ,60 
163,18 
119,72 

101,98 
96,39 

109,51 

4,9 
117,67 
109,57 
129,45 
127,68 
79,78 

117,26 

1200,04 
1190,58 

309,12 

VARIA~lO 
EM RELA~lO 
AO PERIOOO 

ANTERIOR 

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

-2,72 (1 ) 
-13,83 (1) 

-3,09 (1 ) 
12,11 (1) 
0,35 (1) 

-1 ,30 
-0,78 
-1,61 

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

-3,1 
-2,12 
1,86 

1,17 
0,99 
5,13 (11 ) 
0,29 

VARIA~lO 
Elll RELA~lO 

AO MESMO PERIODD 

DO AID ANTERIOR 

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

6,71 (4) 

-5,64 
-14,32 
-14,32 
12,32 
-2,74 

-10,8 
17,7 
9,7 

29,5 
27,8 
-2,78 
11,98 

25,52 
25,69 

24,14 

NOTAS: (1) s.ne com ajuate aazonal. (2) Taxa acumulada no ana. (3) Estimative no m6s de referAncia para a prod~ total esperada no ana em curso (ca~ de algod6o, aoje, milho, trigo, 
erroz, faijto, amandoim, mamona, aveia, canteio, cavada a sorgo). (4) Veri~' em rala~ 6 prod~ obtide no ana anterior. (5) Resultados de pesqulsa mensal de com6rcio peril • 
ragllo metropolitana do Rio de Janeiro. (6) Deflacionado palo IPCA da regi metropolitans do Rio de Janeiro. (7) Taxa m6dia de daaemprego aberto (samana), abrangendo ragiOea 
metropolitanas de Recifa, Salvador, Balo Horizonte, Rio de Janeiro, Slo Paulo e orto Alegre. (8) Rendimento do trabalho principal das pessoas oo..padas, deflacionado palo IN PC. (9) Paaaoal 
ocupado na prod~. (1 0) Deflacionado palo IN PC. (11) VBriayAo acumulada no perlodo de refer6ncia. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. (i Novo naata quinzena. 


