
PIB permanece negativo 
no terceiro trimestre: ·1 ,3% 
A queda do nfvel da atividade econOmica 
continuou, mas em ritmo menos intenso. 
Na passagem do primeiro para o segun
do trimestre, a redu9ao chegou aos 4%, 
na serie com ajuste sazonal. A industria 
de transforma9ao produziu menos 5% e 
o comercio caiu 3%. A constru9ao civil 
(-5, 1 %) teve o agravante da Medida 
Provis6ria de desindexa9ao da econo
mia. E as lavouras, com -3,7%, sofreram 
impacto da quebra de 18,2% das safras 
do trigo e de 11 ,8% do feijao, que tern 
grande peso no produto agricola do 
terceiro trimestre. (Pagina 2) 

Comercio do Rio fatura 
menus em setembro 
Em urn mes, o faturamento real do co
mercia vatejista da regiao metropolitana 
do Rio de Janeiro caiu 3,7%, dando conti
nuidade a tendencia de retra9ao. 0 
mesmo ocorreu com o emprego assa
lariado (-2,3%) e a massa salarial 
(-4,2%), que registraram as maiores 
quedas no ano. A Pesquisa Mensa/ de 
Comercio passa a divulgar os resultados 
destas tres variaveis, relacionadas a 1 0 
atividades e, tambem, a quatro classes 
de estabelecimentos, agrupados segun
do o numero de pessoas que ocupam. 
(Pagina 2) 
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Quase 90°/o das mortes violentas 
atingem homens de 15 a 30 anos 

Esta propor9a0 e o do
bra da observada ha vin-

% 

6bitos devidos a causas violentas 
Bros;! : 1974 - 1994 

te anos, tendo o Centro
Oeste na lideran9a, de.s
de 1984. As mortes vio
lentas (homicfdio, aci
dente de trans ito, queda 

--------------------------------
~ Homens 
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• Mulheres 

acidental, afogamento, 
suicidio .. . ) representam 
10% dos 6bitos regis
trades no ano passado. 
Envolvem mais os ho
mens (83%), principal
mente entre 20 e 24 
anos (89%) 
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Estas sao conclusoes a que se pode che
gar pelas Estatisticas do Registro Civil, 
que revelam, ainda, uma queda significa
tiva da propor9ao de 6bitos infantis nes
tes vinte anos. Em 1974, foram 220.890 
6bitos de menores de ate urn ano de ida
de, no total de 788.150. Em 1994, baixou 
para 83.177, sen do que praticamente a 
metade tinha ate urn mes de vida. Este 
numero s6 e superado pelo de idosos 
na faixa dos 70 aos 74 e dos 75 aos 79. 

No ano passado, 3,7 milhiies 
de pessoas foram registradas 

Destas, 2,5 milhoes foram registradas no 
mesmo ano em que nasceram. 0 res-

tante s6 passou a ter certidao, na me
lhor das hip6teses, no ano seguinte ao 
do nascimento. Para cada cern meninas 
nascem 1 04 meninos. 

A maioria das maes (57,1%) tinha entre 
20 e 29 anos na epoca do parto; com 
menos de 15 anos, foram 11 mil e 580 
com mais de 50. A maior incidencia de 
nascimentos ocorre em mar9o, abril e 
maio (cerca de 30%). Mais: o 13° salario 
e o pagamento das ferias ja tornaram 
dezembro, com 13% dos casamentos, o 
"mes das noivas". Ainda sabre casamen
tos: em vinte anos, os mais baixos re
gistros de unioes em cart6rios aconte
ceram nos ultimos cinco. (Pagina 3) 

Taxa de ativjdade diminui 
e desemprego aumenta 

Dos 28,5 milhoes de pessoas em idade 
ativa (15 anos em diante) nas seis regioes 
metropolitanas que compoem a Pesqui
sa Mensa/ de Emprego, 16,8 mil hoes es
tavam trabalhando ou procurando ingres
sar no mercado, em setembro. lsto signifi
ca taxa de atividade de 59,12%. Menos 
do que os 59,35% domes anterior e os 
60,07% de setembro de 1994. 0 restante 
esta fora da for9a de trabalho: aposenta
dos, estudantes, donas-de-casa .. . deso-

cupados que nao procuravam trabalho na 
semana de referencia da pesquisa, feita 
em Recife, Salvador, Bela Horizonte, Rio 
de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre. 
Quanta a taxa de desemprego aberto, ou 
seja, o percentual da popula9ao econo
micamente ativa desocupada e em bus
ca de ocupa9ao, subiu de 4,90% para 
5, 19%, de agosto para setembro, fican
do acima, tambem, dos 5,05% do mes
mo mes do ano passado. (Pagina 3) 
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Economia brasileira 
cresceu 5,3% ate setembro 

Produto lnterno Bruto acumulado por setor 
(jon-set95 I jan-set94) .... ~---------------

IndUstria Agropecuaria Servic;os 

0 crescimento ainda e bastante expressive devido a grande 
expansao da economia no infcio do ano: 10,1% no primeiro 
trimestre, 5,5% no segundo e 0,9% no terceiro. Sempre em 
rela<;:ao ao mesmo perfodo do ano passado. Esta perda de 
dinamismo reflete a op<;:ao, em termos de polftica economica, 
pela manuten<;:ao da estabilidade de pre<;:os, sem pressionar 
demasiadamente as contas externas. 

Industria pernambucana ainda 
se destaca no acumulado do ano 

De janeiro a setembro, a industria brasileira acumulou aumen
to de 4,6%. Todas as categorias de uso e quinze ramos de 
atividade apresentaram desempenho positivo e, em termos 
regionais, exce<;:ao apenas para o Parana (-4,3%) eo Rio Gran
de do Sui (-3,0%). No entanto, os lndicadores Conjunturais da 
Industria mostram clara desacelera<;:ao, generalizada, no 
ritmo de crescimento do setor. 

Pernambuco se destaca com aumento de 10,8% de produ<;:ao, 
na compara<;:ao com os primeiros nove meses do ano passado. 
Para tanto, foi importante a participa<;:ao dos produtos ali menta
res e de material eletrico. 0 mesmo aconteceu em Minas Ge
rais (5,0%) e Santa Catarina (9,3%) . Em Sao Paulo (5,4%), que 
tambem ficou acima da media nacional , 65% da taxa podem 
ser creditados a metalurgica, material eletrico e de transporte. 

Ainda com resultados positives, no perfodo, embora abaixo 
da media , se situaram as industrias nordestina (3, 1 %), 
fluminense (2,2%) e do Sui (0,6%) . A produ<;:ao industrial da 
Bahia permaneceu estavel. 

Produ~jcio Industrial 
% (setembro95/ setembro 94) 
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Comercio de alimentos 
faturou mais 

As atividades ligadas a comercializa<;:ao de produtos alimen
tares foram as unicas a aumentar o faturamento, de agosto 
para setembro, no Grande Rio: supermercados e hipermer
cados (4,6%) e mercearias, a<;:ougues e assemelhados (0, 1 %). 
A massa salarial tambem aumentou (2% e 0,5%, respectiva
mente), mas o emprego diminuiu (-0,6% e -2%). 

Apenas m6veis e eletrodomesticos contratou mais do que demi
tiu {2,8%), com faturamento (-9,2%) e massa salarial (-8,2%) 
mais baixos. Autom6veis e motos, pe<;:as e acess6rios, que 
faturou menos 9,7%, teve saldo de -4,7% na rela<;:ao admissoes/ 
dispensas e -12,7% na folha de pagamento. 0 mesmo aconteceu 
nas lojas de departamentos: -12 ,8% em faturamento, -10,4% 
em emprego e -9,9% na massa de salarios. 

Nos supermercados, massa salarial 
cresce 20,1 %, em nove meses 

A massa salarial de supermercados e hipermercados foi a que 
mais cresceu , ate setembro, pelo fndice de base fixa . A taxa 
menor foi para m6veis e eletrodomesticos (-16,3%), setor que 
empregou (2,2%) e faturou (28,6%) mais. 0 comercio do Gran
de Rio, como um todo, mantem saldo positivo apenas para a 
massa salarial {4,9%), pois o faturamento caiu 1,7% eo numero 
de pessoas ocupadas, 5,8%. 

Comercio varejista no Grande Rio 
segundo o nUmero de pessoas OC4'Qdas nos estabelecimentos (setembro95/ agosto95) 

% 
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Emprego so nao caiu nos estabelecimentos 
que ocupam de 1 0 a 19 pessoas 

Levando-se em conta um outro corte, pelo fndice de base fixa, 
a melhor situa<;:ao no que diz respeito a faturamento {4,7%) 
ocorreu na faixa dos estabelecimentos que ocupam de 1 0 a 
19 pessoas. A mesma que manteve o emprego estavel, 
enquanto as demais apresentaram taxas negativas, e onde a 
massa salarial cresceu 16,1 %. Esta variavel teve o aumento 
mais significative (19,9%) nos estabelecimentos com ate nove 
pessoas ocupadas, que, no entanto, diminufram faturamento 
(-5,5%) e emprego (-4,0%). Nas que empregam entre 20 e 49 
trabalhadores, todas as taxas foram negativas: faturamento 
(-0,9%), massa de salarios (-1 ,9%) e emprego (-11 ,3%). E, 
final mente, aquelas que ocupam 50 pessoas ou mais elevaram 
o faturamento {2,8%) e a massa salarial (6)%) e admitiram 
menos do que demitiram (-6 ,4%). 
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Salvador continua com 
a taxa mais alta de desemprego 

Pesquisa Mensal de Emprego 
Popu1oc;Oo ocupodo - setembro 95 (%) 
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Em setembro, Salvador obteve a mais alta taxa de desemprego 
aberto (7,26%) eo menor indice de empregadores (2,64%), no 
total de um milhao de pessoas ocupadas. A taxa de atividade 
fechou em 58,68%. 

Rio: menor indice 
0 Rio de Janeiro (3,39%) mantem o indice mais baixo de de
semprego na serie historica da Pesquisa Mensa/ de Emprego. 
No entanto, deteve o mais alto percentual de empregados sem 
carteira (26,78%). A taxa de atividade (55,77%) foi inferior a me
dia das regi6es pesquisadas, mas superou os 52,5% de Recife. 
Esta regiao metropolitana ficou tambem com a menor propor
c;:ao de empregados com carteira (41 ,01 %); a maier de conta 
propria (27,92%) e taxa de desemprego de 5,28%. 

SP: mais empregados com carteira 
Ja Sao Paulo, com taxas de desemprego (6,28%) e de atividade 
(61 ,41 %) acima da media, apresentou a m~ior proporc;:ao de em
pregados com carteira (51 ,06%) e a menor de conta propria 
(19,44%). Tambem acima da media se situaram as taxas de de
semprego (5,25%) e de atividade (61 ,77%) de Porto Alegre, onde 
ocorreu a men or variac;:ao de empregados sem carte ira (21 , 14%). 

BH: maior participac;ao de empregadores 
Belo Horizonte alcanc;:ou a mais alta taxa de atividade (62,09%), 
mas a de desemprego (3,74%) foi -inferior a media. Encontra-se ai 
o maier in dice de empregadores: 5,91% do pessoal ocupado. 

Emprego industrial recua 1 %, 
de agosto para setembro 

E a quinta queda consecutiva 
na comparac;:ao com o rr.:s ar-
terior e resulta de desempe
nhos desfavoraveis em Sao 
Paulo, Rio, Minas e regiao Sui. 
So aumentou no Nordeste, por 
conta de produtos alimentares, 
perfumarias, sab6es e velas e 
quimica. Entre os gem eros mais 
atingidos pelas demiss6es, 
destacam-se: minerais nao
metalicos e textil. Comparado 

Para conhecer 
registros civis 
que fazem parte 
das estatisticas 

Estatisticas do Registro Civil 

a setembro de 1994, o contin
gente de pessoal ocupado di
minuiu4,7% 
Em um mes, a massa de sala
ries caiu 1 ,4% e o salario me
dic real, 0,4%. Mas o acumu
lado janeiro a setembro, em re
lac;:ao ao mesmo periodo do 
ano passado, chega aos 8,3% 
positives para a massa de sa
laries e a 8% para o salario 
medic real. 

e um projeto realizado desde 
1974 pelo IBGE. Contem dados 
sobre nascimentos, casamen
tos, obitos e obitos fetais , in
formados pelos Cartorios de 
Registro Civil. Mais: separac;:6es 
judicia is e divorcios, declarados 
pelas Varas de Familia , Foros e 
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Novas pre~os de combustfveis e 
cigarros elevam IN PC de outubro 

0 IN PC passou de 1,17% em 
setembro para 1 ,40% em outu
bro. Basicamente, influenciado 
pelos aumentos dos combus
tiveis (8,97%) e dos cigarros 
(7,89%) , que contribuiram com 
0,28 ponte percentual no indi
ce do mes. Em geral , OS de
mais itens repetiram o compor
tamento do mes anterior. A 
maier variac;:ao continua em 
Habitac;:ao (4,72%), ainda pres
sionado pelos alugueis resi
denciais (6,91 %), e a menor 

em Artigos de Residencia 
(-0,42%) . Despesas Pessoais 
teve variac;:ao de 2,22%, Trans
portee Comunica«;:ao, de 1 ,01 %, 
Saude e Cuidados Pessoais, 
de 0,92%, Alimentac;:ao e Be
bidas, de 0,56% e Vestuario, de 
0,52%. 
0 IPCA passou de 0,99% em 
setembro para 1 ,41% em outu
bro. 0 maier resultado foi, tam
bem, para Habitac;:ao (4,58%) e 
o menor para Artigos de Resi
dencia (-0,36%). 

INPC e IPCA nas regioes pesquisadas 

% RJ POA BH REC SP OF BEL FOR SAL CUR GOJ 

IN PC 1,21 1,36 1,72 0 ,81 1,76 1,72 0 ,73 1,04 0 ,93 1,82 1,38 

IPCA 1.20 1,47 1,63 1,04 1,53 1,90 1.02 1,08 1.02 1,50 1,33 

Nota: A coleta dos indices de pre"'s de outubro foi fei ta de 30/09 a 30/10 

m• Brasil: casamentas e separac;oes judiciais registradas 
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Divorciados e viuvos 
procuram se casar com solteiros 

Foram registradas 763,1 mil uni6es em cartorio, em 1994. Pouco 
mais do que os 747,1 mil de 1993. Na maier parte das vezes 
(17,2%) , o noivo tinha entre 20 e 24 anos e a noiva entre 15 e 
19. Cerca de 81% dos homens divorciados e 64% dos viuvos se 
casaram com mulheres solteiras, especialmente na faixa dos 
25 aos 29. As divorciadas (59%) e viuvas (44%) tambem prefe
rem solteiros, na faixa dos 30 aos 39. 

Separac;oes envolveram 133 mil menores 
0 numero de separac;:oes judiciais diminuiu, em um ano, de 
87,8 mil para 86 mil ; a de divorcios aumentou de 94,8 mil para 
95,9 mil. Tres em cada quatro separac;:6es litigiosas foram 
requeridas pela mulher. 
Dos que se separaram, cerca de 27% dos homens e 42% das 
mulheres tin ham menos de 30 anos; a maioria tinha filhos (85%) 
e menos de dez anos de casamento (51%), e, em 91% dos ca
ses, a mulher ficou com a guarda dos filhos . lsto envolveu 63 mil 
mulheres e 120 mil menores de idade. Sete mil ficaram como 
pai , cerca de cinco mil com outras pessoas, sendo que pai e 
mae dividiram a guarda de 762. 

Varas Civeis. Sao fornecidos 
totais nacionais, por Unidade da 
Federac;:ao, regi6es ·metropoli
tanas e municipios. A publica
c;:ao Estatfsticas do Registro 
Civil/ 94 esta no prelo, e deve 
ser liberada no inicio do ano 
que vem. Mas ja se encontra a 

disposic;:ao, para consulta , 
nas bibliotecas do IBGE em 
todo o Pais. Estes locais tem, 
tambem, a serie historica de 
Estatisticas do Registro Civil, 
de 197 4 a 1993, que esta dis
ponivel para venda em nos
sas livrarias. 
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Produto interno bruto trimestral 
fndice de bose fixo com ojuste sozonol (1980= 100) 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

Cl PRODUTO INTERNO BRUTO {indices trimestrais) 

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

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

Cl PRODUCAO INDUSTRIAL (indices mensais) 
Total (ml!dia de 1991=100) 

Bens de capital (ml!dia de 1991=100) 
Bens intermediaries (media de 1991 =100) 
Bens de consume duraveis (media de 1991=100) 
Bens de consume nAo-duraveis (ml!dia de 1991=100) 

Cl COMERCIO VAREJISTA (indices mensais) (5) 
Faturamento Qan/95=100) (6) 

Emprego Assalariado Qan/95=1 00) 
Salaries e outras Remunerat;Oes Qan/95=100) (6) 

Cl MERCADO DE TRABALHO 
Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 
Rendimento medic real (fndice mensa!, jul/94=100) (8) 

Empregados com carteira assinada 
Empregados sem carteira assinada 
Conta-pr6pria 

Emprego industrial (fndice mensal, 1985=100) (9) 

II Ill 
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Salario medic real na industria (indice mensal, 1985=100) (10) 

Cl PRECOS 
fndice Nacional de Pret;os ao Consumidor- INPC (dez/93=100) 
fndice Nacional de P~s ao Consumidor Ample -IPCA (dez/93=100) 
lndice Nacional de P~ao Consum. Amplo Especiai-IPCA-E (dez/93=1 00) 
Custo medic da constru~o civil (R$ I m2) 

lndicador do faturamento real 
indice de bose fixo - Jon/95• 1 00 I ~~6o metropolitono do Rio de Janeiro 
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Jndice Nacional de Pre~os ao Consumidor- IN PC 
(vorio<;6o no mes) 

PERIODO DE 

REFER~NCIA 

1995/111 (*) 
1995/111 (*) 
1995/111 (*) 
1995/111 (*) 

Setembro 

199< 

Setembro (*) 
Setembro (*) 
Setembro (*) 
Setembro (*) 
Setembro (*) 

Setembro (*) 
Setembro (*) 
Setembro (*) 

Setembro (*) 
Agosto(*) 
Agosto(*) 
Agosto(*) 
Agosto(*) 
Agosto 
Agosto 

Outubro (*) 
Outubro (*) 
Jui/Ago/Set 
Outubro 

NIVEL 

130,71 (1) 
156,25 (1) 
108,07 (1) 
149,68 (1 ) 

80,216 

113,11 
107,62 
108,47 
145,40 
115,17 

98,24 
94,22" 

104,87 

5,19 
119,32 
111 ,04 
127,12 
129,36 
79,78 

117,26 

1.216,84 
1.207,37 

309,12 

Abr M~l Jun Ju1 A(o Set Out 

199S 

VARIA~Ao 
EM RELA~AO 

AD PER[ODD 

ANTERIOR 

-1,27(1) 
-0,01 (1) 
-3,54 (1) 
0,34 (1) 

1,77(1) 
-2,28 (1) 
1,72(1) 

-4,04 (1) 
2,46 (1) 

-3,67 
-2 ,26 
-4,23 

5,92 
1,40 
1,34 

-1,80 
1,32 

-2112 
1,86 

1,40 
1,41 
5,13 (1 1) 
0,29 

VARIA~AD 

EM RELA~AD 

AD MESMO PERIDDO 

DO AND ANTERIOR 

5,33 (2) 
5,75 (2) 
4,81 (2) 
5,67 (2) 

6,71 (4) 

-6,69 
-20,94 
-6,06 
4,35 

-3,64 

2,77 
13,96 
8,65 

23,39 
23,19 
-2,78 
11 ,98 

23,79 
24,21 

24,14 

NOT AS: (1) Serie com ajuste sazonal. (2) Taxa acumulada no ano. (3) Estimative no m6s de refer6ncia para a produyAo total esperada no ana em curso (caro<;o de algodAo, soja, milho, trigo, 
arroz, feijlio, amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada &·sorgo). (4) VariayAo em relayAo a produyAo obtida no ano anterior. (5) Resultados da pesquisa mensal de comercio para a 
regilio 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 
metropolijanas de Recife, Salvador, Bela Horizonte, Rio de Janeiro, SAo Paulo e Porto Alegre. (8) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deflacionado pelo IN PC. (9) Pessoal 
ocupado na produyAo. (1 0) Deflacionado pelo INPC. (11) VariayAo acumulada no periodo de refer6ncia. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. (") Novo nests quinzena. 


