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1995 foi um ana de intensa ativida
de de reorganizac;ao e modernizar;ao 
interna do IBGE, e de trabalho, no senti
do de dar ao pais um quadro atualizado 
e confitwel a respeito de sua sociedade, 
economia, meio ambiente e caracteris
ticas fisicas. 
Na area das pesquisas economicas, 
estamos encerrando a fase de coleta 
para o Censo Cadastro, em cerca de 600 
mil estabelecimentos da industria, co
mercia e servir;os, baseado em um novo 
sistema de classificar;ao das atividades 
econ6micas - compativel com as nor
mas internacionais - , que esta sendo 
adotado em todo o Brasil. Este Censo, 
com resultados em tempo real e custos 
muito menores, substitui as antigos cen
sos econ6micos qilinqilenais. A Pesqui
sa de Orr;amentos Familiares tambem 
se encontra em fase de coleta, desde 
setembro, e servira, entre outras coisas, 
para atualizar as bases dos indices de 
prer;os. Urn censo experimental agrope
cuario foi realizado, em junho e julho, 
em sete municipios representatives dos 
tipos de estabelecimentos do setor. Ain
da nesta area, continuaram a serproduzi
das as pesquisas anuais e os indicado
res conjunturais, como os da industria, 
emprego, rendimento e agropecuaria, e 
comer;amos uma nova pesquisa, a de 
comercio, ainda restrita ao Grande Rio. 
Na area das pesquisas sociais, o IBGE 
colocou em dia as Estatisticas do Re
gistro Civil, e, em campo, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Oomicilios -
PNAD 95, cuja coleta esta terminando. 
Publicou mais uma pesquisa de Assis
tencia Medico-Sanitaria e novas resulta
dos do Censo Demografico, com enfa
se em dados dos municipios e de crian
c;as e adolescentes. 

Na area de geoci{mcias, prosseguiram 
os trabalhos de mapeamento topografi
co sistematico do territ6rio nacional e de 
expansao e manutenr;ao do Sistema 
Geodesico Brasileiro. Foi intensificada 
a transposir;ao de informar;oes geografi
cas para meios digitais e realizados diver-
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sos diagn6sticos ambientais. Destaca
se o termino do Oiagn6stico Ambien
tal da Amazonia Legal - solicitar;ao 
da Secretaria de Assuntos Estra
tegicos. lsto, a/em do Diagn6stico 
Ambiental do Nordeste; da digitali
zar;ao das rna/has municipais e 
dos setores censitarios do territ6-
rio brasileiro, e do projeto sabre 
Regioes de lnfluencia das Cida
des Brasileiras. 
A moderniza9ao tecno/6gica 
deu urn avanr;o, com a implan
tar;ao de computadores em 
rede; presenr;a na Internet; 
usa, cada vez mais inten
so, dos meios magneticos 
para disseminar informa
r;oes, ampliando as possibi
lidades de acesso e de seler;ao 
de dados para analise. Lanc;amos a 
Carta IBGE, quinzenal e com tiragem 
de 14 mil exemplares. Esta publica
r;ao mantero o Pais a par das informa
r;oes produzidas pelo instituto - que 
tern presenr;a diaria nos meios de comu
nicar;ao - /evando noticias do Brasil 
tambem via Internet. 

1996 sera urn ana de atividades ain
da mais intensas. Logo no inicio, esta
remos liberando dados detalhados sa
bre mobilidade social, educar;ao, rendi
mento, religiao, e varios outros, extrai
dos do questionario da amostra do Cen
so Demografico de 1991, e as PNAD refe
rentes a 1992 e 1993. Em marr;o, co/o
caremos em campo o Censo Agrope
cuario e a Contagem Popu/acional, esta 

. realizada pe/a primeira vez para atuali
zar dados do Censo, e a Pesquisa de 
Pad roes de Vida, que dara informar;oes 
detalhadas sabre as condir;oes sociais 
da popular;ao brasileira em diversas re
gioes. Enquanto isso, os entrevistadores 
da Pesquisa de Orr;amentos i=amiliares 
continuarao visitando os domicilios brasi
leiros, ate setembro. Em maio, promo
veremos o Encontro Nacional de Produ£ 
tares e Usuarios de lnformar;oes Socia is, 
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Econ6micas e Territoriais; ampliaremos 
a produr;ao e usa de sistemas de infor
mar;oes georreferenciadas, associando 
dados cartograficos, geograficos, econ6-
micos e sociais. lnvestiremos na conquis
ta de novas amigos, e na preservar;ao 
dos que ja conquistamos, e a quem agra
decemos pelo credito e apoio. 

Feliz Ana Novo. 
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Comercio do Grande Rio reduz 
faturamento, emprego e massa salarial 

Comercio vorejista do Grande Rio 
Foturomento real por grupos de produtos (outubro/95) 

indice de base fixe (janeiro de 1995= 1 00) 

consumo consumo 
v:;arejisu. pessoal residel'lcial 

pe~as e 
acess6rios, 
combust. e 

lubrifricantes 

De setembro para outubro, o faturamento real do comercio 
varejista da regiao metropolitana do Rio de Janeiro caiu 0,5%, 
enquanto a diminui<;ao do emprego chegou a 1% e ada massa 
real de salarios e outras remunera<;oes a 2 ,3%. Mas estas 
retra<;oes foram menores do que as do mes anterior, o que 
pode ser atribuido as vendas para o Dia das Crian<;as, a anteci
pa<;ao das compras de Natal e, sobretudo, aos primeiros 
efeitos da politica econ6mica implementada no segundo se
mestre. Em faturamento, somente a atividade supermerca
dos e hipermercados acelerou o ritmo de queda. 

Estabelecimentos menores 
registram melhores resultados 
Os que ocupavam ate nove pessoas- responsaveis pelo maior 
numero de postos de trabalho- foram os que mais expandiram 
o faturamento (2,3%), os que demitiram menos (-0,4%) e os 
unicos que aumentaram a massa real de sa Iarios (0, 1% ), de 
um mes para o outro. Par setor de atividade, o faturamento 
aumentou mais nas lojas de departamento (17,3%), enquanto 
m6veis e eletrodomesticos se destacaram em emprego (3%) e 
massa salarial (5,9%), segundo a Pesquisa Mensa/ de Comercio. 

Supermercados e hipermercados 
faturam menos 6% 
Este resultado foi influenciado, basicamente, pelo com porta
menta das vendas de alimentos e de produtos para consumo 
residencial, como material de limpeza e eletrodomesticos, que 
contribuiram com 1,5 ponto percentual negative para o resul
tado do comercio como um todo. lsto, causou impacto sabre 
o percentual registrado nos estabelecimentos maiores, que 
apresentaram a queda mais expressiva em termos de 
faturamento: -1 ,4%. Ja os que ocupavam entre 20 e 49 pes
seas obtiveram os piores desempenhos em emprego (-1 ,3%) 
e massa salarial (-5,5%), o mesmo acontecendo como seg
mento material de constru<;ao: menos 4,3% de empregos e 
11% de massa salarial. 
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Industria de alimentos 
tern producao recorde 

A industria brasileira voltou a se expandir de um mes para 
o outro, confirmando trajet6ria de crescimento, ainda que 
moderada: 1,1 %, de setembro para outubro. Os produtos 
al imentares, ao avan<;arem 6, 7%, ating iram seu nivel recor
de. A expansao em materias plasticas chegou a 5,7%, em 
farmaceutica a 6,8%, em vestuario a 3,9% e em material de 
transporte a 3,6%, de acordo com a Pesquisa Industrial 
Mensai!Produr;ao Fisica Brasil. 

Bens de capital: menos 7% 
Em dais meses, a produ<;ao industrial brasileira cresceu 3,1 %, 
principalmente devido aos 5% de bens intermediaries e aos 
4,4% de semi-duraveis e nao-duraveis. Mas a queda em bens 
de capital se acentuou de tal forma que o segmento apre
sentou o seu me nor patamar produtivo desde agosto de 1993. 

Bens de consumo nao-duraveis: rna is 5,1% 
0 quadro de taxas negativas ou declinantes, quando os resulta
dos sao comparados aos do mesmo periodo do a no passado, 
nao se alterou. Pelo indice mensa!, a produ<;ao diminuiu 2,3% e 
o acumulado no ana, que era de 4,7% em setembro, baixou 
para 3,9%, em outubro. Esta media foi ultrapassada pelos bens 
de consumo nao-duraveis, o que nao e comum e pode sinalizar 
um possivel au men to de consume de bens de baixo valor. 

Produ~iio industrial 
janeiro-outubro 95 / joneiro-outubro 94 (%) 

Brasil Nordeste B.1hia ~o Minas R.Janeiro S.Paulo Sui Parana S.Catarina R.G.Sul 

Custo da Construcao Civil 
sobe mais do que a inflacao 

0 custo do metro quadrado 
superou em 1,14 ponto per
centual o INPC, de janeiro a 
novembro. Subiu 21 ,14%. A 
mao-de-obra, que pesa me
nos neste total , aumentou 
mais (37,62%) do que os 
materiais (14,33%), segundo 
o Sistema Nacional de Pes
quisa de Custos e fndices 

lmpressao e circula~;iio 

da Construr;ao Civil, que reve
la, ainda: em novembro, o cus
tomedioficou em R$ 310,17, 
sen do R$ 207,12 de ma
teria is . Abaixo da med ia , 
somente o Centro-Oeste, 
apesar de apresentar a maior 
alta em materia is, e o Nor
deste - unico a reduzir o cus
to da mao-de-obra. 

Centro de Oocumenta~rao e Oissemina~r<'!o de lnforma~roes - COOl 
Tiragem 14.000 exemplares 
Carta IBGE e urn projeto integrado do qual participam. ainda. o COOl 
(Aida Victoria). a Oiretoria de Geocii\ncias (Angelo Pavan), a Oiretoria de Informatica 
(Paulo Weissenberg) e a Diretoria de Pesquisas (Maria Leticia Warner). 

Foram utilizados dados disponiveis ate a saida desta edil(<'!o , em 19/12/95. 
Permitida a transcril(<'!o total ou parcial de materia publicada na Carta IBGE. 
desde que citada a fonte . 



Alugueis e energia eletrica 
pressionam Indices de pre~os 

indice Hocionol de Prec;os oo Consumidor- IPCA 
(va riac;Oo no mes) 

0,5 

No IN PC -que reflete o con
sumo de famflias com rendi
mento de um a oito salarios
mfnimos- os alugueis subi
ram 6,05% e a energia eletri
ca, 12,37%. Os dais itens 
contribufram com 0,78 ponto 
percentual para o fndice de 
novembro: 1,51 %. 
Os alugueis variaram entre 
3,11% em Fortaleza e 6,59% 
no Distrito Federal. As tarifas 
de energia eletrica s6 nao su
biram em Recife, Sao Paulo 
e Belem, variando de 14,91% 
em Goitmia a 25,15% no Rio. 
Com isso, o grupo Habitac;:ao 
continua na lideranc;:a das al
tas. Entre as regi6es metro-

politanas, a maior taxa ficou 
com Sao Paulo. 

Defla~ao em Artigos de 
Residencia 
No Rio de Janeiro ocorreram 

. as maiores quedas dos pre
c;:os de Artigos de Resid€mcia, 
com destaque para tv e sam, 
utensflios e enfeites, roupas 
de cama, mesa e banho e mo
biliario. 0 grupo, apesar das 
altas em cinco regi6es metro
politanas, fechou com taxas 
negativas: -0,1 0% no IN PC e 
-0,14% no IPCA-que reflete 
o consumo de famflias com 
rendimento de um a quarenta 
salarios-m r nimos. 

IN PC E IPCA NAS REGIOES PESQUISADAS 

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

INPC 1,59 1.26 1,64 1,42 1,98 1,61 0,96 1. 11 1, 29 0.87 1,25 

IPCA I ,85 I ,23 I ,59 I ,22 I ,54 I ,62 0,87 I ,3 9 I ,56 0,98 I ,2 1 

NoTA: A coleta dos indices de pre9os de novembro foi leila de 31/1 0 a 29/11 . 

Comportomento dos grupos nos indices de preljOS (%) 

{novembro/95) 

Despesas 
Pessoais 

SaUde e 
cuidados pessoais 

Trans porte 
e comunicas-ao 

Vest u:irio 

Anigos 
de residencia 

Habitas-io 

Alimentac;io 
e bebidas 

I I I 
C:ZJ IN PC 

-0,5 0 0,5 I I ,5 2 2,5 3 3,5 4 -4 ,5 5 5,5 6 6,5 

Para conhecer o perfil 
de crian~as e adolescentes, 
a partir dos Censos 

Crianc;as & Adolescentes -
lndicadores Socia is (volume 5) 
e mais urn produto do conve-

nio IBGE/ Unicef, iniciado em 
1980, para divulgar estatisticas 
sobre as condi96es de vida da 
popula9ao de ate 17 anos de 
idade. Desta vez . o estudo 
compara resultados dos Cen
sos de 1980 e de 1991 : dados 
gerais , rendimento, analfabe-

Taxa de analfabetismo diminui 
Mas cerca de 2,3 milhiies de criancas e 

1 ,3 milhao de adolescentes nao sabem ler e escrever 

De um censo para o outro, a situac;:ao melhorou mais para os 
que tem entre 11 e 14 anos. A proporc;:ao de analfabetos 
nesta faixa etaria baixou de 20,6% para 16,1 %. Mas a menor 
taxa de analfabetismo ainda e encontrada entre os jovens 
dos 15 aos 17 anos: de 15,9%, em 1980, para 12,4%, onze 
anos depois. 
Estes 3,6 milh6es, que representam 6% do total de crianc;:as 
e adolescentes no Brasil, estao em plena idade escolar e, 
parte, no mercado de trabalho. 0 quadro, ainda preocupante, 
esta delineado na publicac;:ao Crianqas e Adolescentes -
lndicadores Sociais, que o IBGE acaba de lanc;:ar, em con junto 
como Unicef. 

No Nordeste, em cada tres 
crian~as, uma e analfabeta 
Pelo ultimo Censo, as taxas de analfabetismo sao maiores na 
periferia do que no municfpio-sede das regi6es metropolitanas. 
Como em Fortaleza, onde o fndice e praticamente a metade 
do verificado nos demais municfpios da regiao. No Sui, uma 
em cada 25 crianc;:as e analfabeta ; no Sudeste, uma em 20; 
no Centro-Oeste, uma em 13, e no Norte, uma em cinco. 

TAXA DE ANALFABETISMO DOS ADOLESCENTES DE 1 5 A 17 ANOS 
DE IDADE, POR TAMANHO DE MUNICiPIO - BRASIL - 1980/1991 

1980 1991 

ate 20 mil hab. .. ...... .. ............ .. .. .. .. .. .... .. .. 23 ,3 

24 ,2 

13,7 

18,9 

20,6 

10,6 

mais de 20 ate SO mil hab . .... ..... ... .. ... .. . .. 
mais de SO ate 2SO mil hab. .. ..... ... ......... . 
mais de 2SO ate I milhao hab. .. .. .. .... ..... . 6,8 

5, 1 

5,4 

4 , 1 mais de I milhao de hab. .. ............ .. ... .. .. . 

Nas capitais, a melhor situa~ao se encontra 
em Curitiba e a mais grave em Macei6 
Em Curitiba, em cad a 50 crianc;:as, uma nao sa be ler e escre
ver. Proporc;:ao da qual se aproximam Florian6polis e Sao 
Paulo. Na outra ponta, Macei6, onde uma em cada cinco se 
encontra nesta situac;:ao, vem seguida de perto par Palmas, 
Teresina e Rio Branco. 

Maior parte mora em domicilios 
cujo chefe recebe menus de urn salario 
A situac;:ao econ6mica das crianc;:as e adolescentes se agra
vou , levando em conta que 9,6% moravam em domicflios 
chefiados par quem recebia menos de um salario, em 1980. 
Em 1991, eram 24%. 0 empobrecimento foi mais intenso 
nas areas rurais (de 15,1% para 36,7% ), notadamente no 
Nordeste, onde atinge 51% dessa populac;:ao. 
E quase dobra a proporc;:ao dos que vivem em domicflios che
fiados par mulheres (de 8,3% para 14,1 %), passando de 
22,3% para 31 ,1 %, nos casas em que elas recebem menos 
de um salario-mfnimo. 

tismo e saneamento basico. A 
analise em termos de Brasil e 
de Grandes Regi6es se esten
de as regi6es metropolitanas, 
chegando ao detalhamento de 
mun icipios-nucleo e perife
ricos . Trata-se de subsfdio 
importante para monitorar 

comprom issos assumidos 
na Cupula Mundial pela lntan
cia , realizada pela ONU, em 
1990, quando foram tra9adas 
metas sobre saude, nutri9ao 
e educa9ao . Nas livrarias e 
bibliotecas do IBGE em todo 
o Pars. 
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indice Nacional de Pre~os ao Consumidor- INPC 
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Jul Ago Set Out 

INDICADORES CONJUNTURAIS 

PRODUTO INTERNO BRUTO (indices trimestra is) 

Total (1980=1 OO) 

Agropecuaria (1980=100) 

Industria (1980=1 OO) 

Servi!YOS (1980=100) 

PRODUCAO AGRiCOLA (milh6es de toneladas) 

Total de cereais , leguminosas e oleaginosas (3) 

PRODUCAO INDUSTRIAL (indices mensais) 

Total (media de 1991 =1 00) 

Bens de capital (media de 1991 =1 OO) 

Bens intermediaries (media de 1991 =1 oo) 

Bens de consume duraveis (media de 1991=1 00) 

Bens de consumo nao-duraveis (media de 1991 =1 oo) 

COMERCIO VAREJISTA (indices mensais) (5) 

Faturamento Qan/95=100) (6) 

Emprego assalariado Qan/95=1 00) 

Salarios e outras remunera'Yoes Qan/95=1 00) (6) 

MERCADO DE TRABALHO 

Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 

Rendimento media real (indice mensa I, jul/94=1 OO) (8) 

Empregados com carteira assinada 

Empregados sem carteira assinada 

Conta-pr6pria 

Emprego industrial (indice mensa I. 1985=1 00) (9) 

. Produc;ao industrial 
lndice de bose fixo com ojuste sozonol (1991 = 100) 

1)0 - ---------- ---------

Out Dez Fev Abo- Jun Ago Out Dez Fcv Abr Jtm Ago Out 
199) 199-4 

VARIA~AO VARIA~AO 
PERiODO DE NivEL EM RELA~AO EM RELA~AO 
REFERENCIA AO PERiODO AO MESMO PERiODO 

ANTERIOR DO ANO ANTERIOR 
...... ... . 

19951111 130,71 (1) -1 ,27(1 ) 5 ,33 (2) 
1995/111 156,25 (1) -0 ,01 (1) 5,75 (2) 
1995/111 108,07 (1) -3, 54 (1) 4 ,81 (2) 
1995/111 149,68 (1) 0 ,34 (1) 5 ,67 (2) 

. . . . . . . . ........ . .. .. . . . . . . . . . .... .. .. 

Outubro 79 ,926 6 ,32 (4) 

Outubro (*) 118,05 1,09 (1) -2 ,23 
Outubro (*) 105,18 -4 ,50 (1) -21 ,46 
Outubro (*) 114,65 2 ,93 (1) -1,77 
Outubro (*) 156,76 3,17 (1) 11 ,88 
Outubro (*) 120,70 1,58 (1) -3 ,58 

... . . .. . 
Outubro (*) 97,74 -0,51 

Outubro (•) 93 ,30 -0 ,97 

Outubro (*) 102,38 -2 ,37 
.... ..... . . . . . . . . . . . . 

Outubro 5,09 -1 ,93 12 ,36 

Setembro 119,85 0,44 13,41 
Setembro 111 ,57 0,48 10,62 

Setembro 127,66 0,42 21 ,49 
Setembro 132,80 2,66 21 ,50 
Setembro 78 ,84 -0 ,99 -4 ,67 

Salario media real na industria (indice mensa!, 1985=100) (10) Setembro 117,15 -0 ,37 11 ,01 

0 PRECOS ...... ... . ....... 

indice Nacional de Precos ao Consumidor-INPC (dez/93=100) Novembro (*) 1.235,21 1,51 20,00 

indice Nacional de Pre!YOS ao Consumidor Amplo -IPCA (dez/93=1 00) Novembro (*) 1.225,12 1,47 20 ,53 

indice Nacional de Pre!YOS ao Consum. Amplo Espedal- IPCA-E (dez/93=100) Jui/Ago/Set 5,13 (11) 

Custo media da constru'Yao civil (R$ I m2) Novembro (*) 310,17 0,34 23 ,52 

NOT AS: (1) serie com ajuste sazonal. (2) Taxa acumulada no a no. (3) Estimativa no mes de refer9ncia para a prodw;:ao total esperada no a no em curse (caroyo de algodao. soja, milho, trigo, 
arroz, feij:io, amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4) Varia~o em rela~o a produ~o obtida no ano anterior. (5) Resultados da pesquisa mensa! de comercio para a 
regiao metropolitana do Rio de Janeiro. (6) Deflacionado pelo IPCA da regiao metropolitana do Rio de Janeiro. (7) Taxa media de desemprego aberto (semana), abrangendo regi6es 
metropolitanas 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 produ98o. (1 0) Deflacionado pelo IN PC. (11) Varia98o acumulada no periodo de referenda. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cad a trimestre. (•) Novo nesta quinzena. 


