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UM ANO DE REAL 

lnfla~ao medida pelo INPC 
atinge 33,39% 
Neste anode Real, a taxa mais elevada 
ocorreu em julho do a no passado (7, 75%) 
e a mais baixa em fevereiro deste ano 
(1,01%). Com os 2,18% dejunho, a in
flac;ao medida pelo INPC, que reflete a 
cesta de consume de famflias com ren
dimento de um a oito salaries minimos, 
permanece no mesmo patamar de maio. 
Belem, com 38,16%, ficou bem acima 
da media nacional. Pressao da alta dos 
prec;os dos alimentos e de despesas pes
soais. 0 menor resultado foi para Porto 
Alegre (28,67%), onde os prec;os dos ali
mentes subiram menos. 

IPCA fecha com 33,03% 
Pelo IPCA, a vida do Real comec;ou com 
indice de 6,84% e completou um ano 
com os 2,26% de junho. 0 IPCA leva 
em conta familias com rendimento de 
um a quarenta salaries. 0 que mais pe
sou nesses orc;amentos foi a alta de 
59,19% em Habitac;ao, alem dos 43,89% 
em Despesas Pessoais. (Pagina 3) 

Mudan~as nas estatisticas 
economicas 

Emprego e salario na 
industria 

pagina 2 

pagina 3 

Os indicadores conjl!Jiturais 
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Em quatro anos, Brasil passa a ter 
mais 483 municipios e 499 distritos 

N° de Munic.ipios 

No a no passado, o Bra
sil tinha 4 974 munici
pios criados e instala
dos. Em 1990, eram 
4 491 . Este aumento no 
numero de municipios 
em apenas quatro anos 
supera os 315 criados 
entre 1940 e 1950 e os 
22 que surgiram entre 
1970 e 1980, aproxi
mando-se dos 517 dos 
dez anos seguintes. E, 
a continuar neste ritmo, 
pode ate mesmo ultra-
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passar a maior concen-
trac;ao de novos municipios, que acon
teceu de 1950 a 1970: mais 2 063. 

Esta constatac;ao esta no Anuario Es
tatfstico do Brasil, que o IBGE acaba 

de lanc;ar em publicac;ao e em meio mag
netico, que da conta, ainda, de 9 211 
distritos criados e instalados: mais 499 
em quatro anos. (Pagina 3) 

Pedidos de analise para criacao de municipios 
chegam a quase mil, em apenas urn ano 

A Constituic;ao brasileira da competen
cia aos estados para legislar sabre a 
criac;ao de municipios no ambito de 
seus territories. Gada Unidade da Fede
rac;ao estabelece criterios pr6prios para 
a criac;ao de novas unidades politico
administrativas. A grande maioria indi
ca o IBGE em suas constituic;oes como 
o 6rgao competente para levantar infor
mac;oes populacionais, a partir dos da
dos demograficos do ultimo Censo, e 
da area a ser abrangida, que inclui o 
centro urbana. lsto implica avaliac;ao 
cartogratica dos limites propostos e 
pesquisa, em termos nacionais, da 
existencia de top6nimos identicos ao 
pretendido para denominar o novo mu
nicipio. 

Somente este a no, ja foram analisados 
300 processes. Com as informac;oes 
solicitadas, voltam para as Assem
bleias Legislativas, que decidem pela 
real izac;ao de um plebiscita para refe
rendar, ou nao, a criac;ao do municipio. 

Para se ter uma ideia, alem dos 231 
criados e nao instalados, existem tra
mitando nas Assembleias Legislativas 
mais de 600 pedidos de criac;ao de no
vas unidades. Com raras excec;oes, 
previstas em lei , o municipio criado e 
nao instalado aguarda as pr6ximas 
eleic;oes municipais, com a posse do 
seu primeiro prefeito, para surgir, efeti
vamente, como mais uma cidade 
brasileira . 
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Estatisticas economicas 
serao reformuladas 

0 IBGE come9a este ano uma profunda reformula9ao de 
suas estatfsticas economicas. Ate aqui , elas se basea
vam em censos periodicos , de grande porte. 0 ultimo Cen
so Industrial , Comercial e dos Servi9os foi fe :to em 1985: 
cerca de 1, 7 milhao de questionarios. com 1,8 mil quesitos, 
e 30 mil entrevistadores cobrindo 1,1 milhao de empresas. 
Esta opera9ao levou cinco anos, fazendo com que os dados 
ja saissem desatual izados. 

A nova estrategia segue o exemplo da maioria dos paises indus
trializados. Substitui o censo tradicional por pesquisas por amos
tra feitas periodicamente. Estas pesquisas se baseiam em 
cadastre de empresas, sempre atualizado, e que segue moder
na classifica~o de atividades, compativel internacionalmente. 

Os primeiros passes foram a cria~o da Comissao Nacional de 
Classifica~o das Atividades Economicas e, ainda este a no, a 
realiza9ao do Censo Cadastral (Carta no 1). Este censo coleta
ra informa96es em todas as empresas de medic e grande por
te - e. por amostra. nas menores -. a partir dos cadastros 
administrativos disponiveis. 

0 proximo passe e a reformula9ao dos conteudos e bases 
da amostra das pesquisas anuais da industria, do comercio 
e de servi9os, alem das conjuntura is destes setores. 

Uma Comissao Externa de Acompanhamento das Pesqui
sas Economicas, formada pelo IBGE, contribuira para que 
estas transforma96es correspondam as necessidades e deman
d as dos usuaries. Dela fazem parte: Armando Castelar Pinhei
ro (BNDES). Claudio Considera (I PEA). Clelio Campolina Diniz 
(UFMG- Cedeplar), Eduardo Augusto Guimaraes (UFRJ -lEI). 
Flavio Tavares de Lyra (Ministerio da Industria e Comercio). 
Jose Guilherme de Almeida Reis (CNI) e Luis Hen rique Proen-
9a Soares (Seade). 

Curitiba tern o menor 
IPCA do Real: 26,44% 

0 maier fo i pa ra Belem 
(40,03%). Sao Paulo (34,30%), 
Belo Horizonte (33 ,77%) e 
Salvador (33 ,23%) tambem 
superaram a media. Abaixo 
ficaram: Recife (32,94%), Rio 
de Janeiro (32,27%), Fortaleza 
(31 ,36%), Goiania (30,77%), 
Distrito Federal (29,89%) e 
Porto Alegre (29,01 %). 

Com 19,82%, Transporte e 
Comunica~o deteve o men or 
resultado. Vestuario fechou 

com 29,88%, Saude e Cuida
dos Pessoais com 30,17% e 
Artigos de Residencia com 
39,95%. Apesar do aumento 
de 107,57% em hortali~s e 
verduras e a forte subida dos 
pre9os de tuberculos, ra izes e 
legumes, frutas. pescado e ali
menta~o fora do domicilio, Ali
menta9ao e Bebidas nao pas
sou dos 25,42%. lsto porque 
houve desacelera~o nos pre-
90S da maio ria dos seus itens. 
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lnflacao vai aos 38,16% em Belem e 
I 

Porto Alegre fica com 28,67% 
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De julho do ano passado ate junho deste a no, pelo IN PC, o 
indice de Belem ficou bem acima da media nacional. lnfluen
cia da acelera9ao dos pre9os dos alimentos: 34,17%. Bas
tante superior aos 25,42% acumulados em todas as regioes 
pesquisadas. 0 mesmo aconteceu com Despesas Pessoais 
(57, 13% contra 45,22%), Artigos de Residencia (44, 19% con
tra 35,21 %), Vestuario (39, 15% contra 30,56%) e Transporte 
e Comunica9ao (34, 17% contra 26, 15%). Em Belem, com 
resu ltados inferiores, apenas Habita9ao (53,08% contra 
64,72%) e Saude e Cuidados Pessoais ( 18,56% contra 
23,38%). 

Ao contra rio, em Porto Alegre a infla9ao foi 4, 72 pontes 
percentuais menor do que o IN PC do Real. lsto se deve, basi
camente, aos pre9os dos alimentos, que subiram menos 7,6 
pontes percentuais do que a media nacional. Os de Habita-
9ao se situaram 11 ,24 pontes percentuais a baixo. Outros 
quatro grupos obtiveram resultados menores: Artigos de Re
sidencia (29,81%) , Vestuario (29,74%) , Saude e Cuidados 
Pessoais (21 ,08%) e Despesas Pessoais (39,45%). Somen
te Transporte e Comunica9ao superou a media do grupo, fe
chando com 33,21%. 

A maior queda de pret;os ocorreu em combustiveis 
Em uma analise dos itens que compoem os grupos do IN PC, 
houve queda de 2, 73% em combustiveis , de 1,37% em 
energia eletrica e de 0,37% em comunica96es. Entre os 10 
itens de menores varia96es, cinco sao do grupo Alimenta-
9ao e Bebidas: cereais, leguminosas e oleaginosas (-1 ,13%), 
a9ucares e derivados (4,30%), aves e ovos (6,06%), oleos 
e gorduras (7,48%) e carnes frescas (7 ,97%). 

IN PC e IPC A nas regioes pesqui sa d a s 

Junho RJ POA BH REG SP OF BEL FOR SAL CUR 

IN PC 3,19. 2,78 1,23 1,28 2,17 2 ,39 1,37 1,99 3 ,63 1,23 

IP CA 3 ,08 2,68 1,51 1,59 2 ,29 2,24 1,37 2.14 3,04 1,48 

Nola: A coleta dos indices de pre~os de junho foi feila de 30/5 a 29/6. 

lmpressao e circulac;iio- Centro de Documentac;;ao e Disseminac;:ao 
de lnformac;:oes- CDDI 
Tiragem: 3 000 exemplares 
Carta JBGE e um projeto integrado do qual participam, ainda, 
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a Diretoria de Pesquisas (Maria Leticia Warner), a Diretoria de Geociencias 
(Joil Rafael Portella) e a Diretoria de Informatica (Paulo Weissenberg). 
Nesta edi<;:ao foram utilizados dados disponiveis ate 11 /07/95. 
Permitida a transcri<;:ao total ou parcial de materia publicada 
na Carta IBGE, desde que citada a fonte. 



Emprego e salario na industria 
refletem desaquecimento do setor 

0 emprego industrial se expan
diu 0,5% na virada do ano, re
petindo a taxa entre janeiro e 
fevereiro e caindo para 0,2% em 
margo. Em abril, com 0,1 %, 
apontou estabil izagao compa
tivel com os sinais de desace
leragao nos niveis de produgao 
industrial, detectados desde o 
inicio do ano. Somente Rio de 
Janeiro e Minas Gerais ultra
passaram a media nacional. 
Mas, no acumulado janeiro
abril, os 2,6% da media foram 
superados apenas pelo Nor
deste e por Sao Paulo. 

0 salario media real subiu 
0,3% de dezembro para ja-

neiro, 0,2% em fevereiro, pu
lou para 2,5% em margo, mas 
ficou somente em 0,4%, no 
mes seguinte. Novamente, 
Nordeste e Sao Paulo apa
recem entre os que obtiveram 
os melhores resultados. Se
gundo a Pesquisa Industrial 
Mensa/ I Emprego, Sa/a rio e 
Valorda Produc;ao, o perfodo 
janeiro-abril acumulou 7,6%. 
Todos os generos industriais, 
em todos os locais pesqui
sados, apresentaram aumen
to real de salario, variando de 
1,3% no Nordeste a 12,0% no 
Sui , e de 0,4% em meta
lurgica a 18,4% em editorial 
e grafica. 

lndicador do Salario Contratual Medio Real (BRASIL) 
(media de 1985= 100) 
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Em Pauini, apenas 15,5% das pessoas 
a partir de 1 0 a nos sa bern ler e escrever 
Este municipio amazonense de 17 037 habitantes, segundo o 
Censo de 1991 , tem a maior taxa de analfabetismo dos municf
pios brasileiros. A menor e de Pomerode, em Santa Catarina, 
com 18 771 habitantes e 1 ,6% de analfabetos nesta faixa etaria. 

Entre as cidades que apresentam as piores condigoes neste 
indicador social, encontram-se: Coronel Joao Sa (78,5%), 
na Bahia, Branquinha (75, 1 %), em Alagoas, Simoes (72,3%), 
no Piaui, e ltaiba (70%), em Pernambuco. As melhores situa
c;oes fo ram encontradas no Sui e no Sudeste: Bom Principia 
(2 , 1 %), no Rio Grande do Sui, Aguas de Sao Pedro (4,3%) , 
em Sao Paulo, Curiti ba (5%) , no Parana, e Niter6i (5,3%), no 
·Estado do Rio de Janeiro. 

Para ter uma visao 
abrangente da 
realidade nacional 
0 Anuario Estatistico do Bra
si/11994, inclui resultados do 

Censo Demografico. Traz uma 
sintese das pesquisas, estu
dos e levantamentos realiza
dos pelo IBGE e demais 6r
gaos que compoem o Sistema 
Estatistico Nacional. Trata-se 

Cerca de 20% dos novos municipios 
foram criados no Rio Grande do Sui 

Participa~ao das Grandes Regioes 
no total de munidpios. 

Sudeste 
30,8% 

Sui 
21 ,3% 

Nordeste 
31 ,3% 

Norte 
8,0% 

Centro-Oeste 
8,6% 

De 1990 ate 31 de agosto de 1994, aos 873 municipios 
do Sui se somaram outros 185. Pouco mais da metade 
deles no Rio Grande do Sui (de 333 para 427) , onde sur
giu o maior numero de municfpios no periodo. Quase o 
dobra do registrado para as regioes Nordeste e Centro
Oeste e bem proximo do acrescimo verificado no Sudes
te e no Norte. 

No total nacional , o Nordeste (1 558) participa com 31 ,3% 
dos municipios , o Sudeste (1533) com 30,8%, o Sui (1058) 
com 21 ,3%, o Centro-Oeste (427 ), com 8,6% e o Norte 
(398) com 8%. 

Nestes quatro a nos, nenhum municipio foi criado e instalado 
em seis estados: Amazonas, Roraima, Maranhao, Rio Gran
de do Norte, Parafba e Bahia. 

Em cada dez habitantes, dois 
moram em Sao Paulo e urn em Minas 

Sao Paulo continua com o 
maior numero de habitantes: 
33 699 600. Ou seja, 21 ,6% 
do total da populac;ao brasi
leira (155 822 400), em 1995, 
segundo projec;oes do IBGE. 
A sua capital e a cidade mais 
populosa e e neste estado 
que se encontra o menor mu
nicipio: Bora. Em Minas Ge
rais estao 10,6% da popula
c;ao (16 505 300) e o maior 
numero de municipios: 15% 
do total. 0 terceiro estado 

de um conjunto de informa<;:6es 
demograficas, s6cio-econ6mi
cas e de geociencias. A nossa 
realidade fisica, humana, so
cial , econ6mica e territorial se 
encontra no Anuario Estatfstico 

mais populoso eo Rio de Ja
neiro (13 296 400) , onde se 
encontram 8,5% dos habitan
tes. A Bahia (12 646 000) vem 
logo a seguir, com partici
pac;ao de 8,0%. 

Estas e inumeras outras in
formac;oes, como a de que 
apenas 58,4% das crianc;as 
sao registradas no ana em 
que nascem, tambem seen
contram no Anuario Estatis
tico do Brasil. Um retrato de 
corpo inteiro do Pais. 

do Brasi/11994 e pode estar 
na tela do seu micro. A dispo
si<;:ao em publica<;:ao e em dis
quetes no formato planilha de 
calculo. Nas bibliotecas e livra
rias do IBGE em todo o Pais. 
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Taxa Media de Desemprego Allerto 
(periodo: semana) 
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1994 1995 

INDICADORES CONJUNTURAIS 

PRODUTO INTERNO 8RUTO (iNDICES TRIMESTRAIS) 

Total (1980=1 00) 

Agropecuaria (1980=1 00) 

Industria (1980=1 00) 

Servic;os (1980=1 00) 

PRODUCAO AGRiCOLA (MILHQES DE TONELADAS) 

Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

PRODUCAO INDUSTRIAL (iNDICES MENSAIS) 

Total (media de 1991=100) 

Bens de capital (media de 1991 =1 00) 

Bens intermediaries (media de 1991 =1 00) 

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

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

MERCADO DE TRABALHO 

Taxa media de desemprego aberto (%) (5) 

Rendimento media real (indice men sal, jul/94=1 00) (6) 

Empregados cl carteira assinada 

Empn:igados s/ carteira ass in ada 

Conta-pr6pria 

Emprego industrial (indice mensa I, 1985=1 00) (7) 

Salario media real na industria (indice mensa I, 1985=1 00) (8) 

PRE COS 

indice de preyos ao consumidor-INPC (dez/93=1 00) 

indice de pre90s ao consumidor amplo -IPCA (dez/93=100) 
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Indite National de Pre~os ao Consumidor • IPCA 
(variaQiio no mes) 
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Jul Ago Set Out N01 Oez 

1994 
Jan Fe.~ 

1995 
Mar A.br Mai Jun 

VARIACAO VARIACAO 

PERiODO EM RELACAO EM RELACAO 

DE 

REFERENCIA 

1995/1 

199511 

199511 

199511 

Mai 

Abr 

Abr 

Abr 

Abr 

Abr 

Mai 

Abr 

Abr 

Abr 

Abr 

Abr (*) 

Abr (*) 

Jun (*) 

Jun (*) 

NiVEL 

138,53 (1) 

156,12 (1) 

121 ,71 (1) 

153,03 (1) 

80,268 

111 ,86 

129,73 

111,81 

141 ,22 

97,17 

4,49 

115,45 

107,11 

120,72 

134,56 

83,49 

113,52 

1145,99 

1 140,44 

AO 

PERiODO 

ANTERIOR 

3,07 (1) 

5,2 1 (1) 

2,97 (1) 

2,52 (1) 

-1,68(1) 

-5,11 (1) 

-1,28 (1) 

-0,25 (1) 

-1,81 (1) 

3,22 

1,24 

1,99 

1,36 

3,30 

0,11 

0,42 

2,18 

2,26 

AO MESMO 

PERiODO DO 

ANO ANTERIOR 

10,50 (2) 

7,16 (2) 

14,29 (2) 

8,26 (2) 

6,78 (4) 

11 ,87 

26.40 

8,47 

24,44 

11,91 

-13,32 

3,04 

-9,91 

1,93 

24,41 

2,86 

5,97 

33,39 

33,03 

indice de prec;;os ao consumidor -IPC-r uun/94=100) 

indice de pre90s ao consumidor amplo especial - IPCA-E 

Gusto media da construc;;ao civil (R$ I m2) 

Jun 

(dez/93=100) Abr/Mai/Jun 

Jun 

135,30 

299,69 

1,82 

7 ,13 (9) 

5,44 21 ,69 

NOT AS: (1) Serie com ajusle sazonal. (2) Taxa acumulada no ano. (3) Esl imaliva no mes de referencia para a produ~o total esperada no ano em curse (caro\X) de algodao, soja, milho, trigo, 
arroz, feijao, amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4) Varia<;ao em rela9ao a produ<;§o oblida no ano anterior. (5) Taxa media de desemprego aberto (semana), abrangendo 
Regioes Metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre. (6) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deflacionado pelo 
INPC. (7) Pessoal ocupado na produ<;§o. (B) Defiacionado pelo INPC. (9) Varia<;ao acumulada no periodo de referenda. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. (") Novo Tlesta 

quinzena. 




