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Safra recorde em 1995 

A produgao agricola de 1995 quebrou 
o recorde do setor, com 79,264 
milh6es de toneladas, o que significa 
aumento de 5,44%, em relagao a 94. 
Na regiao Centro-Sui e Rondonia, que 
responde par 90% da produgao 
nacional, o acrescimo chegou aos 
6,40%. Em contra-partida, houve 
quebra de safra ( -2,21 %) nas regi6es 
Norte e Nordeste, onde sao colhidos 
os 1 0% restantes. 
Para 1996, as primeiras estimativas 
dao conta de uma safra menor. 
Segundo o Levantamento Sistematico 
da Produc;ao Agrfcola realizado em 
dezembro, a previsao e de que a 
produgao total para a regiao Centro
Sui e Rondonia seja 9,0% inferior a 
safra do ana passado: 56,920 mil hoes 
de toneladas, contra 62,558 milh6es 
obtidos em 1995. 

<t'j:~ff)\~St'}~· , 
Asfolias de e o Curto m{Js de 
fevereiro atrasaram esta ediQlfo da 
Carta IBGE, agora sob nova 
direQlio.Depois de longos anos de 
ded]caQlio ao IBGE, a jornalista it ' 
Shirley Soares, que oportunamente 
iniciou este projeto, deixou a , 

. FundaQlfO para continuar 0 seu <t 
sucesso numa iniciativa pr6pria. 
Em seu Iugar, assume o jornalista 
Carlos Vieira. Com tudo isso, o que 
erapwa.ser a ed(9~0 da seguqcla 
quinzena de fevereiro passou a ser 
a da 18 quinzena de Man;o. 
A retidlio desses tempos de 
Quaresma, no entanto, vai, 
certamente, ajudar a Carta IBGE 
no ~eu retorno anormalidade, que · 
e iqformar um pY;bfico cada 

• maior a respeito dos produtos 
· estatisticos e geocientfficos do 

IBGE. · 
A. prop6sito, com este numero 
enviamos um questionario para 
8l'!f1liZaQ'lfo de eQg~reQos e pm 
tomada de pulsd aa Carla. IZ 
importante que voce responda e 
nos en vie as suas impresstJes .. 0 
objetivo e, sempre, melhorar o 
nosso produto a cada dia. 
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Variac~o anual do .. PIB total- 1981 a 1995 
q'~ <;. 11> ~ 
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PI 8 cresceu 4,2°/o e01 95 
0 ajuste monetario proporcionado 
pelo governo foi um fator fundamental 
no desempenho da atividade 
economica , em 1995 . E essa a 
conclusao que se chega ao analisar 
a evolugao do PIB e, particularmente , 
da Industria, no ana passado . Os 
numeros do PIB, que revelam um 
crescimento de 4,2% no ana passado, 
mostram que, no primeiro trimestre 
de 95, a expansao ainda foi muito 
forte , chegando a 1 0,4%, em relagao 
ao mesmo perfodo do ana anterior. 

A partir do segundo trimestre , porem, 
a economia comegou a sentir os 
efeitos da polftica monetaria e reduziu 
os nfveis de atividade no segundo 
e terce ira trimestres. No ultimo trimestre 
do ana, teve infcio uma pequena 
recuperagao em fungao das medidas 
de flexibilizagao da polftica monetaria. 

lsoladamente, a Industria , medida 
pela Pesquisa Industrial Mensal, 
apresentou uma modesta expansao 
(1 ,7%) em 95, em virtude da retragao 
ocorrida no setor de maio a agosto. 
A evolugao da produgao industrial 

e marcada par altas ·laxas de 
crescimento na primeira metade 
do ana . Na segunda metade, porem, 
a situagao invertese em fungao de 
da is fatores : o efeito da polftica 
de contengao do consumo e, a medida 
que o ana chegava ao tim, um feno
meno estatfstico explicado pelas 
altas bases de comparagao devido 
aos excelentes resultados verificados 
na i-ndustria a partir da segunda 
metade de 94. Este fator atinge o 
apice em dezembro de 95, quando, 
na comparagao com o mesmo mes 
do ana anterior, a industria registra 
-11 ,7% de queda, o pior resultado 
mensal desde agosto de 92. 

Esse fenomeno devera continuar, 
provocando numeros ne!1}ativos no 
infcio de 96. Outra caracterfstica 
marcante da Industria em 95 foram 
os resultados bastante diferenciados, 
tanto par categorias de usa como 
par generos industriais, revelando 
que as medidas economicas adotadas 
pelo governo atingiram a industria 
de forma bastante diferenciada. 
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TAXA MEDIA DE DESEMPREGO ABERTO 
(periodo: semana) 

OJ FM A MJ JASO NDJ FMA MJ JASOND 

Desemprego de 95 
ficou em 4,64°/o 

0 desemprego aberto, calculado em seis regi6es metropoli
tan as ( Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Hori
zonte, Recife e Salvador), fechou o anode 95 com uma taxa 
media de 4,64%, abaixo, portanto, do resultado de 1994 
(5,06%). 

Por setor de atividade, a taxa media de desemprego caiu na 
construc;ao civil (de 6,07% para 5,49%), na industria de trans
formac;ao (de 6,15% para 5,76%), no comercio (de 5,39% 
para 5,02%) enos servic;os (de 3,83% para 3,55%). Por sexo, 
essa taxa diminuiu mais para as mulheres (de 5,44% para 
4,82%) do que para os homens (de 4,81% para 4,51%). 

0 numero de pessoas ocupadas em dezembro aumentou 
1,97% em relac;ao a dezembro de 94. Em termos anuais, o 
numero de pessoas ocupadas em 95 foi de 2,8% maior do 
que o registrado em 1994, destacando-se os setores de 
servic;os .e de comercio. A industria de transformac;ao, em
bora tenha apresentado uma variac;ao positiva na compa
rac;ao 95/94, sofreu quedas significativas a partir de se
tembro. 

Comercio do Rio 
cresce 33,3% em 95 

0 comercio do Rio de Janeiro fechou o ano de 1995 com 
33,3% de crescimento no faturamento real. Por grupo de 
produtos, os melhores desempenhos ficaram com artigos 
de "consume pessoal" (64,5%) e de "consume residencial" 
(45,5%). 0 unico resultado negative foi verificado no 
grupo "material de construc;ao" (- 3,1 %). 

Em dezembro, o comercio acabou reagindo favoravelmente 
as medidas de ampliac;ao do credito. 0 novo quadro 
influenciou forte mente o faturamento- e, por conseqOemcia, 
os salaries -, mas nao foi suficiente para impor um ritmo 
mais favoravel de expansao ao emprego. Comparados ao 
mes de novembro, os salaries do setor tiveram uma 
expansao de 40,8%, enquanto o nfvel de emprego registrou 
uma variac;ao positiva de 2,1 %. 
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IN PC de janeiro foi de 1 ,46°/o 
e IPCA ficou em 1 ,34o/o 

A inflac;ao de janeiro, 
medida em 11 localidades 
do Pafs , ficou em 1 ,46% 
para o IN PC, calculado com 
base no consume medio 
das famflias com renda de 
um a oito salaries mfnimos, 
e em 1,34% para o IPCA 
(famflias com renda de um 
a quarenta salaries mfni
mos). Este resultado aponta 
uma queda em relac;ao a 
dezembro de 95, quando o 
IN PC ficou em 1,65% e o 
IPCA em 1 ,56%. 

No caso do INPC, o grupo 

que mais colaborou para 
esse resultado foi o de 
Habitac;ao, com 2,54% de 
variac;ao , puxado sobretudo 
pelos subitens aluguel, 
condomfnio e taxas pre
diais. As localidades que 
apresentaram as maiores 
altas nesse item foram 
Recife (5,57%) e Rio de 
Janeiro (4, 14%). 

Quante ao IPCA, o grupo 
Habitac;ao , com 2, 16%, 
praticamente empatou com 
o de Despesas Pessoais 
( 2,15% ). 

Em 93, frota rodoviaria aumentou 
mas numero de passageiros caiu 

A Pesquisa Anual do 
Transporte Rodoviario -
PATR - constatou que em 
1993, quando foram pes
quisadas as 6.551 empre
sas representativas do 
setor, cerca de 83% se 
dedicavam exclusivamente 
ao transporte de cargas. No 
entanto, as empresas de 
transporte de passageiros, 
em numero bem menor, 
continuavam empregando 
mais: cerca de 65% das 
pessoas ocupadas. De 
1992 para 1993 o contin
gente de mao .de-obra 
aumentou em 2%, signifi 
cando um acrescimo de 
quase 15 mil trabalha
dores. 

Entre 92 e 93, a frota das 
empresas de vefculos de 
passageiros aumentou 
praticamente 3,0%, en 
quanta a frota de cargas 
diminuiu 2,0%. Dos vefcu
los de passageiros , s6 
houve queda no numero de 

micro6nibus, que passou de 
1.133, em 1992, para 1 021, 
em 1993. A frota de 6nibus, 
em 93, recebeu mais 3.330 
vefculos. Entre os vefculos 
de carga, a frota de picapes, 
furg6es e utilitarios cresceu 
8,5% em relac;ao ao ano 
anterior, mas a capacidade 
diminuiu -9,9%. 

A PATR tem por objet ivo 
obter informac;6es sobre o 
fluxo e capacidade de 
transporte rodoviario de 
passageiros e cargas no 
Brasil , incl uindo dados 
eco nom icc - finance i ros 
sobre as do ramo. 

1992 1993 

m CARGAS (mil hoes de t.) 

• PASSAGEIROS {mil hoes) 

lmpressiio e circulac;iio - Centro de DocumentaQil.o e OisseminaQil.o 
de lnformaQoes - CDDI 
Tiragem : 20.000 exemplares 
Carta /BGE e um projeto integrado do qual participam, ainda, a Oiretoria de 
Pesquisas (Maria Leticia Warner), a Oiretoria de Geociencias (Angelo 
Pavan) eo COOl (Aido Vict6rio). 
Nesta ediQil.O foram utilizados dados disponiveis ate 27/02/96 
Permitida a transcriQil.O total ou parcial de materia publicada na Carta IBGE 
desde que citada a fonte. 
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lnfla~ao baixa explica expansao 
de 12,0°/o na produ~ao animal 

De acordo com a evolugao do PIB, o setor Agropecuario foi o 
que mais cresceu no ana passado: 5,9%. 0 destaque vai para 
a Produgao Animal, com urn desempenho de 12,0%, gragas 
ao aumento da demanda provocado pelo fim do impasto 
inflacionario para as camadas de mais baixa renda. As lavouras 
tambem registraram urn desempenho bastante satisfat6rio , 
em bora tenha apresentado urn percentual de apenas 0, 7%, 
em virtude da base de comparagao 
utilizada para a safra de 94/95 (a 
safra de 93/94) ter sido muito alta. 

Servi~os 

Industria cresce 1 ,7°/o em 95, 
com resultados diferenciados 

E, par falar em Pesquisa Industrial Mensa! , os resultados 
da PIM para 95 ja estao disponfveis , revelando urn 
resultado global (crescimento media de 1 ,7%), formado 
par desempenhos bastante diferenciados nos diversos 
ramos industriais, desde os -16,8% registrados par couros 
e peles ate os 18,2% de crescimento verificados na 
industria farmaceutica. Par categoria de usa, chama a 

atengao o desempenho de 

crescem 5, 7°/o 
Realidade total mente diversa viveu 
o setor de Servigos, que cresceu 
5,7%, em 95. Os ramos que mais 
contribufram para es te 
desempenho foram o de 
telecomunicagoes , com uma 
expansao de 24,3%, eo comercio, 
que cresceu 7,4%. Os demais 
segmentos apresentaram 
crescimento pouco expressivos, 
sendo que as instituigoes 
financeiras chegaram a registrar 
uma retragao de 7,4%, refletindo 
os ajustes par que passam os 
bancos desde a estabilizagao da 

moeda. 

4,2 °/o 

bens duraveis (12,0%), fruto do 
resultado positivo alcangado na 
produgao de eletrodomesticos 
(18,5%) . As explicagoes para 
esse crescimento vao desde 
a redugao dos pregos, o infcio 
de urn novo ciclo de 
endividamento e a existencia 
de uma demanda reprimida a 
propria estab i lizagao da 
economia . Ja o timido 
resultado de bens de capital 
(0,4%) reflete , sobretudo, a 
forte retragao do investimento 
agricola . A produgao de 
maquinas e equipamentos para 
esse setor caiu 33,8%, de 
janeiro a dezembro. 

Industria sofreu os efeitos 
da retra~ao do consume 

0 comportamento da Industria, em 95, foi bastante afetado 
pela politica de restrigao moneta ria implementada pelo governo, 
sobretudo os setores da industria de transformagao (1 ,6%) e 
a construgao civil (0,3%). Vale destacar que este resultado 
global da Industria (2,0%) leva em conta tambem o crescimento 
de 7,5% verificado nos Seniigos lndustriais de Utilidade Publica
SIUP. lsto explica a diferenc;a para os resultados da Pesquisa 
Industrial Mensa! , que nao leva em conta o SIUP e calculou 
urn crescimento de apenas 1 ,7%, em 95. 

Pernambuco e Santa Catarina 
na lideran~a 

Par regi6es, as industrias de Pernambuco (5,8%) e Santa 
Catarina (5, 7%) lideraram o crescimento industrial no ana 
passado, com Minas Gerais (3, 1 %) ficando tambem acima 
da media nacional. Sao Paulo (1 ,3%) , Nordeste (0,7%) e 
Rio de Janeiro (0,3%) foram as demais localidades que 
apresentaram resultado positivo. Rio Grande do Sui 
(-7,0%) , Parana (-5,6%) , Regiao Sui (-2 ,1%) e Bahia 
(-0,9%) registraram resultados negatives. 0 desempenho 
da industria gaucha foi profundamente afetado pela forte 
retrac;ao na industria mecanica, que s6 no segundo 
semestre recuou -66,7%. A explicac;ao para este resultado 
foi a queda na produgao de maquinas agrfcolas. 

Emprego cai 1 ,8°/o 
e salario medio sobe 8,8°/o 

0 numero de trabalhadores na Industria caiu 1 ,8°/o em 95, 
em relac;ao ao ana anterior, em todas as regioes, com 
excec;ao do Nordeste, onde cresceu 0,8%. Minas Gerais 
(-3,5%) , Regiao Sui (-3,0%), Rio de Janeiro (-2 ,0%) e Sao 
Paulo ( -1 ,2%) registraram reduc;ao de trabalhadores . Ja 
OS salarios experimentaram uma melhora: a massa total 
de salarios aumentou 6,5%, em 95, eo salario media real , 
8,8%. 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

Ll PRODUTO INTERNO BRUTO 
Total (1980 = 100) 

Agropecuaria ( 1980 = 1 00) 
Industria (1980 = 100) 
Servic;:os (1980 = 1 00) 

0 PRODU<;:AO AGRiCOLA (milhOes de toneladas) 
Total de cereais , leguminosas e oleoginosas(3) 

0 PRODU<;:AO INDUSTRIAL (indices mensais) 
Total (media de 1991 = 1 00) 

Bens de capital (media de 1991 = 1 00) 
Bens intermediarios (media de 1991 = 1 00) 
Bens de consumo duraveis (media de 1991 = 1 00) 
Bens de consumo nao-duraveis (media de 1991 = 1 00) (8) 

0 COMERCIO VAREJISTA (indices mensais (5) 
Faturamento (jan/95 .= 1 00) (6) 
Emprego assalariado (jan/95 = 1 00) 
Salarios e outras remunerac;:6es (jan/95 = 1 00) (6) 

0 MERCADO DE TRABALHO 
Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 
Rendimento medio real {indice mensal, jul/94 - 1 00) (8) 

Empregados c/ carteira assinada 
Empregados s/ carteira assinada 
Conta propria 

Emprego industrial {indice mensal , 1985=1 00) (9) 
Salario medio real na industria (indice mensal,1985 =1 00) (1 0) 

0 PRE<;:OS 
indice Nacional de Prec;:os ao Consumidor- INPC (dez- 100) 
indice Nacional de Prec;:os ao Consumidor Amplo - IPCA (dez/93 = 100) 
indice Nacional de Prec;:os ao Consum. Amplo Esp. - IPCA-E (dez/93 =tOO) 

Gusto medio da contruc;:ao civil (R$ I m~ 
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7 _ 
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fNDtCE NACIONAL DE PRE<;:os I>D CONSI..I\11DOR - IPCA 
(voriac;Oo no @s) 
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~5 PRODUC;:Ao DE CEREAlS, LEGUMINOW E OLEAGINOW 
(mllhees de toneladas) 
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79 80 81 82 83 84 85 86 8 7 88 89 90 91 92 93 94 95 

1995/ IV(*) 
1995/ IV(*) 
1995/ IV(*) 
1995/ IV(*) 

133,82 (1) 
159,34 (1) 
109,98 (1) 
154,21 (1) 

Dez/95(*) 79,264 

Dez/95(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 

Dez/95(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 

Dez/95(*) 
Nov/95(*) 
Nov/95(*) 
Nov/95(*) 
Nov/95(*) 
Nov/95 
Nov/95 

Jan/96(*) 
Jan/96(*) 
OuVNov/Dez 
Janeiro/96 

100,97 
90,82 
98,50 

124,70 
106,17 

134,17 
93,52 

165,09 

4,44 
123,27 
115,31 
134,38 
137,91 
76 ,97 

121,75 

1273,92 
1260,90 

314,87 

1,97(1) 
2, 13{1 ) 
1 ,70(1) 
2,13(1) 

-0,35(1 ) 
-3,31 (1) 
0, 10{1 ) 

-3,12(1) 
1,72(1) 

33,33 
2,08 

40 ,79 

-5,93 
2,86 
1,94 
4,42 
5,76 

-1,62 

3, 13 

1,46 
1,34 
4,22 (11 ) 
0,73 

VMI/;k) 
EMRE~ 

II)..., PEifooo 
DO ANOANIHIOII 

4,20(1 ) 
5,89(1) 
1,98(1 ) 
5,67(1) 

5,44(4) 

-11 ,68 
-32,73 
-12,38 
- 3,72 

0,12 

29,82 
13,94 
10,56 

_.23 ,01 
18,91 
-8,00 

12,22 

22,01 
21 ,97 

21 ,04 

NOTAS: (1) Serie com ajuste sazonaL (2) Taxa acumulada no ana. (3) Estimativa no mes de referencia para a prodw;ao total esperada no ana em curso (caro9o de 
algodllo, soja, milho, trigo, arroz, feijllo, amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4~ Varia9ao em rela9ao a produ9ao obtida no ana anterior. (5) 
Resultados da Pesquisa Mensa! de Comercio para a Regiao Metropolitana do Rio de Janerro. (6 Deflacionado pelo IPCA da Regiao Metropolitana do Rio de 
Janeiro. (7) Taxa media de desemprego aberto (semana), abrangendo regiOes metropolitanas de ecife, Salvador, Bela Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e 
Porto Alegre. {8) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deflacionado pelo INPC. (9) Pessoal ocupado na produ9ao. (10) Deflacionado pelo 
IN PC. (111 Vanacao acumulada no periodo de referencia. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. ( .) Novo nesta quinzena. 




