
PNAD 93: o mais 
recente retrato do 

pais 
A Sfntese da Pesquisa Nacional par 
Amostra de Domicflios (PNAD) de 
1993 acaba de ser conclufda, 
revelando o mais atualizado retrato 
s6cio-economico do Pafs. Cobrindo 
todo o territ6rio nacional, com 
excecao da area rural dos estados da 
antiga regiao Norte, a PNAD 93 
mostra o envelhecimento da 
populacao brasileira, como queda nas 
taxas de fecundidade e mortalidade, 
alem do aumento da populacao idosa 
e a reducao do numero media dos 
integrantes das famflias. Mostra ainda 
uma elevacao no nfvel de instrucao 
da populacao, tanto no que toea aos 
adultos como com relacao as taixas 
etarias mais jovens. 

No tocante ao rendimento, porem, 
nota-se um aumento na concentracao 
da renda, revertendo uma tendencia 
que vinha desde 1990. Par outro lado, 
elevou-se o padrao de vida da 
populacao, o que pode ser atestado 
pelo crescimento da parcela dos 
domicflios que, em 93, contavam com 
abastecimento de agua, esgoto, 
energia eletrica, teletone e coleta de 
lixo, alem de bens como geladeira, 
radio, TV, freezer e maquina de lavar 
roupa. 

Estes e outros dados serao 
esmiucados na proxima edicao da 
Carta IBGE, que dedicara um espaco 
destacado aos resultados da Sfntese 
da PNAD. 
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Si Minas Gerais aumentou 
produt;io em janeiro 

Os primeiros numeros da industria em 1996 revelam que, no 
mes de janeiro, apenas a industria de Minas Gerais apresenta 
evolu9ao positiva na compara9ao com janeiro de 95. Mesmo 
assim, urn desempenho de apenas 0,3%, em virtude do aumento 
registrado no segmento de material de transporte. As demais 
regi5es exibem resultados negatives, sobretudo Pernambuco 
(-19,9%), devido ao comportamento negative da industria do 
a9ucar. Justo a industria pernambucana que, em 1995, foi a 
que mais cresceu no Pafs (5,8%). 0 
indicador dos ultimos 12 meses 
para o estado de Pernambuco 
tornou-se (-0,2%), 
primeiro resultado desde 
outubro de 1994. 

Parana (-17,8%), 
Sao Paulo (-12,4%) 
tambem apresen
resultados 
expressivos em 
deste ano. Ja as 
de Santa Catari
Rio de Janeiro 
(-3,4%), 
taxas nega
acima da media nacional (-8,6%). 

RegiaoSul (-15,2%), 
Nordeste (-9,5%) 

t a r a m 
egativos 

janeiro 
industrias 
na (-6,6%), 

(-3,7%) e Bahia 
pesar das 

tivas, ficaram 

A explica9ao para este quadro notadamente negative e, 
sobretudo, a base de compara9ao para o primeiro mes de 96. 
Janeiro de 95 foi caracterizado pelo forte aquecimento do nfvel 
de atividades, marcando os picos da serie hist6rica da 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM). 0 resultado expressivamente 
positive do infcio de 95, alias, devera continuar influenciando 
os resultados da industria ainda por alguns meses, da 
mesma forma como vern ocorrendo na comparayao 
dos setores de atividade industrial. 
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Custo medio da construc;ao civil 
(fevereiro/96) 

custo da constru(:io civil 
teve alta de 0,31% em tevereiro 

0 custo media nacional do metro quadrado na construcao 
civil, em fevereiro, ficou em R$ 315,84, com variacao de 
apenas 0,31 %, em relacao ao mes de janeiro. 

Na composicao do custo media, os materiais responderam 
par R$ 208,18 e o custo da mao-de-obra, par R$ 107,66. 
De janeiro para fevereiro, variaram, respectivamente, 
-0,08% e 1 ,07% 

Segundo o relat6rio do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Indices da Construcao Civil , a Regiao Nordeste 
apresentou as maiores variacoes no mes (1 ,51%) e no 
acumulado deste ana (2,60%). Ja o maior indice nos ultimos 
doze meses foi o da Regiao Sui: 22,57%. 

Em contrapartida, o Sudeste registrou as menores taxas 
no mes (-0,62%) e no ana (-0,07%). Enquanto a Regiao 
Norte apontou a menor variacao nos ultimos doze meses: 
14,76%. 

Os materiais de construcao apresentaram a maior variacao 
mensa! no Nordeste (0,73%) e a menor no Centro-Oeste 
(-0,97%). 

Com relacao a mao-de-obra, o Nordeste se destacou com 
um aumento do custo de 3,40% eo Sui, com uma queda 
de -0,62%. Quanta aos estados, os custos medias mais 
elevados ficaram com Roraima (R$ 486,88), Para 
(R$ 360,63), Amazonas (R$ 351 , 13), Rio Grande do Sui 
(R$ 348,54) e Sao Paulo (R$ 346,89). Enquanto que os 
menores custos ocorreram no Espirito Santo (R$ 252,11 ), 
Minas Gerais (R$ 267,52), Pernambuco (R$ 271 ,36) , 
Sergipe (R$ 275,03) e Piaui (R$ 275,41 ). 

Em relacao as variacoes, a maior ocorreu na Bahia (5,05%) 
e a menor em Minas Gerais (-1,39%). Vale ressaltar que 
na Regiao Centro-Oeste todas as taxas foram negativas, 
destacando-se Mato Grosso do Sui, com -0,26%, e Mato 

Grosso, com -1 ,09%. 
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Aumento nos teletones 
pressiona inlla(:io de tevereiro 

A inflacao de fevereiro, medida em 11 localidades do Pais, 
ficou em 0,71% para o INPC, calculado com base no 
consumo media das famflias com renda mensa! de um a 
oito salarios minimos, e em 1,03% para o IPCA (famflias 
com renda de um a quarenta salarios minimos) . Este 
resultado aponta uma queda em relacao a janeiro, quando 
o IN PC ficou em 1 ,46% eo IPCA em 1 ,34%. 

Pela primei ra vez, desde agosto de 95, o grupo Habitacao 
nao foi o que mais puxou a taxa de inflacao para cima. Em 
fevereiro, o grupo que mais colaborou para esse resultado, 
tanto no INPC como no IPCA, foi o de Transporte e 
Comunicacao , devido sobretudo aos aumentos nos 
telefones residenciais. No caso do INPC, esse grupo 
registrou uma variacao de 2,80%, puxado, principalmente, 
pelo aumento do item comunicacoes (50,82%). No IPCA, 
esse grupo teve uma variacao de 3,56% , cujo item 
comunicacoes apontou alta de 65,16%. As localidades que 
apresentaram as maiores altas nesse item foram Sao Paulo 
(65,83%) e Goifmia (64,63%), para o INPC, e Recife 
(72,39%), Belem (70,73%) e Salvador (70,11%), para o 
I PC A. 

0 grupo Habitacao este mes aparece em segundo Iugar 
no INPC, com 2,31%, e em terceiro Iugar no IPCA, com 
1 ,98%. Par outro !ado, segurando os indices ,surge o grupo 
Vestuario, que registrou queda de -3,01%, no IN PC, com 
destaque para os itens roupas femininas (-5,31 %) e roupas 
infantis (-3,96%). No IPCA, a queda ainda foi maior (-3,28%) 
e sobressairam os itens roupas femininas (-5,43%) e roupas 
masculinas (-3,61%). 

Comportamento dos gropos 
fevereiro/96 (%) 

Grupos INPC IPCA 

Alimenta!;ao e bebidas 0,10 0,11 

Habita~ao 2,31 1,98 

Artigos de residencia 0,15 0,28 

Vestuario -3;01 -3,28 
Transportee comunlca~ao 2,80 3,56 

Saude e cuidados 1,10 1,29 
pessoais 

Despesas pessoais 1,61 2,07 

Errata 
Na edi~iio anterior do Carta /BGE, informamos que o 

comerr:io varejista do Rio de Janeiro teve urn crescimento 
de 33,3% no faturamento real. Cabe esclarecer; no entanto, 
que este fndice de crescimento se refere a compara~iio de 

dezembro/95 em relariio a janeiro do mesmo ano. 

lmpressiio e circula~o -Centro de Documenta~ao e Dissemina~ao 
de lnfonna~6es - COOl 
Tlragem: 20.000 exemplares 
Carta IBGE e um projeto integrado do qual participam, ainda, a Diretoria de 
Pesquisas (Maria Leticia Warner) , a Diretoria de Geociencias (Angelo Pavan) 
e o CDDI (Aido Vict6rio) . 
Nesta edi~ao foram utilizados dados disponiveis ate 14/03/96 
Permitida a transcri~ao total ou parcial de materia publicada na Carta IBGE 



Cai empreuo e sobe 
taturamento no comercio 

0 faturamento real do comercio da Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro 
teve um aumento de 3,0% em rela!fao a janeiro de 95. Na compara!fao como 
mes anterior, no entanto, houve queda de -23,3%, o que pode ser explicado por 
dezembro ser o mes de maior faturamento com as vendas de Natal. Por outro 
lado, o nfvel de emprego voltou a cair. Em rela!fao a dezembro, a reduc;ao foi de 
-1 ,4%. Se comparado a janeiro de 95, a queda e ainda maior (-7,8%). 

Em janeiro, as facilidades nas compras a credito atrafram os consumidores de 
menor renda. Esse comportamento acarretou, sobretudo, um aumento das 
vendas do setor de m6veis e eletrodomesticos (24,0%) e do setor de autom6veis 
e motos (2,3%)- com maior comercializa!fao de carros usados -,como aponta 
a primeira Pesquisa Mensa! do Comercio (PMC) de 96. 

Este desempenho verificado em eletrodomesticos nao se explica apenas pelo 
clima, que au menta as vendas de refrigeradores e aparelhos dear condicionado. 
E importante tambem verificar a crescente participac;ao da populac;ao de menor 
renda no mercado de consume, o que fica evidenciado tanto pela incorporac;ao 
no mix de vendas de produtos de baixo valor unitario e pouca sofisticac;ao como 
pela elevada sensibilidade desse tipo de consumidor as condic;oes de cretido. 

INDICADOR DE FATURAMENTO REAL 
Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro 

JAN FEV MAR ABR IIIAI JUN JUL AGO SET OUT NOV OEZ JAN 
1995 1996 

Satra devera cair em 96 
A safra deste ano de cereais, 
leguminosas e oleaginosas podera 
alcanc;ar 69,855 milhoes de toneladas, 
ou seja, um volume 11 ,87% menor do 
que a registrada no ano passado 
(79,264 milhoes de toneladas). Esses 
dados referem-se ao Levantamento 
Sistematico da Produc;ao Agrfcola 
(LSPA) de janeiro, que revelam as 
primeiras estimativas da safra de 96, 
em nfvel nacional, pois as estimativas 
apresentadas no mes passado 
referiam-se apenas a regiao Centro-Sui 
eRondonia. 
Comparando-se com a produc;ao do 
ano passado, havera reduc;oes nas 
estimativas de algodao herbaceo 
(2,04%), arroz (13,31 %), milho 
(14,44%) e soja (15,06%). No caso do 
algodao herbaceo, os principais 
motives para a queda estimada na 
produc;ao deste ano foram os baixos 
prec;os alcanc;ados pelo produto em 95, 

os prazos longos de pagamento para o 
produto importado e a inadimplemcia 
dosprodutoresjuntoaosetorbancario. 
Quante a queda na produc;ao do arroz, 
ela pode ser explicada pela falta de 
agua para irrigac;ao, o atraso na 
semeadura e o endividamento dos 
produtores, que reduziram o plantio do 
produto no Rio Grande do Sui, um dos 
principais produtores. Ja a queda na 
produc;aodasafrademilho,juntamente 
com a queda esperada nasafra de soja, 
podera trazer problemas no 
abastecimento nacional, sobretudo 
paraaaviculturaesuinocultura, poises 
dois produtos sao OS principais 
componentes das rac;oes empregadas 
nestasduasatividades. 
Para os demais produtos sao re
gistradas variac;oes positivas: batata
inglesa (3,72%), cafe (3,94%), cana
de-ac;ucar (1 ,43%), cebola (7,80%) e 
feijao (23,63%). 
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Industria mantem 
queda em ianeiro 

A industria brasileira apresentou uma 
ligeira queda, pelo segundo mes 
consecutive. A Pesquisa Industrial 
Mensa! aponta queda de -0,6%, em 
janeiro, com relac;ao ao mes de 
dezembro. Este, por sua vez, ja havia 
apresentado reduc;ao de -0,5%, em 
relac;ao a novembro. Na comparac;ao 
com janeiro de 95, a retrac;ao da 
industria e ainda maior (-8,6%). 

Por categoria de uso, os resultados nos 
ultimos doze meses sao os seguintes: 
bens de capital (-4,9%), bens 
intermediaries (-1 ,5%), bens de 
consumo duraveis (11 ,9%) e bens de 
consume semiduraveis e nao-duraveis 
(3,0%). 

De dezembro para janeiro, somente 
sete dos 20 ramos industriais 
pesquisados apresentaram cres
cimento na produc;ao, sendo que as 
expansoes mais expressivas 
ocorreram em extrativa mineral 
(9 ,9%), perfumaria, saboes e velas 
(6,6%), fumo (6,2%) e borracha 
(5,2%). Ja entre as quedas, destacam
se madeira (-9, 1 %), vestuario, 
calc;ados e artefatos de tecidos (-5,0%) 
e textil (-2,2%). A industria de produtos 
alimentares registrou a primeira queda 
(-0,9%) desde junho do ano passado, 
provavelmente em func;ao do resultado 
negative verificado na industria 
ac;ucareira (-40, 1 %). 

Na comparac;ao com janeiro de 95, 
quinze ramos apresentaram 
comportamento negative, destacando
se as quedas em mecanica (-36,2%), 
metalurgica (-13,0%) e textil (-25,1%), 
ou seja, areas onde predomi
nam a produc;ao de bens de capital e 
insumos industriais. As taxas de 
expansao mais elevadas foram 
verificadas em fumo (16,9%), produtos 
alimentares (15,0%) e farmaceutica 
(6,9%), isto e, industrias tipicamente 
relacionadas com a produc;ao de bens 
de consume nao duraveis e de baixo 
valor unitario. 

Com relac;ao aos derivados industriais, 
o melhor desempenho ficou com o 
agregado da soja (13,3%), seguido dos 
derivados do milho (9,0%), da cana
de-ac;ucar (3,3%) e do trigo (2, 1 %). 
Enquanto os piores resultados foram 
registrados nos derivados de cafe 
(-5,9%) e suco de laranja (-29,2%). 
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IJJ'J9"6 TAXA MEDIA DE DESEMPREGO ABERTO 
(periodo: aemana) 

Regi6es Metropolitanas de Recife , Salvador, Bela Horizonte, 
Rio de Janeiro. Sao Paulo e Porto Alegre 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

PRODUTO INTERNO 8RUTO (INDICES TRIMESTRAIS) 
Total (1980=100) 

Agropecuaria (1980=1 00) 
Industria (1980=100) 
ServiC(Os (1980=100) 

PRODUCAO AGRICOLA (MILH0ES DE TONELADAS) 
Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

PRODUCAO INDUSTRIAL (Indices mensais) 

Total (media de 1991=100) 
Bensdecapital (media de 1991=100) 
Bens intermediaries (media de 1991 =1 00) 
Bens de consumo duraveis (media de 1991 =1 00) 
Bens de consumo nao-duraveis (media de 1991 = 1 00) 

COMERCIO V AREGISTA (indices mensais) (5) 

Faturamento Gan/95 = 1 00) (6) 

Emprego assalariado Gan/95 = 1 00) 
SALARIOS E OUTRAS REMUNERAC0ES (JAN/95 = 1 00) (6) 

MERCADO DE TRABALHO 
Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 
Rendimento medio real (indica mensal, jul/94=100) (8) 

Empregados c/ carteira assinada 
Empregados sf carteira assinada 
Conta-pr6pria 

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

PRE COS 
indica de prer,:os ao consumidor-INPC (dez/93=100) 
indica de prer,:os ao consumidor amplo -IPCA (dez/93=1 00) 
indica de prei(OS ao consumidor amplo especiai-IPCA-E 
Custo medio da construcao civil (R$ I m2) 
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1995 1996 

PERiODO 

DE 

REFERENCIA 

1995/IV 
1995/IV 
1995/IV 
1995/IV 

Jan/96(*) 

Jan/96(*) 
Jan/96(*) 
Jan/96(*) 
Jan/96(*) 
Jan/96(*) 

Jan/96(*) 

Jan/96(*) 
Jan/96(*) 

Jan/96(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 
Dez/95(*) 

Fev/96(*) 
Fev/96(*) 

Out/Nov/Dez 
Fev/96(*) 

NiVEL 

133,82 
159,34 
109,98 
154,21 

69,855 

102,06 
90,22 

100,88 
128,67 
104,64 

103,0 

92,2 
108,5 

5,26 
129,69 
124,40 
135,37 
139,46 
75,56 

121 ,74 

1282,96 
1273,89 

315,84 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

VARIACAO 

EM RELACAO 

AO 

PERiODO 

ANTERIOR 

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

-0,55 (1) 
-0,40 (1) 
-1,42 (1) 
0,75 (1) 

-0,60 (1) 

-23,18 

-1,39 
-33,99 

18,47 
5,21 
7,88 
0,74 
1,12 

-1,90 
-0,14 

0,71 
1,03 
4,22 (11) 
0,31 

VARIACAO 

EM RELACAO 

AO MESMO 

PERiODO DO 

ANO ANTERIOR 

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

-11,87 (4) 

-8,64 
-31,65 

-8,27 
7,36 
1,08 

19,00 
12,21 
11,05 
7,80 

21 ,22 
-9,20 
11 ,24 

21 ,64 
21,99 

19,20 

NOT AS: (1) Serie com ajuste sazonal. (2) Taxa acumulada no ano. (3) Estimativa no mes de referencia para a produyao total esperada no ano em curso (caroyo de algodao, soja, milho, trigo, 
arroz, feijio, amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4) Variayao em relayao a produyao obtida no ano anterior. (5) Resultados da Pesquisa Mensal de Comitrcio para a 
Regiao Metropolilana do Rio de Janeiro. (6) Deflacionado pelo IPCA da Regiao Metropolitans do Rio de Janeiro. (7) Taxa media de desemprego abeno (semana), abrangendo regioes 
metropomanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Pono Alegre. (8) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deffacionado pelo IN PC. (9) Pessoal 
ocupado na produyao. (10) Deflacionado pelo INPC. (11) Variayao acumulada no periodo de referencia. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. (•) Novo nesta quinzena. 




