
uma analise 
da de cad a de 80 

A decada de 1980 trouxe a tona, com 
todo vigor, a discussao sabre os padroes 
e nlveis de desenvolvimento social. Foi 
uma decada marcada por uma 
expressiva concentrac;:ao de renda, de um 
lado, e , de outro, por uma maior 
organizac;:ao e participac;:ao da sociedade 
brasileira, o que levou as principais 
instituic;:oes produtoras de informac;:oes a 
ampliarem seus esforc;:os para atender a 
intensa demanda por diagn6sticos mais 
precisos da realidade socioecon6mica do 
Pais. Um passo importante no sentido 
de consolidar um sistema de informac;:oes 
mais adequado para a descric;:ao e a 
analise da realidade social brasileira foi 
o convenio de cooperac;:ao tecnica 
firmado entre o IBGE e o Programa das 
Nac;:oes Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Este conven1o permitiu 
implantar no IBGE , com recursos do 
PNUD , o Sistema Automatizado de 
lndicadores Sociais, do qual a publicac;:ao 
lndicadores Sociais: Uma Analise da 
Decada de 1980, e um dos produtos. 
(Pag. 3) 
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IN PC e IPCA sao os men ores 
da serie historica 

Os Indices de inflac;:ao medidos pelo IBGE 
registraram, em marc;:o, a menor variac;:ao 
ja verificada em ambiente de prec;:os livres. 
0 INPC, calculado com base no consumo 
media de famflias com renda de um a oito 
salaries mlnimos, ficou em 0,29%. 

Ja o IPCA, cujo calculo leva em conta o 

(IPCA), taxas que passa-ram, em feve
reiro , para 0,71% e 1 ,03%. Em tres meses, 
o acumulado foi menor para as famllias que 
tem ren-dimentos situados na faixa que vai 
de um a oito salaries: 2,48%. No mesmo 
perlodo, a inflac;:ao medida pelo IPCA ficou 
em 2,74%. 

consumo de famllias com rendimento de 0 grupo Habitac;:ao foi o que mais puxou 
um a 40 sala- ~6 para cima os dais 

~.77\ ii~ D ICE NACIONAL DE PREc;:os AO CONSUMIDOR · INPC «< 
rios , apresen- % )volo~aonomes) tF n d i c e s . N 0 

tou taxa de 6 ·; entanto, desta 
0,35% . Estes -j vez, a variac;:ao foi 
dais val ores s6 

5 t muito pequena se 
nao sao meno- 4 '!~ comparada aos 
res do que os J ,,,. aumentos dos 
Indices • de 2 A ~ ,:;~ primeiros meses 
marc;:o de 1986, :r \._ ~ ..o. -a.,_ ij do Real : 2,10% 
inlcio do Plano ~ ;!~!~ para o INPC e 
Cruzado,quan- 0 ;W 1,96% para o 
do o congela- ~ ~s A M J A s 0 

N ° rJ9'16 :~ IPCA. 0 grupo 

m e n to de p r e- ~:;;;;;?.;~~~~~~~=;~~~:;~~~~~~~:;a~~~~~~~~~~a:;~~a:;~~=;~§i~~~:;:;:;?~:ili:;:::;:::ili:;::?J::a:;~:;:;?.;t:;:;:;:;:;:;:;m;:;~:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;l~~ q u e m a is co n t ri-
c;:os entao vigente ocasionou uma variac;:ao buiu para manter as taxas em nlveis baixos 
de -1,31%, para o INPC, e de -0 ,11%, foiVestuario, queapresentou deflac;:aotanto 
para o IPCA. Os resultados de marc;:o no INPC (-2,50%) quanta no IPCA (-2,35%). 
mantem a ten den cia de queda da inflac;:ao, Em termos regionais , verificaram-se defla-
iniciada em janeiro. Os primeiros Indices c;:6e? em Fortaleza e Goii'mia, no INPC, e 
do ano foram de 1,46% (INPC) e de 1,34% em Salvador e Fortaleza, no IPCA.(Pag. 2) 

Taxa de desemprego so be em fevereiro 
A taxa media de desemprego aberto de 

fevereiro (5,70%) suplantou tanto a do mes 

anterior (5,26%) quanta a do mesmo mes 

do ano passado (4,25%). De janeiro para 

fevereiro, a taxa cresceu mais em Recife 

(30, 1 %), cain do em Salvador (-2, 1 %) e no 

Rio de Janeiro (-4,9%). 0 Rio de Janeiro, 

alias, foi a (mica regiao a apresentar 

declfnio da taxa de desemprego (-4,3%), 

no confronto mensal (fevereiro deste ano 

contra fevereiro de 95). Nesta comparac;:ao, 

Porto Alegre (67,3%) e Sao Paulo (53,7%) 

ficaram com as elevac;:oes mais 

significativas . Mesmo abaixo da media 

obtida para o conjunto das seis principais 

regioes metropolitan as do Pals (34, 1 %), 

Bela Horizonte (26,1%), Salvador (17,4%) 

e Recife registraram altas notaveis. 

Um balanc;:o dos resultados dos ultimos 

cinco meses mostra, na comparac;:ao anual, 

a continuidade do crescimento da taxa de 

desemprego aberto, destacando-se os 

setores da industria de transformac;:ao e da 

construc;:ao civil. 0 numero de pessoas 

ocupadas apresenta tendencia de queda na 

industria de transformac;:ao e crescimento 

nos demais setores, com excec;:ao da 
construc;:ao civil. 0 numero de empregados 

com carteira assinada tende a cair, 

enquanto o numero de empregados sem 

carteira e de pessoas que trabalham por 

conta propria continua crescendo . Quanta 

ao rendimento , a tendencia e de 

crescimento para todas as categorias de 

ocupac;:ao e para todos os setores de 

atividade.(Pagina 3) 
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Produ~;ao industrial cain 
0,5% em fevereiro 

A produgao industrial apresentou queda, em fevereiro, em todas 
as comparagoes: -0,5%, frente a janeiro, -6,4% em relagao a 
fevereiro de 95, -7,5% no acumulado do primeiro bimestre e -
1,9% no indicador des ultimos doze meses. A queda de 0,5%, de 
janeiro para fevereiro, nao teve perfil generalizado, pais houve 
crescimento em doze des vinte ramos industriais analisados. A 
principal pressao negativa veio da industria alimentar (-6,0%). Des 
generos que ampliaram o nfvel de produgao, neste perfodo, os 
destaques ficaram per conta da mecanica (4,4%), metalurgica 
(2,1%), e textil (2,9%) . Entre as categorias de usc, apenas a de 
bens de consume semiduraveis e nao-duraveis teve desempenho 
negative (-0,8%). Houve expansao em bens de capital (7,2%), bens 
intermediaries (2,7%) e bens de consume duraveis (1,0%). Na 
comparagao do primeiro bimestre deste ano com o mesmo perfodo 
de 95, o numero de ramos industriais com resultados positives cai 
bastante. Sao apenas seis, sobressaindo-se produtos alimentares 
(12,7%) e extrativa mineral (7,3%). As principais variagoes 
negativas ocorreram em mecanica (-31,6%) , metalurgica (-9 ,5%), 
textil (-22,5%) e qufmica (-6,7%) . A retragao mais aguda foi para 
bens de capital (-27,8%), em fungao des pessimos resultados em 
bens de capital para agricultura (-56 ,9%). lnfluenciada , 
basicamente, pelos indices negatives em metalurgica e textil , a 
produgao de bens intermediaries caiu 6,2%. 0 quadro e diferente 
no que se refere a bens de consume: os duraveis tiveram expansao 
de 2,7%, en quanta os semiduraveis e nao-duraveis, com 0,1 %, 
sustentaram o ritmo do inicio de 95, periodo caracterizado per 
forte aquecimento na atividade econ6mica. 

Industria fluminense 
cresceu 2,1% 

Os indices regionais da industria, em fevereiro , revelaram 
au mente de produgao em a pen as tres des dez locais pesquisados. 
Comparados aos resultados de fevereiro de 95, o maier indice 
regional foi para o Rio de Janeiro (2, 1 %), on de a atividade 
industrial ficou 8,5 pontes percentuais acima des 6,4% negatives 
da media nacional. 0 ritmo da industria fluminense foi sustentado 
pelo crescimento nas areas de extragao mineral (15,2%) e quimica 
(35,0%). Expansao menor ocorreu em Santa Catarina, .que fechou 
o mes com volume de produgao 1,5% maier. Com isso, a industria 
catarinense volta a crescer, o que nao acontecia desde julho de 
95 . Ja a industria mineira, com 1 ,0%, obteve resultado positive 
pelo segundo mes consecutive , ainda em relagao a igual mes de 
95 . As principais contribuigoes positivas , em Minas Gerais, 
resultaram da ampliagao na produgao em papel e papelao 
(51,7%), couros e peles (50 ,1%) e perfumaria, saboes e velas 
(30,9%). 0 pier indice entre as areas analisadas foi o de 
Pernambuco (-26, 1 %), on de a redugao na atividade industrial s6 
nao atingiu os setores de couros e peles e materias plasticas. A 
queda na produgao pernambucana foi determinada, basicamente, 
pela industria alimentar (-44,7%). No Rio Grande do Sui, veio da 
mecanica o principal impacto negative na composigao da taxa 
mensa!. Seus 53,4% neg~tivos tiveram forte influencia para o 
resultado global de -13,8%. Em Sao Paulo, o recuo na produgao 
da industria esta rela.cionado aos desempenhos desfavoraveis 
em segmentos de grande importancia no Estado: metalurgica 
(-14,1%), mecanica (-27,4%) e textil (-19,1%). 

Goiania registrou men or 
infla~;ao do Pais 

Entre as onze regioes pesquisadas, Goiania foi a que apresentou 
a menor variagao para o INPC (-0,20%) e os menores resultados 
para os grupos Habitagao (0,79%) e Saude e Cuidados Pessoais 
(-0,17%). Fortaleza, no entanto foi a unica a apresentar deflagao 
nos dais indices. Nesta regiao metropolitan a, o IN PC (-0 , 17%) 
registrou taxa ainda mais baixa do que o IPCA (-0,08%). Outra 
variagao negativa foi a do IPCA de Salvador, que ficou em -
0,05%. 
No INPC, as taxas do grupo Vestuario, para o qual foram 
constatados os menores resultados, variaram entre -0,07%, em 
Curitiba, e -3 ,61 %, em Salvador. Na analise per grupo e regiao, 
vale destacar as deflagoes tambem registradas, neste fndice, 
em Alimentagao e Bebidas, no Distrito Federal (-0,63%), Artigos 
de Residencia, em Belem (-1 ,56%). e Despesas Pessoais, em 
Salvador (-0,98%) . 
No IPCA, o grupo Alimentagao e Bebidas tambem apresentou 
variagao negativa: -0 ,02%. Des onze locais pesquisados, apenas 
quatro ficaram com resultados positives, neste grupo de grande 
peso na composigao do indice geral. A maier variagao foi 
registrada em Salvador, com 0,30%, enquanto Goiania fechou 
com queda de -0,32%. 

RJ POA BH REC SP DF BEL FOR SAL CUR GOI 

Jon • 2,38 0,53 1,63 1,83 1,64 0,62 0,91 1,05 1,24 1,47 0,78 

Fev • 0,69 0,27 1,36 0,34 0,66 1,41 0,79 0,28 1,12 0,62 0,29 

Mar · 0,23 0,51 0,68 0,06 0,41 0,13 0,22 ·0,17 0,03 0,47 ·0,20 

Gusto da constru~;ao 
subiu 0,49% em mart;o 

0 custo medic nacional do metro quadrado na construgao civil 
passou de R$ 315,84, em fevereiro, para R$ 317,38, em margo. 
Oeste total, R$ 208,58 referem-se aos materiais e R$ 108,80, a 
mao-de-obra. A alta de 0,49% em relagao a fevereiro levou o 
acumulado no trimestre a 1 ,53%. Este resultado e menor do 
que a inflagao ac umulada pelo INPC (2, 48 %), no mesmo 
periodo . 0 Nordeste voltou a apresentar, pelo quarto mes 
consecutive, a maier variagao mensal (1 ,48%) . 0 custo medic 
da regiao, no entanto , esta entre os mais baixos (R$ 298,94 ), 
perdendo apenas para o Centro-Oeste, qu e apesar de apresentar 
um custo medic de apenas R$ 298,14%, ainda registrou variagao 
negativa (-0,24%) em relagao a fevereiro . Os demais custos de 
margo foram R$ 321 ,32, na regiao Sudeste; R$ 331,09, no Sui, 
e R$ 353,90 , no Norte. No que toea aos materiais, a maier 
varia gao foi verificada na regiao Norte (1 ,05%) e a men or no 
Centro-Oeste (-0 ,30%). Ja a mao-de-obra subiu mais no 
Nordeste (3,35%) e caiu mais no Sui (-0,64%). Per Unidade da 
Federagao, os custos medics mais elevados foram registrados 
em Roraima (R$ 487,70 ), Para (R$ 364 ,5 1), Amazonas 
(R$ 357,52) Rio Grande do Sui (R$ 350 ,33) e Sao Paulo 
(R$ 346,64). Ja os mais baixos encontram-se no Espirito Santo 
(R$ 253 ,41) , Minas Gerais (R$ 26 8,28) , Pernambu co 
(R$ 271 ,90), Sergipe (R$ 274 ,35) e Piaui (R$ 276,57). 
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lndicadores sociais: Uma analise da 
decada de 1980 

0 Relat6rio de lndicadores Sociais foi 
elaborado a partir de um conjunto de 
informa<;:6es basicas sabre a sociedade 
brasileira , sistematizando e analisando 
informa<;:6es disponiveis, de diversas 

A seguir, algumas das constata<;:6es 
que se encontram no Relat6rio : 

para uma situa<;:ao preocupante em 
rela<;:ao a saude da mulher e da 
popula<;:ao . A queda da fecundudade 
conduz ao envelhecimento da po
pula<;:ao, o que exige a formula<;:ao de 
politicas especificas de aten<;:ao a 
adultos e idosos. As variaveis sabre 
morbidade, anticoncep<;:ao, perdas 
fetais e atendimento pre-natal 
evidenciam uma situagao de carencia 
no que diz respeito a saude reprodutiva 
da mulher e da crian<;:a . 

De 1980 a 1990 , a taxa bruta de 
fertilidade de 4 ,35 para 3 ,64 

fontes , partindo de dais 
cipais : pobreza 
guldade, de 
um lado , 
cidadania e 
participa<;:ao, 
do outro . 

estudos 
seguintes 
popula<;:ao, 
nutrigao , 

mulher, e a 
de vida 

trabalho e a, mo . .. . mais 

A crise que caracterizou a decada 
passada acentuou tendencias ja 
observadas em decadas anteriores, 
como o fortalecimento dos processes de 
urbaniza<;:ao e da predominancia do 
setor terciario na absor<;:ao da mao-de
obra . Como conseqOencia , em 1990, 
73 ,9% da popula<;:ao ativa estavam 
incorporados ao mercado urbana e mais 
da metade (55 ,2%) em atividades 
terciarias. 

dade social , habitagaO · e de 
saneamento basi co, educa<;:ao e · .. ·.. po r 
participagao politico-social. Para se .• en gas infecciosas 
ter uma ideia de sua importancia, . , por outro lado, da 
basta lembrar que alguns fen6menos da A consolidagao do projeto Sistema 

Automatizado de lndicadores Sociais, 
do qual este Relat6rio faz parte, 
permitira descrever melhor a sociedade 
brasileira, acompanhar suas trans
forma<;:6es e oferecer explica<;:6es sabre 
as multiplas rela<;:6es presentes na 
realidade social do Pais. 

incorporados as nossas estruturas .•••. en<;:as cr6nicas. 
sociais, como o declinio das taxas de · ...... ,."' •. "'· ·~·,~ ·~ .-• ·· '-"· "'· e comentada, 
crescimento demografico associado a · algumas diferengas regionais 
redugao das taxas de fecundidade, ressaltadas, e os problemas relatives ao 
tiveram no contexto de crise da decada acesso aos servi<;:os de saude tambem 
de 80 importantes fatores para sua sao apontados. 
definitiva consolidagao. Os resultados das pesquisas apontam 

Comercio vareiista do Rio 
fatura menus 

De janeiro para fevereiro, o faturamento do comercio varejista 
do Rio de Janeiro teve queda real de 6,2%. A queda atingiu 
tambem o nivel de emprego (-0,2%) e a massa de salarios 
pagos pelo setor (-4 , 1 %) . Comparadas aos resultados de 
fevereiro de 95, as variag6es continuam negativas para o 
faturamento (-10,8%) eo emprego (-7,0%) , mas os salarios 
aparecem com crescimento de 4,1 %. 0 desempenho do setor 
se encontra em niveis bastante desfavoraveis , quando se 
considera o aumento das vendas reais . 0 unico ramo cujo 
faturamento real aumentou foi o de m6veis e eletrodomesticos 
(2,59%) . Todas as atividades tiveram perdas no numero de 
pessoas ocupadas, a excegao de m6veis e eletrodomesticos 
(0,86%). As redu<;:6es chegaram a casa dos 14%, como ocorreu 
nas lojas de departamento. No tocante aos salarios, os indices 
variaram dos 17,5%, em vestuario , cal<;:ados e tecidos, aos 
35,8% negatives, registrados em m6veis e eletrodomesticos. 
Alem desta ultima atividade, os setores que mais reduziram 
suas despesas com salarios foram lojas de departamento 
(-14,26%) e outros artigos de uso pessoal (-1,94%). 

Rendimento media real 
aumentou 12,3% 

De janeiro de 95 para janeiro deste ano, o rendimento media 
real das pessoas ocupadas cresceu em todas as regi6es. 0 
aumento mais expressive ocorreu no Rio de Janeiro (22,4%), 
vindo em seguida Recife (14 ,1%), Bela Horizonte (13,4%), Sao 
Paulo (10,1%), Salvador (9,4%) e Porto Alegre (8,1%). Por setor 
de atividade, o aumento foi maior na construgao civil (19,5%) e 
men or na industria de transforma<;:ao (1 0,2%). Os acrescimos 
foram de 15,9%, para o co mercia, e de 11,6%: para os servi<;:os. 
Os empregados sem carteira assinada obtiveram o aumento 
mais significative : 13,7%. Superior, portanto, aos 12,5% dos 
empregados com carteira e aos 10,8% assinalados para os que 
trabalham por conta propria. De dezembro de 95 para janeiro 
deste ano, o rendimento media real caiu 5,4%. 0 rendimento 
caiu mais na industria de transformagao (-1 0,2%) e teve recuo 
mais suave no co mercia (-5,4%) e em servi<;:os (-2, 1 %) , 
chegando a crescer 1,1 % na construgao civil. 0 rendimento 
media caiu 8,7%, para os empregados com carteira, 3,4% para 
os que nao possuem carteira e 2,6%, para os que trabalham 
por conta propria. 
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PRODUCAO INDUSTRIAL 
INDICE DE BASE FIXA COM AJUSTE SAZONAL 

1991•1 00 

iNDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR - INPCA 
(varla~~o no mes ) 

6 ,-------------------------------------

5 +---------------------------------------

4 +-----------------------------------------
3 +-----~----------------------------------

?-0-'o--Q.. 

o +-~~~~~~~~--~~~~~ 
M A M J J A S 0 N D J F M 
lQQS 

INDICADORES CONJUNTURAIS 

PRODUTO INTER NO 8RUTD (indices trimestraiS) 
Total (1980=1 00) 

Agropecuaria (1980=1 00) 
Industria (1980=1 00) 
Servicos (1980=1 00) 

PRoouc;Ao AGRicoLA (milhOes de toneladas) 
Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

PRoouc;Ao INDUSTRIAL (Indices mensais) 

Total (med ia de 1991=100) 
Bens de capital (media de 1991 = 1 00) 
Bens intermediaries (media de 1991=100) 
Bens de consume duraveis (media de 1991=100) 
Bens de consume n~o-duraveis (media de 1991 =1 00) 

COMERCIO VAREJISTA (ind ices mensais) (5) 

Faturamento (jan/95 = 1 00) (6) 

Emprego assala riado (jan/95 = 100) 
Salaries e outras remuneracOes (JAN/95 = 1 00) (6) 

MERCADO DE TRABALHO 
Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 
Rendimento media real (ind ice mensal, ju l/94=1 00) (8) 

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

Emprego industrial (indice mensa I, 1985=1 00) (9) 
Salario media real na industria (indice mensal, 1985=100) (10) 

PREc;os 
indice de pre cos ao consum idor- IN PC (dez/93=1 00) 
in dice de precos ao consumidor ample- IPCA (dez/93=1 00) 
indice de precos ao consumidor ample especial- IPCA-E 
Custo media da construc~o civ il (R$ I m') 

TAXA MEDIA DE DESEMPREGO AB ERTO 
(PERiODO: SEMANA) 

7oT%~--------------------------------------------

lNDICADOR DE FATURAMENTO REAL 
(ndlca de Base Flxa- Jan/95=100 

Rag iio Metropolitana do Rio de Janeiro 

130 +-------------;--f-'1\,----------
120 +--------.... --------------;-/-\---\ --
110 +-----~----~~----------------~---t---/'V "n- -o~ j ~ 
100¢-~L---~----------~~~~~0-----~-

" v- -a- \ 

90+-----------------------------------~u 

so +--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-~ 

PERiODO 

DE 

REFERENCIA 

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

Fev/96 

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

Fev/96(*) 

F ev/96(*) 
Fev/96(*) 

Fev/96(*) 
Jan/95(*) 
Jan/95(*) 
Jan/95(*) 
Jan/95(*) 

Jan/96 
Jan/96 

Mar/96(*) 
Mar/96(*) 

Jan/Fev/Mar 
Mar/96 

J F M A M A S 0 

N iVEL 

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

69 ,061 

99,70 
99,11 
99,71 

130,45 
93 ,33 

88,50 

91,95 
101 ' 15 

5,7 
122 ,66 
113 ,58 
130 ,81 
135 ,78 
74,76 

121,38 

1286,68 
1278,35 

317 ,38 

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

VARIACAO 

EM REL A CAO 

AO 

PE RiOD O 

ANTER IO R 

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

-0 ,50 (1) 
7,21 (1) 
2 ,73 (1) 
1,03 (1) 

-0,80 (1) 

-6,15 

-0,22 
-4,09 

8,4 
-5 ,4 
-8 ,7 
-3,4 
-2,6 
-0,80 
0,26 

0 ,29 
0 ,35 
3 ,49 (11) 
0 ,49 

N D F 

VARIACAO 

EM RELA CA O 

AO ME SMO 

PER IODO DO 

ANO AN TER IOR 

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

-12,87 (4) 

-6,35 
-24,66 

-4,12 
-0 ,98 
-0,53 

-10 ,77 

-7 ,01 
4,08 

34,1 
12,3 
12,5 
13,7 
10,8 

-1 0 ,73 
10,63 

20,05 
20,55 

17,40 

NOTAS : {1) S8rie com ajuste sazona l. (2) Taxa acumulada no ana. (3) Estimativa no mes de refer8ncia para a producao total esperada no ana em curse (caroyo de algodao . soja, milho, trigo, 
arroz , feijao, amendoim, mam ona, aveia, centeio , cevada e sorgo). (4) Varia~ao em relayao a produyao obtida no a no anterior. (5) Resultados da Pesquisa Mensa I de Com8rcio para a 
Regi.Ao Metropolita ns do Rio de Janeiro . (6 } Deflacionado palo IPCA da Regi.Ao Metropolitans do Rio de Janeiro. (7} Taxa m9dia de desemprego a barto {semana}, abra ngendo regiOes 
metropolitanas de Recife , Salvador. Bela Horizonle, Rio de Janeiro. Sao Paulo e Porto Alegre. (8) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deflacionado palo IN PC . (9) Pessoal 
ocupado na produyao. {1 D) Deflacionado palo IN PC . (11) Variayao acumulada no periodo de refer8ncia . 0 IPCA-E B divulgado ao final de cad a trim astra. (•) Novo nesta quinzena . 

Entregue aos Correios ate 26/04/96 




