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0 IBGE esta realizando, em todo o Pais, duas pesquisas que 
vao permitir trayar urn perfil mais atualizado da realidade brasileira. 
Operay5es de grande porte, o Censo Populacional e o Censo 
Agropecuario estao em campo desde o dia I ode agosto. Urn 
exercito com mais de I 00 mil pessoas esta mobilizado numa 
verdadeira operayao de guerra para visitar os cerca de 40 milh5es de 
domicilios existentes no territ6rio nacional. Sao mais de 90 mil 
recenseadores que vao atravessar matas, rios e cidades para 
descobrir quantos somas, o sexo e a idade de cada brasileiro. Tudo 
contabilizado para cada urn dos 4.974 municipios brasileiros. Isto, 
no caso do Censo Populacional. Ja o Censo Agropecuario devera 
levan tar a situayao de cada urn dos 6,3 mil hoes de estabelecimentos 
agropecuarios espalhados pelo Pais. 

De dez em dez anos - nos anos de final zero-, o IBGE realiza 
urn Censo Demografico, que, atraves de urn questionario 
simplificado aplicado ao universo dos domicilios, contabiliza o 
total de habitantes do Pais, fornecendo dados sabre sexo, idade, 
nivel de instruyao, renda e sua distribuiyao espacial. Urn 
questionario adicional aplicado a uma am astra de I 0% ou 20% da 
populayao de cad a municipio obtem ainda detalhes como religiao, 
cor, migrayao, fecundidade e trabalho. 0 Censo serve ainda de base 
para que o IBGE faya estimativas populacionais relativas aos nove 
anos restantes da decada. Tratam-se de estimativas importantes 
para o planejamento governamental, sobretudo na area social, 
permitindo prever as necessidades educacionais e de saude, a! em de 
estimar o impacto do crescimento da populayao sabre o mercado de 
trabalho e a Previdencia Social. 

Ha muito tempo o IBGE desejava realizar uma contagem da 
populayao a meio da decada para subsidiar as estimativas anuais de 
populayao. A realizayao desta contagem era urn pleito praticamente 
generalizado entre instituiy5es e pessoas interessadas. Solicitay5es 
que nao puderam ser atendidas na decada de 80. 0 reforyo da 
posiyao tributaria e administrativa dos municipios, possibilitada 
pel a Constituiyao de 1988, confirmou a tendencia a 
descentralizayao politica e administrativa, trazendo como 
conseqiiencia para as administray5es municipais a necessidade de 
informay5es demograficas e socioeconomicas cada vez mais 
precisas. Alem disso, a criayao de varios novas municipios, de 
1992 para ca, alterou substancialmente a situayao municipal, tanto 
em termos territoriais quanta demograficos. A contagem reveste-se 
ainda de importancia maior, tendo em vista que, por atribuiyao 
legal, o IBGE e responsavel pela elaborayao das estimativas 
populacionais oficiais que servem de base para a distribuiyao 
proporcional do Fundo de Participayao dos Municipios (FPM). 

Por solicitayao do Ministerio da Educayao, o IBGE incluiu no 
questionario urn bloco de quesitos sabre instruyao que investigara a 
freqiiencia a escola eo nivel de escolaridade no Brasil. Assim, a! em 
dos resultados referentes a condiyao do chefe do domicilio, idade, 
sexo e ultimo movimento migrat6rio realizado, o Censo 
Populacional vai produzir informay5es importantes para subsidiar 
as ay5es do Govern a Federal na area de educayao. 

Grayas a urn a nova tecnologia de leitura 6tica, os questionarios 
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do Censo Populacional poderao ser tabulados com grande 
rapidez, dispensando a digitayao manual. Com isso, os primeiros 
resultadosja poderao estar disponiveis em dezembro deste ano. 

Nas areas rurais- ou mesmo nas zonas urbanas que 
apresentem produyao agropecuaria -, os recenseadores vao aplicar 
simultaneamente os questionarios do Censo Agropecuario e do 
Censo Populacional. Realizado pela ultima vez em 1985, o Censo 
Agropecuario sera de importancia fundamental para a formulayao 

de politicas nacionais para a agricultura, alimentayao, estrutura 
fundi aria e desenvolvimento regional. A unidade a ser recenseada 
e o estabelecimento agropecuario, que se define como t~do 
terreno de area continua, independente de tamanho ou situayao 
(urbana au rural), onde se processa uma explorayao agropecuaria 
com finalidade de comercializayao. 

0 extenso questionario do Censo Agropecuario vai dar uma 
ideia exata das atividades do setor primario. As informay5es sabre 
maquinas e equipamentos terao como referencia o ultimo dia de 
95 eo efetivo de animais e plantay5es estarao referenciados a 31 
de julho deste ano. Ja os dados conjunturais, como os 
relacionados a produyao, levarao em conta o periodo de 0 I /08/95 
a31/07/96. 

0 primeiro Censo Agropecuario foi realizado em 1920. Seu 
objetivo eo de levan tar dados sabre a estrutura e a forma de 
aproveitamento das terras, armazens, silos, dep6sitos, maquinas e 
equipamentos, mao-de-obra, efetivo dos rebanhos e de culturas 
permanentes, tecnologia empregada, financiamentos, receitas e 
despesas referentes as atividades agricola, pecuaria e a industria 
rural. AI em disso, o Censo Agropecuario fornece, juntamente com 
o Cadastro Central de Estabelecimentos, a base para a definiyao 
das amostras de area e de estabelecimentos das pesquisas anuais 
em nivel municipal sabre a produyao vegetal, pecuaria e 
silvicultura e extrativa vegetal e pesquisas conjunturais mensais 
sabre previsao de safras, abate de animais, produyao de Ieite e 
avos que perm item urn acompanhamento sistematico da evoluyao 
do setor agropecuario. 

Por ter urn questionario extenso e com perguntas abertas, o 
Censo Agropecuario devera levar urn pouco mais de tempo para 
ser concluido. A previsao e a de que os primeiros resultados 
estejam disponiveis no primeiro trimestre do ano que vern. 
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INPC de julho caiu para 1,20°/o 
0 INPC (in dice que mede a variayao dos preyos com base no 

consumo medio de familias com renda mensal de urn a oito 
salarios minimos) de julho ficou em I ,20%, contra os I ,33% 
registrados em junho. Ja o IPCA (com base no consumo medio de 
familias com renda de urn a 40 salarios minimos) registrou, no 
mes passado, variayao de I , II %, urn pouco abaixo da taxa de 
I , 19% de junho. No ano, o INPC acumula· alta de 7,42% e, nos 
ultimos doze meses, de 14,86%. 0 IPCA acumula varia9ao de 
7,74%, no ano, e de I4,83%, nos ultimos doze meses. 

Os itens que mais contribuiram para o resultado de junho do 
INPC foram produtos farmaceuticos, com alta de 6,05%, e 
"transporte publico (5,67%). Em compensayao, tuberculos, raizes 
e legumes ( -6,09%) e hortaliyas e verduras ( -3 ,50%) contribuiram 
para manter a taxa em niveis mais baixos. No caso do IPCA, as 
variayao de produtos farmaceuticos (6, 19%) e de transporte 
publico (6,05%) foram ligeiramente maiores do que as do IN PC. 
As quedas em tuberculos, raizes e legumes e hortaliyas e verduras 

foram, respectivamente de -4,38% e de -4,95%. 

Custo da constru~ao civil registra a 
taxa mais baixa do ano 

A variayao mensal do custo medio nacional do metro 
quadrado foi de apenas 0,23%, emjulho. Com esta taxa- a mais 
baixa do ano, ate agora-, o custo passou para R$ 325,51, sen do 
R$ 207,44 relativos aos materiais e R$ Il8,07 referentes a mao
de-obra. A variayao acumulada ficou em 4, 13%, de janeiro a 
julho, atingindo 6,67% nos ultimos doze meses. Na composiyao 
do custo, a parcel a dos materiais chegou a apresentar queda de 
-0,50% em relayao ajunho, enquanto a mao-de-obra aumentou 
I ,55%. No acumulado do ano, as variayoes foram, 
respectivamente, de 0,24% e II,76%. 

0 custo regional mais alto foi registrado no Norte 
(R$ 359, 70). 0 Sui (R$ 340,89) eo Sudeste (R$ 33I ,86) ficaram 
com custos acima da media nacional, ao contrario do que ocorreu 
no Nordeste (R$ 304, I3) e no Centro-Oeste (R$ 303,85). A 
maior alta foi observada no Sui (I ,99%) e a maior baixa foi para o 
Nordeste (-0,2I %). De junho parajulho, todas as regioes 
apresentaram taxas negativas, que se situaram entre -0,83%, no 
Centro-Oeste, e -0,2 I %, no Sui. Quanto a mao-de-obra, a maior 
variayao foi de 5,67%, no Sui, ficando a men or como Nordeste 
(0,2I%). 

Por estados, os custos mais elevados foram: Roraima 
(R$ 480,07), Amazonas (R$ 373,36), Sao Paulo (R$ 363,00), 
Para (R$ 361, I3) e Acre (R$ 35I, I6). Os men ores custos 
correram no Espirito Santo (R$ 251, II), Minas Gerais 
(R$ 265,04), Pernambuco (R$ 270,95), Sergipe (R$ 275,49) e 
Piaui (R$ 28I ,55). Considerando as variayoes mensais, a maior 
taxa do Norte foi registrada no Amazonas (2,02%), enquanto 
Roraima apresentou resultado negativo: -2, II %. No Nordeste, as 
taxas oscilaram entre os 2,55%, no Maranhao, e os I ,40% 
negativos, na Bahia. No Sudeste, coube a Sao Paulo (0,27%) o 
resultado mais elevado, ficando o mais baixo com o Rio de 
Janeiro (-I, I8%). Santa Catarina (0,99%) fechou com a men or 
taxa verificada no Sui, on de a taxa mensal chegou a 3, 7I %, no 
Parana. No Centro-Oeste, os destaques ficaram por conta de 
Mato Grosso (3,14%) e Mato Grosso do Sui (-1,2I%). 

Implantado pelo Banco Nacional de Habitayao (BNH), em 
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I969, o Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e 
indices da Construyao Civil) calcula custos da construyao 
relativos a 25 projetos, sen do 21 residenciais e 4 comerciais. As 
series mensais referem-se ao custo do metro quadrado de urn a 
construyao de canteiro de obras, considerando-se os materiais e a 
mao-de-obra (aos salarios sao acrescidos os en cargos sociais, 
totalizando 122,82%. Nao estao incluidas despesas em geral, 
licenyas, seguros, instalay5es provisorias, depreciayoes dos · 
equipamentos, compra de terreno, administrayao, financiamentos 
e equipamentos mecanicos ( elevadores, computadores, exaustores 
e outros), bern como os lucros da construyao e da incorporayao. 

Desemprego de junho fica em 5,92°/o 

A forya de trabalho registrada pel a Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME), emjunho, nao apresentou variayao significativa 
em relayao ao mes anterior, uma vez que o numero de pessoas 
ocupadas ou trabalhando manteve-se praticamente constante, o 
mesmo acontecendo com o numero de pessoas desocupadas ou 
procurando trabalho. A taxa media de desemprego aberto de 
junho para as seis principais regioes metropolitanas do Pais 
(Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Salvadore Recife) ficou em 5,92%, praticamente igual a taxa 
registradaem maio (5,9I%). 

0 aumento mais expressivo no numero de pessoas ocupadas 
ocorreu na construyao civil, 0,6% (+ 7.000 pessoas) e no setor de 
serviyos, 0,4% (+ 30.000). E a queda mais significativa na 
industria de transformayao, I%(- 33.000 pessoas) e no comercio, 
0,4% (- I 0.000 pessoas). Com relayao as categorias de ocupayao, 
houve crescimento no numero de pessoas trabalhando por conta 
propria, 2% (+ 74.000 pessoas) e queda no numero de 
empregadores, 2,6% (- 20.000 pessoas), de empregados sem 
carteira de trabalho assinada, 0,8% (- 31 .000 pessoas) e de 
empregados com carteira assinada, 0, 7% (- 5I.OOO). 

De abril para maio deste ano, o rendimento medio real das 
pessoas ocupadas aumentou aproximadamente I%. Houve 
crescimento de 4% no comercio e de 2% no setor de serviyos. Ja 
na construyao civil, ocorreu queda de 3% e na industria de 
transformayao de I%. Por categoria de ocupayao, houve variayao 
positiva de 4% para os empregados sem carteira de trabalho 
assinada e de I% para os empregados com carte ira assinada e para 
os que trabalham por conta propria. 

Os resultados med ios do I 0 semestre deste ano, em 
comparayao como mesmo periodo de 95, mostram crescimento 
do numero de pessoas ocupadas no setor de serviyos (3,9%), na 
construyao civil (3,6%) e no comercio (3 ,2%) e queda na industria 
de transformayao (7%). Por categoria de ocupayao, houve 
aumento no numero de empregadores (7,8%), de pessoas que 
trabalham por conta propria (5, 7%) e de empregados sem carteira 
de trabalho assinada ( 4,8%). Ja o numero de empregados com 
carteira assinada caiu 3%. A taxa media de desemprego aberto no 
primeiro semestre deste ano foi de 5,86% contra 4,4I% do 

mesmo periodo do ano passado. 
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PROOUCAO INDUSTRIAL 
IN DICE DE BASE FIXA COM AJUSTE SAZONAL 

1991=100 

1995 

TAXA MEDIAD~ DESEMPREGO ABERTO 
(PERIODO: SEMANA) 

1996 

OM J J A S 0 N 0 J F M AM J J AS 0 N 0 J F M AM 
1994 1995 1996 

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

VARIA(:AO DO INPC E IPCA, EM 
JULHO, PARA AS II LOCALIDADES 

RIO DE JANEIRO 
PORTO ALEGRE 
BELO HORIZONTE 
RECIFE 
SAO PAULO 
BRASILIA 
BELl~.M 
FORTALEZA 
'SALVADOR 
CURITIBA 
GOIANIA 

IND. DE TRANS fORMACAO 
CONSTRUCAO CIV IL 
COMERCIO 
SERVICOS 
OUTRAS ATIVIDADES 

Ill~ I RIB D\~ PI SSO \S OCI II'\IlAS 

IND. DE TRANSfORMACAO 
CONSTRUCAO CIVIL 
COMERCIO 
SERVICOS 
OUTRAS ATIVIDADES 

INPC 
1,22% 
0,63% 
1,09% 
1,39% 
1,67% 
0,58% 
0,66% 
0,40% 
1,58% 
0,73% 
1,04% 

5,71% 
5,69% 
4,85% 
3,47% 
2,33% 

19,5 1% 
6,78% 

15,07% 
51,63% 

699% 

7,57% 
6,56% 
6,41% 
4,67% 
2,49% 

18.59% 
7, 18% 

15,20% 
5 1,97% 

7 02% 

IPCA 
1,05% 
0,54% 
1,15% 
1,42% 
1,38% 
0,65% 
0,65% 
0,57% 
1,34% 
0,70% 
1,05% 

7,68% 
6,88% 
6,98% 
4,34% 
2,48% 

18,37% 
7,22% 

15,15% 
52, 17% 

7 07% 

REGIOES MES/ MES MEN SAL ACUM. 
ANTERJOR JAN-MAl 

BRASIL 0, 1% -13,4% -1 2,8% 
SAO PAULO 0,4% -1 5,6% -1 4,6% 
RJO DE JANEIRO -1,2% - 13,0% - 11 , 1% 
MINAS GERAIS 0,2% -8,9% -9,8% 
SUL -0,6% - 11,8% -1 1,5% 
NORDESTE -0,5% - 10,3% - 10,1% 

SALARIO CONTRAfliAL Mf:oro RFAI 
MAl/ 96- VARIA(,'i\0 (%) 

ACUM. 
12 MESES 

-8,0 
-8,4% 
-7,3% 
-7,3% 
-8,2% 
-5,6% 

REGIOES MES/ MES MENSAL ACUM. ACUM. 

BRASIL 
SAO PAULO 
RIO DE JANEIRO 
MINAS GERA IS 
SUL 
NORDESTE 

(A 
'1ft 

ANTERJOR JAN-MAR 12 MESES 

0,1% 4,3% 7,3% 9, 1% 
-0,8% 5,5% 8, 1% 8,2% 
2,2% 7,4% 9,7% 11 ,6% 

-0,2% 4,2% 7,4% 9,6% 
1,7% 2, 1% 5,7% 11 ,1% 
2,3% 4,4% 8,7% 10,9% 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

PRODUTO INTERNO 8RUTO (indices trimestrais) 
Total (1980=100) 

Agropecuaria (1 980=100) 
Industria (1980=1 00) 
Servi~;os (1980=1 00) 

PRODU~Ao AGRiCOLA {mil hoes de toneladas) 
Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

PRODU~Ao INDUSTRIAL (indices mensa is) 
Total (media de 1991=100) 

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) 

COMERCIO VAREJISTA (indices mensais) (5) 

F aturamento Uan/95 = 1 00) (6) 
Emprego assalariado Uan/95 = 100) 
Salarios e outras remunerac6es (JAN/95 = 100) (6) 

MERCADO DE TRAEIALHO 
Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 
Rendimento media real (indice mensa I, jul/94=1 00) (8) 

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

Emprego industrial (indice mensa! , 1985=1 00) (9) 
Salario media real na industria (indice mensa I, 1985=1 00) (1 0) 

PREI;OS 
indice de precos ao consumidor- IN PC (dez/93=1 00) 
indice de precos ao consumidor amplo -IPCA (dez/93=100) 
indice de precos ao consumidor amplo especial- IPCA-E 
Gusto media da construcao civil (R$ I m2) 
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INDICE DE PREI;OS AD CONSUMIDOR - IPCA 
(VARIA!;AO NO MlOS) 

4 ~--------------------------------~ 

2 

1 

.JASON 
1995 

D .1 
1996 

~6 
milh6esde 
tonelodos 

PRODUI;AO DE CEREAlS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS 
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79 80 8182 83 8485 8687 8889 90 919293 949596 
1•1 - ESTIMATrVA NO M~S DE JUNHO /96 PMA A PROCJU<;AO TOTAL ESPEilADA NO ANO 

PERiODO 

DE N iVEL 

REFERENCIA 

199611 134,23 (1) 
199611 159,52 (1) 
1996/1 110,83 (1) 
199611 154,14 (1) 

Jun/96(*) 72,992 

Mai/96 117,15 
Mai/96 108,27 
Mai/96 115,39 
Mai/96 171,39 
Mai/96 111 ,55 

Jun/96(*) 94,15 
Jun/96(*) 90,77 
Jun/96(*) 109,88 

Jun/96(*) 5,92 
Mai/96(*) 125,64 
Mai/96(*) 116,74 
Mai/96(*) 133,32 
Mai/96(*) 141,38 
Mai/96(*) 72,99 
Mai/96(*) 120,50 

Jul/96(*) 1348,75 
Jul/96(*) 1340,56 

Abr/Mai/Jun 
Jul/96(*) 325 ,51 

VARIACAO 

EM RELACAO 

AO 

PERiODO 

ANTERIOR 

0,12 (1) 
0,25 (1) 
0,48 (1) 

-0 ,22 (1) 

-0 ,6 (1) 
-0, 5 (1) 
-0,4 (1) 
-2,4 (1) 
0,9 (1) 

-9,19 
-0,63 
2,85 

0,17 
·1 ,2 
0,8 
4,2 
0,7 
0,1 
0,1 

1,20 
1 '11 
3,16 (11) 
0,23 

VARIACAO 

EM RELACAO 

AO MESMO 

PERiODO DO 

ANO ANTERIOR 

-2,07 (2) 
2,53 (2) 

-7,63 (2) 
1,59 (2) 

-8,04(4) 

6,0 
-19,1 

9,6 
1,5 
9,3 

-7,95 
-6 ,64 
-0,83 

28,98 
6,7 
6,4 
6,3 
8,7 

-13,4 
4,3 

14,87 
14,84 

6,67 

NOT AS: (1) Serie com ajuste sazonal. (2) Taxa arumulada no ana. (3) Estimativa no mes de referoocia para a pmdu9Ao total esperada no ana em rurso (car090 de algodlio, soja, milho, trigo, arroz, feijao, 
amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4) Varia9Aoem rela9Aoa produ9Ao obtida no ana anterio<. (5) Resu~adosda Pesquisa Mensal de Comercio para a Regiao Metropolitana do Rio 
de Janeiro. (6) Deflacionado pelo IPCA da Regilio Metropolrtana do Rio de Janeiro. (7) Taxa media de desemprego aberto (semana}, abrangendo regioes metropolitanas de Rec~e. Salvador, Bela 
Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre. (8) Rendimentodo trabalho principal das pessoas OCl.lpadas, deflacionado pelo IN PC. (9) Pessoal OCl.lpado na pmdu9Ao. (10) Deflacionado pelo IN PC. 
(1 1) Varia\'30 arumulada no periodo de referencia. 0 IPCA-E t\ divulgado aofinal de cada trimestre. (•) Novo nesta quinzena. 



Sinais de recupera~ao na industria 

Os indices regionais da industria, em maio, sao bastante 
influenciados pel a base de compara9ao deprimida. Neste mesmo 
mes do ano passado, a paralisa9ao das atividades de extra9ao e 
refino de petr61eo jogou o nivel de produ9ao destes segmentos 
para patamares muito baixos. No confronto men sal, fica evidente 
o "efeito greve" com as maiores varia9oes positivas se 
concentrando nas regioes on de as atividades de extra9ao e refino 
sao importantes na estrutura da industria local, como Bahia 
(49,0%), Rio de Janeiro (40,3%) e Parana (11,4%). Com taxas 
positivas aparecem Rio Grande do Sui (3 ,8%) e Minas Gerais 
(0,2%). Entre os desempenhos negativos, sobressaem 
Pernambuco ( -14,4%), Santa Catarina ( -2,5%) e Sao Paulo 
( -0,5%). Por regioes, houve crescimento de 20,5% para o 
Nordeste e de 4,5% para o Sui. No acumulado janeiro-maio, 
predominam taxas negativas: Pernambuco ( -20,0%), Rio Grande 
do Sui (-10,6%), Sao Paulo (-9,8%), Regiao Sui (-6,0%), Parana 
(-3 ,3%) e Regiao Nordeste (-2, I%). As melhores performances 
para esta compara9ao ficam por conta da Bahia (6,0%) e do Rio 
de Janeiro ( 4,4%), enquanto Minas Gerais (0, I%) e Santa 
Catarina ( -3 ,2%) praticamente nao sofrem altera9oes 
significativas. 

A industria da Regiao Sui registra resultados positivos para o 
Parana (11,4%) e para o Rio Grande do Sui (3,8%), enquanto a 
industria catarinense recua -2,5% nessa compara9ao. Por 
generos, a contribui9ao mais significativa vern do setor quimico 
(84,8%), reflexo, tambem, do "efeito greve". Ja as maiores 
retra9oes ficam por conta de material eletrico e de comunica9oes 
( -27,0%). 0 resultado acumulado ainda e negativo ( -6,0%), ja 
que so mente oito generos apresentam crescimento na produ9ao. 

Os resultados da industria no Nordeste, em maio, assinalam 
crescimento na compara9ao mensa!, e queda de -2, I% e de-
3,2%, nos indicadores acumulados no ano enos ultimos doze 
meses, respectivamente. Na Bahia, o setor apontou crescimento 
nos principais indicadores: 49,0% em rela9ao a igual mes do ano 
anterior, 6,0% no acumulado de janeiro-maio e I ,4% na 
compara9ao acumulada dos ultimos doze meses. Por outro lado, 
ao assinalar queda de -14,4%, Pernambuco situa-se como o local 
de mais fraco desempenho dentre as regioes analisadas. Por 
genero, as maio res contribui9oes negativas vieram de textil 
( -17,6%) e de vestuario, cal9ados e artefatos de tecidos ( -16, I%). 

Em maio, os indices da produ9ao industrial para o Rio de 
Janeiro sao fortemente influenciados pel a base de compara9ao 
deprimida, igualmente motivada pelo "efeito greve". A 
participa9ao dos setores extrativo e quimico na estrutura 
industrial fluminense determina o indice men sal, impactando, 
tambem, o acumulado no ano (4,4%) enos ultimos doze meses 
(I ,2%). No indice mensa!, a industria extrativa responde 
praticamente sozinha pelo crescimento da industria geral, com 
taxa de 177,8%. Em rela9ao aos demais subsetores industriais, 
merecem destaque as quedas na produ9ao de material de 
transporte (-40,3%) e textil (-36,3%). 

Em maio, a produ9ao industrial mineira revela ligeira 
expansao (0,2%) frente ao mesmo mes do ano passado. 0 genero 
metalurgica registrou decrescimo de -5,6%. Tambem influem 
negativamente no indicador men sal os setores textil ( -20,3%) e 
quimico ( -4,8%). A taxa obtida para industria geral s6 nao e 
negativa face aos desempenhos de produtos alimentares (26,9%), 
material de transporte (19,5%), e papel e papelao (58,7%). A 
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produ9ao acumulada de janeiro a maio, em rela9ao ao mesmo 
periodo do ano passado, manteve-se praticamente estavel 
(0, I%). Ap6s tres anos de crescimento consecutivo, o indicador 
para os ultimos doze meses registra a primeira queda ( -0,4%). 

A produ9ao industrial industria paulista caiu -0,5% no indicador 
mensa!, -9,8%no acumulado e -7,7% nos ultimos doze meses. No 
indicador mensa!, meciinica ( -20,8%), material de transporte 
(-1 5,6%) e metalurgica (-11,8%) respondem pelos decrescimos 
mais importantes. A base de compara9ao deprimida coloca o setor 
quimico (74,8%) como ode principal influencia positiva, seguido 
de produtos alimentares (9,2%). 

Emprego industrial cresce 0,1 °/o 

0 nivel de emprego industrial revela, entre maio e abril, ligeira 
recupera9ao, apresentando a primeira taxa positiva (0, I%) dos 
ultimos doze meses. No confronto com maio de 95 a redu9ao 
atinge -13,4%, menor do que a obtida em abril ( -13 ,8%). Com 
isso, continuam negativos os acumulados no ano ( -12,8%) enos 
ultimos doze meses (-8,0%). Apenas onze dos vinte e dois 
setores analisados contrataram mais do que demitiram, no 
periodo, destacando-se produtos alimentares (3,0%), quimica 
(2,2%) e farmaceutica (I ,2%). De abril para maio, apenas as 
industrias paulista (0,4%) e mineira (0,2%) aumentaram o 
numero de empregados. Houve corte de pessoal no Rio de 
Janeiro (-1,2%), Sui (-0,6%) e Nordeste (-0,5%). 0 acumulado 
dos cinco primeiros meses teve como unico destaque positivo a 
industria do fumo (2, 7%). Os principais impactos negativos 

foram as demissoes nos setores textil (-25,9%) e de vestuario 
(-21 ,7%). 

A massa de salarios pagos pelo setor cresceu 0,2% em 
rela9ao ao mes anterior. Na compara9ao com maio de 95, o salario 
total e men or ( -9,7%) e no acumulado dos cinco primeiros meses 
do ano (-6,4%). Jci, o acumulado dos ultimos doze meses revela 
crescimento de 0, I%. Em rela9ao ao mes anterior, houve 
acrescimo no salario medio no Nordeste (2,3%), Rio de Janeiro 
(2,2%) e no Sui (I ,7%). As principais retra9oes foram para Sao 
Paulo (-0,8%) e Minas Gerais (-0,2%). 0 salario medio real 
cresceu 4,3%, na compara9ao com maio de 95, e 7,3% nos 
ultimos cinco meses frente a igual periodo de 95. 0 numero de 
horas pagas por trabalhador, em abril, registra queda de -0,4% em 
rela9ao a mar9o. Nas demais compara9oes aumentou 0,5% em 
rela9ao a maio de 95, 0, I% no acumulado do ano e caiu -0,3% nos 
ultimos doze meses. A folha de pagamento da industria, em abril, 
obteve queda real de -I ,8%. Dos vinte e do is generos 
pesquisados, somente sete indicam expansao. Destaque para 
fumo (5,6%), farmaceutica (3,5%) e perfumaria (3,3%). Houve 
queda de -5,4% na compara9ao com abril de 95, enquanto o 
indicador dos ultimos doze meses apontou expansao real de 3, I% 
na folha paga pela industria. 
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Safra de 96 pod era atingir 72,992 
milhoes de toneladas 

A estimativa para a produc;:ao total de cereais, leguminosas e 
oleaginosas deste ano e de 72,992 milhoes de toneladas, 8,04% 
men or que a obtida no ano anterior (79,370 milhoes de toneladas) 
mas superior as estimativas do mes passado (72,075 milhoes de 
toneladas). Em termos regionais, apenas o Nordeste- responsavel 
por cerca de I 0% dessa produc;:ao total - apresenta aumento em 
relac;:ao ao ano anterior (5,55%). 0 Sui, que responde por 47% do 
total nacional, mostra urn decrescimo de 12,23%, enquanto que o 
Centro-Oeste, com participac;:ao de 24%, apresenta uma queda de 
3,63%. 0 Norte e o Sudeste, que participam, respectivamente, com 
3% e 16%, diminuem 5, 72% e 8, 75%. Segundo o Levantamento 
Sistematico da Produc;:ao Agricola (LSPA) referente ajunho, a 
produc;:ao devera ficar assim distribuida: Sui (34,812 mil hoes de 
toneladas), Centro-Oeste ( 17,553 milhoes de toneladas), Sudeste 
(11 ,485 milhoes de toneladas), Nordeste (6,987 milhoes de 
toneladas) e Norte (2, 153 milhoes de toneladas). 

De maio parajunho, o LSPA destaca as variac;:oes nas 
estimativas de tres produtos: algodao herbaceo em caroc;:o (-3,40%), 
batata-inglesa 2 • safra (-4,70%) e cafe em coco (8,74%). A reduc;:ao 
verificada neste mes na estimativa de produc;:ao do algodao herbaceo 
e proveniente dos estados do Ceara e Rio Grande do Norte, que 
alem de enfrentar problemas com pragas, tiveram reduzidas suas 
areas destinadas ao plantio. Ja, o acrescimo na estimativa do cafe 
em coco se deve a novas avaliac;:oes de campo no estado de Minas 
Gerais, cuja produtividade aumentou em 17,24%. 

Os aj ustes na produtividade de batata-inglesa 2° safra em 
Minas Gerais e Rio Grande do Sui foram responsaveis pel a reduc;:ao 
da estimativa do produto nesses estados em 15,89% e II ,95%, 
respectivamente. 

Na comparac;:ao com a produc;:ao obtida em 95, dez dos 
dezesseis produtos analisados apresentam variac;:oes positivas: 
batata-inglesa I o safra (5,66%), batata-inglesa 2 a safra ( 4,35%), 
cacau em amendoa (6,63%), cafe em coco (35,65%), cana-de-ac;:ucar 
(0,99%), cebola (5,83%), feijao 2 a safra (8,39%), laranja (6,66%), 
milho 2 a safra (6, I 0%) e trigo ( I 05 ,36%). Com variac;:ao negativa, o 
algodao herbaceo ( -21 ,71 %), arroz em casca (-I 0,48%), feijao I o 

safra (-2,93%), milho I a safra (-13 ,89%), soja (-1 0,03%) e 
mandioca (-3,87%). Quanto ao milho 2 a safra, a estimativa e de 3, 7 
mil hoes de toneladas, superior 6, I 0% a obtida no ano anterior e 
destacam-se ate agora os estados da Bahia (64,09%), Espirito Santo 
( 41 ,50%), Mato Grosso (23, 73%) e Goias ( 48, 15%), que 
apresentam maiores acrescimos em suas produc;:oes. Em relac;:ao ao 
trigo, a estimativa e otimista, com todos os estados produtores 
apresentando significativos avanc;:os em comparac;:ao com 1995: Sao 
Paulo (26%), Parana (86%), Santa Catarina (81 %) e Rio Grande do 
Sui ( 174%). Espera-se uma produc;:ao de 3,151 milhoes de toneladas 

de trigo, superior I 05% a obtida em 95 (I ,534 milhao de toneladas). 

,.. 
-~ 
CARTA IBGE 

publicac;Ao mensa/ da Fundayao Institute Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca , produzida pela CoordenacAo-Geral de Comunicac;Ao Social 
Av. Franklin Roosevelt, 166- g• andar- Rio de Janeiro/RJ 
Tel. (021) 220-0411/ Fax (021) 262-5429 
Endereco na Internet: http:/lwww.ibge.gov.br 
E-mail : ccs@ibge.gov.br 

Coordenador do projeto e editor 
Carlos Vieira (Reg. Prof. N' 18.508MTb-RJ) 
Assistentes - Adilson Ribeiro, Fatima Santos, Fernando Portugal e Sheila Riera 

Cai faturamento no comercio 
varejista 

De maio parajunho, o faturamento do comercio varejista da 
Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro caiu 9,2%. Em func;:ao da 
forte sazonalidade das vendas em maio, ja era esperada taxa 
negativa em junho. Esta queda, no en tanto, superou as 
expectativas, agravando, com isso, os resultados em relac;:ao a 95. 
0 indicador mensa! (mes/igual mes do ano anterior), que 
apresentou variac;:ao de -5,2% em maio, saltou para -8,0% em 
junho. 0 indicador acumulado do ano, que assinalou pequena 
elevac;:ao entre abril e maio, (de -8,0% para -7,4%) nao manteve a 
tendencia, se estabelecendo este mes em -7 ,5%. 

No tocante ao emprego, o comercio varejista apresentou 
reduc;:ao de maio parajunho ( -0,6%), no confronto junho 96/ 
junho 95 (-6,6%) e no acumulado do ano (-7,2%). Ja a massa de 
salarios paga pelo setor apontou aumento de 2,9%, de urn mes 
para o outro, e de 0,4%, na comparac;:ao do primeiro semestre 
deste ano com igual periodo do ano passado. Em relac;:ao ao 
mesmo mes de 95, houve queda de 0,8%. 

As principais quedas de faturamento na relac;:ao junho/maio 
se verificaram naquelas atividades em que as vendas sao mais 
sensiveis ao movimento do Dia das Maes. Neste caso tem-se 
lojas de departamentos (-23,4%), outros artigos de uso pessoal 
( -15, I%), farmacias, drogarias e perfumarias ( -13 ,9%), m6veis e 
eletrodomesticos ( -12,5%) e vestuario, calc;:ados e tecidos 
( -9,8%). A excec;:ao, aqui, fica por conta do ramo de autom6veis e 
motos, pec;:as e acess6rios, que reduziu suas vend as em 16,7% 
mesmo nao tendo a fator sazonal como justificativa basi ca. 
Outros quatro segmentos faturaram menos emjunho: material de 
cconstruc;:ao (-I 0,0%), super e hipermercados (-I ,6%), 
mercearias, ac;:ougues e assemelhados ( -2,5%) e combustiveis e 
lubrificantes (-7,8%). No tocante ao nivel de emprego, emjunho, 
apenas quatro ramos apresentaram variac;:oes positivas em 
relac;:ao ao mes de maio: mercearias, ac;:ougues e assemelhados 
(2,5%); autom6veis e motos, pec;:as e acess6rios (0,8%); material 
de construc;:ao (0,2%) e vestuario, calc;:ados e tecidos, com 0, I%. 
Ficaram com taxas negativas, de maio parajunho, farmacias, 
drogarias e perfumarias ( -8,5%); combustiveis e lubrificantes 
automotivos ( -4, 7%); lojas de departamentos (-I ,9%); super e 
hipermercados (-1,3%); outros artigos de uso pessoal (-0,8%); e 
m6veis e eletrodomesticos (-0,4%). No acumulado do ano, a 
massa de salarios paga pelo comercio varejista aponta resultados 
positivos para vestuario, calc;:ados e tecidos (17,7%), autom6veis 
e motos, pec;:as e acess6rios (4,5%), material de construc;:ao 
(4,4%) e super e hipermercados (2,4%). As que apresentaram 
variac;:oes negativas foram : m6veis e eletrodomesticos ( -32, I%), 
lojas de departamentos ( -16,6%), farmacias, drogarias e 
perfumarias ( -7, I%), mercearias, ac;:ougues e assemelhados 
( -4,4%), outros artigos de uso pessoal ( -2, 7%) e combustiveis e 
lubrificantes automotivos com -I ,9%. 
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