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Pesquisa especial mostra situa~ao da cafeicultura no Parana 

Depois de ver seus cafezais praticamente destruidos, por 
conta da geada que atingiu cerca de 90% da area plantada, o 
Parana esta assistindo a introdufi:ao de novas tecnicas de 
plantio. 

Com o objetivo de 
fomecer informa96es estatisticas 
sobre a situayao da cafeicultura 
paranaense, o IBGE e a 
Secretaria de Estado de 
Agricultura e do Abastecimento 
do Parana - SEAB/PR, em 
convenio de colaborayaO 
tecnica, realizou em junho deste 
ano urna pesquisa especial sobre 
a cultura do cafe. 

A metodologia em pre gada 
foi da pesquisa objetiva de 
previsao de safras - PREYS do 
Departamento de Agropecuaria - DEAGRO (responsavel pelo 
delineamento estatistico) e do Departamento de 
Docurnenta9ao e Informayao -DEPIN (responsavel pela 
construyao e manutenyaO dos paineis de areas) . Esta e baseada 
em urn paine! de amostra de area estratificado, segundo o uso 
do solo, atraves de tecnicas de interpretayao de imagens de 
satelite (sensor TMILANDSAT) nas esc alas 1: 100 000 e 
1 :250 000, aliadas ao uso de cartas topograficas e com selefi:ao 
sistematica das unidades amostrais (segmentos). . 

Para o levantamento especifico da cultura do cafe no 
Parana foram investigadas 170 areas de explorayao em 84 
.segmentos com este cultivo em idade produtiva e/ou pes 
novos. As principais variaveis pesquisadas foram referentes a 
area plantada e rendimento medio, por sistema de cultivo 
(tradicional- no qual a distancia entre as linhas de cafezal, em 
idade produtiva, proporciona areas de acesso ou circulayao; 
ou adensado - no qual a proximidade dos pes ou covas na 
linha e entre as linhas de plantio, faz com que no cafezal em 
produyao, forme urna densa massa de vegetayao, sem areas 
livres entre as plantas); cultivar (subdivisao da especie obtida 

do trabalho de melhoramento, levado a efeito pela area de 
genetica dos institutos de pesquisas agricolas, reunindo 
caracteristicas de produtividade, qualidade da bebida, 
rusticidade e adaptabilidade ao clima); numero de pes 

plantados; espayamento; 
numero de plantas por cova e 
idade da planta. 

Alem dessas variaveis, 
essenciais a elaborayao das 
estimativas relativas a safra, 
foram coletadas informa96es 
sobre a utilizayao de praticas 
agricolas (adubayao, irrigayao, 
aplicayao de defensivos e uso 
de for9a) ; tipos de cultivo 
(simples, associado, 
intercalado ); meses de plantio e 
colheita; praticas empregadas 

nos tres ultimos anos (tecnologia utilizada, sistema de 
colheita e comercializayao) e mao-de-obra empregada 
(categoria, sexo, idade). 
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Como resultado, a pesquisa estimou uma area plantada 
com pes em idade produtiva (mais de 3 anos) de 129 560 ha, 
com produtividade de 1 146 kg!ha de cafe em coco, sendo 95% 
de cultivo no sistema tradiciona1 e o restante pelo sistema 
adensado. 

Em rela<;iio a area plantada com pes novos, e interessante 
ressaltar que 90,65% e relativa ao sistema de cultivo adensado, 
o que pressupoe que os cafeicultores estiio acreditando nesta 
nova tecnica. Dos estabelecimentos investigados, 84% usam 
algum tipo de tecnologia e 90% praticam aduba<;iio e ou 
corre<;iio do solo. 

No que se refere a area cultivada, em 36,45% desta foram 
utilizadas for<;a manual, 39,80% meciinica e 23,75% animal, 
sendo que a procedencia da fon;a empregada nestas areas era 
propria em 31,07%, 15,28% e 5,86%, respectivamente. 

Com o intuito de estimar a proxima safra desta lavoura e 
ter o acompanhamento estatistico deste cultivo de suma 
importiincia para a economia do Parana, esta pesquisa esta 
sendo repetida. Os trabalhos de campo estiio sendo realizados 
desde outubro e a previsao e de que os resultados preliminares 
sej am liberados ate o fmal deste ano. 

Pesquisa mensal revela 
estabilidade para o emprego 

A taxa de desemprego aberto apurada nas seis maiores 
regioes metropolitanas do Pais (Recife, Salvador, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre) foi de 
5,95% em agosto. Em rela<;iio a julho, esta taxa refletiu urn 
quadro de estabilidade para o nfunero de pessoas ocupadas e 
de ligeira queda - niio significativa estatisticamente - para o 
nfunero de pessoas desocupadas. Ja na compara<;iio com 
agosto do ano passado (5,56%), diminuiu o contingente de 
ocupados e o nfunero de pessoas procurando trabalho cresceu 
ligeiramente, o que elevou a taxa de desemprego-aberto. 

De agosto/96 para agosto/97, o nfunero de pessoas 
ocupadas na industria de transforma<;iio (-5 ,78%) apresentou a 
queda mais acentuada do ano e o setor de servi<;os (0,91 %), a 
menor taxa de crescimento. 0 nfunero de empregados com 
carteira de trabalho assinada cresceu 1 %, enquanto o nfunero 
de empregados sem carteira caiu 4,3%. Por setor de atividade, 
a taxa media de desemprego aberto revelou o movimento mais 
significativo na constru<;iio civil, onde o indicador passou de 
5,84% em agosto do ano passado para 7,35% em agosto deste 
ano. 

0 rendimento medio nominal dos empregados com 
carteira de traba1ho assinada, em julho deste ano, foi de 
R$ 668,82, o dos empregados sem carteira de trabalho 
assinada, R$ 507,87, eo das pessoas que trabalham por conta 
propria, R$ 607,69. 

A compara<;ao do periodo janeiro-agosto com o mesmo 
periodo de 1996 revela aumento de 0,6% para o nfunero de 
pessoas ocupadas, puxado pelo acrescimo de pessoas 
trabalhando nos setores de servi<;os ( 1,9%) e de comercio 
( 1,2%). Das categorias de ocupa<;ao, a influencia foi do 
crescimento do nfunero de pessoas trabalhando por conta 
propria, de 2,3%. A media da taxa de desemprego aberto foi a 
mesma do periodo anterior: 5,8%. 
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De julho/96 para julho deste ano, aumentou o 
rendimento medio real dos empregados com carteira assinada 
(3,5%) e dos que trabalham por conta propria (2,4%), 
enquanto o dos empregados sem carteira caiu 1,6%. Para as 
pessoas ocupadas na industria de transforma<;ao e nos servi<;os 
o rendimento cresceu quase 2%. Ja o rendimento das pessoas 
que trabalham na constrw;ao civil e no comercio apresentou 
queda em tomo de 4%. 

Custo medio da constru~ao civil 
aponta defla~ao em setembro 

Depois de onze meses, o custo medio nacional da 
constru<;iio civil voltou a apresentar detla9iio: a varia9iio 
negativa registrada em setembro foi de -0,21 %. Em outubro de 
1996, assinalou -0,17%. Por metro quadrado, o custo passou de 
R$ 340,40 para R$ 339,67. Oeste montante, R$ 210,51 
correspondem a parcel a dos materia is e R$ 129, 16 a mao-de
obra. Na compara<;iio mensa! , os materiais (-0,25%) 
apresentaram queda maior do que a observada para a mao-de
obra (-0,16%). De agosto para setembro, recuaram o acumulado 
no ano (de 3,79% para 3,56%) e dos ultimos 12 meses (de 
4,34% para 4,01 %). Por essas mesmas compara<;oes, o custo da 
miio-de-obra alcan<;ou varia<;oes de 5,96% e 8, II%, 
significativamente mais altas do que os 2,15% e I ,64% 
apurados para os materiais, nos mesmos intervalos. 

0 aumento regional mais acentuado ocorreu no Centro
Oeste (0,39%) e a menor varia<;ao no Norte 
(-0,67%). No acumulado do ano e em 12 meses, o Sudeste 
registra as maiores taxas (5,09% e 5,19%) eo Nordeste as 
menores ( I ,53% e 2,60%). Em setembro, foi tam bern no 
Centro-Oeste que o custo dos materiais e da mao-de-obra 
tiveram as maiores altas (0,44% e 0,29%), ficando o Norte com 
a mais baixa para os materiais (-1 ,05%) eo Nordeste para a 
mao-de-obra (-0,54%). Os custos regionais acima do custo 
nacional foram os do Norte (R$ 379,03), Sui 
(R$ 351 ,40) e Sudeste (R$ 348,38). A baixo da media nacional 
ficaram as regioes Nordeste, com R$ 314,06, e Centro-Oeste, 
com R$ 321 ,02. 

Em setembro, os custos cairam em 19 Unidades da 
Federa<;iio. As regioes Norte, Nordeste e Sudeste tiveram, cada 
uma delas, apenas urn estado com varia<;ao positiva: 
respectivamente Roraima (0,35%), Ceara (0, 19%) e Minas 
Gerais (0,85%). A queda mais forte ocorreu no Parana 
( -0,92%) e o maior indice mensa I no Mato Grosso (I, 19% ), 
devido ao dissidio salarial da mao-de-obra. Estes resultados sao 
produzidos mensalmente pelo IBGE atraves de convenio com a 
Caixa Econ6mica Federal. 

Correfoes 

Na edi91io de setembro, na pagina 3, o texto atribui apenas ao 
Departamento de Geografia a produ91io do Diagnostico Ambiental do 
Litoral de Santa Catarina. Na verdade, o projeto contou tambem com a 
participa91io do Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 
Divis1io de Geociencias/Sul e Divis1io de Geociencias/Nordeste. 

Ja na edi91io anterior, houve incorre91io em do is graficos: na pagina 
3, ode comercio varejista inverteu as informa9oes entre emprego e sa Iarios. 
As varia90es corretas silo informadas pelo texto correspondente. Na p:igina 
4, a legenda do grafico indica maio como mes de referencia, quando o 
certo e julho. 
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Projeto geodesico coordenado pelo 
IBGE tern aprova~ao internacional 

0 projeto de unificayi'io do sistema geodesico sul
americano foi extremamente bern sucedido, na avaliayi'io geral 
dos participantes da Assembleia Cientifica da Associa9i'io 
Intemacional de Geodesia (lAG), realizada em setembro 
ultimo, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, foram divulgados 
os resultados fmais do Projeto Sistema de Referencia 
Geocentrico para a America do Sul - SIRGAS, com versoes 
em portugues/espanhol e ingles. 

lniciado em 1993, numa conferencia intemaciona1 
ocorrida em Assunyi'io, Paraguai, a convite da Associa9i'io 
Intemacional de Geodesia - lAG, do lnstituto Pan-americano 
de Geografia e Hist6ria - IPGH e da Agencia Cartognifica do 
Departamento de Defesa dos EUA- DMA (atualmente, 
Agencia Nacional de Mapas e lmagens -NIMA), o SIRGAS 
nasceu com os objetivos de defmir urn sistema de referencia 
para a America do Sui; estabelecer e manter urna rede de 
referencia e definir e estabe1ecer urn datum geocentrico. 

As metas foram alcan9adas conforme o previsto, pois a 
inten9i'io era, justamente, anunciar os resultados em 
coincidencia com a Assembleia Cientifica da Associa9i'io 
Intemacional de Geodesia, excetuando-se a manutenyi'io, que 
tern caniter permanente. Foram ainda firmadas como metas 
promover e coorde11ar os trabalhos de cada pais sul
americano, estabelecer uma rede de pontos de alta precisao 
como Sistema de Posicionamento Global (GPS), concentrar 
inicialmente a aten9i'io no Datum Horizontal e facilitar a 
conexao das redes ja existente1l. 

Evolu~ao deve conduzir a uma geodesia global 
As atividades do Projeto SIRGAS foram dirigidas para a 

ado9i'io no continente de urna rede de referencia de precisao 
compativel com as tecnicas modemas de posicionamento, 
principalmente as associadas ao sistema GPS. Considerando a 
proliferayao do uso do GPS, referir estes novos levantamentos 
a urna estrutura geodesica existente, implantada basicamente 
pela utilizayaO dos metodos classiCOS (triangulayi'iO, 
poligonayao, trilaterayao, etc) e cuja precisao e pelo menos 
dez vezes pior que a fomecida facilmente com o GPS, 
implicaria, no minimo, em desperdicio de recursos. Alem 
disso, a multiplicidade de sistemas geodesicos classicos, 
adotados pelos paises sul-americanos, dificultava a solu9i'io de 
problemas tecnicamente simples, tais como a defini9ao de 
fronteiras intemacionais. Por isso foi adotado o IERS (Inter
national Earth Rotation Service) Terrestrial Reference Frame 
(ITRF), para o sistema de referencia, e os eixos coordenados 
baseados no sistema de referencia SIRGAS e parfunetros do 
elips6ide "Geodetic Reference System (GRS) of 1980", para o 
datum geocentrico. A ado9i'io do ITRF como sistema de 
referencia comurn garante a homogeneiza9ao de resultados 
intemamente ao continente e permite urna integrayi'io consistente 
com as redes dos demais continentes, contribuindo cada vez 
mais para o desenvolvimento de urna geodesia global. 

Estrutura do projeto 
0 Comite do projeto e formado por urn representante de 

cada pais do continente e urn de cada entidade patrocinadora, 
sendo responsavel pelas diretrizes do projeto e pela analise 
dos resultados obtidos pelos Grupos de Traba1ho. Existe urn 

Bureau funcionando como sede do Comite e f"mecendo 
suporte a sua presidencia. Urn Conselho Cientifico formado 
por profissionais da comunidade intemacional assessora o 
comite em suas analises e decisoes, bern como os grupos de 
trabalho. Alem de exercer a presidencia do comite, o IDGE 
abriga o escrit6rio central do projeto. 
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0 Grupo deTrabalho I foi responsavel pelo 
estabelecimento do sistema de referencia. Para este prop6sito, 
organizou urna campanha GPS continental, realizada de 26 de 
maio a 4 de junho de 1995. 0 processamento dos dados da 
rede estabelecida durante a campanha foi executado 
independentemente pelo Deutsches Geodaetisches 
Forschungsinstitut (DGFI) e pela National Imagery and 
Mapping Agency (NIMA). A figura mostra as 67 esta9oes 
estabelecidas e os tipos de receptores GPS uti1izados durante a 
campanha. 

0 Grupo de Trabalho II tern se encarregado de 
coordenar a integra9ao das redes geodesicas nacionais de cada 
pais sul-americano a estrutura de referencia SIRGAS. 

Rede e, atualmente, uma das mais precisas do mundo 
As coordenadas oficiais de cada esta9ao da Rede de 

Referencia SIRGAS foram adotadas pelos representantes dos 
paises sul-americanos presentes durante reuniao em abril deste 
ano, em Isla Margarita, Venezuela, e constam do relat6rio fmal 
do projeto. Os resultados obtidos demonstram que esta rede e, 
atualmente, urna das mais precisas do mundo. Durante a 
Assembleia do Rio decidiu-se pela cria9ao de urn terceiro grupo 
de trabalho ("Datum Vertical"), tendo sido indicado urn tecnico 
do Departamento de Geodesia do IDGE para presidi-lo. 

0 alto nivel de coopera9ao entre os participantes, 
incluindo os paises sul-americanos, as entidades 
patrocinadoras e os consultores cientificos, representando 
mais de 30 institui9oes das Americas e Europa, garantiu exito 
notavel ao projeto SIRGAS, fato reconhecido e destacado 
durante a Assembleia do Rio. 
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Safra deste ano deve superar 
a anterior em 5, 72 °/o 

A produ9ao total estimada de cereais, legurninosas e 
oleaginosas deveni alcan9ar 77,465 milh6es de toneladas, 
5,72% maior que a obtida em 1996, quando foram produzidas 
73,275 milh6es de toneladas. Na regiao Centro-Sui e em 
Rondonia, responsaveis por 89,0% da produ9ao nacional, 
houve urn incremento de 6,30%, enquanto nas Regioes Norte 
(exceto Rondonia) e Nordeste, com 11% da produ9ao 
brasileira, registrou-se urn crescimento de 1,18% em re1a9ao a 
safra anterior. 

Levantamento realizado pelo IBGE em agosto destaca 
as varia96es nas estimativas de produ9ao de dois produtos, em 
rela9iio ao mes anterior: cacau em amendoa (7,03%) e milho 
2~ safra (2,64%). 

A varia9ao observada na estimativa do cacau em 
amendoa, deve-se as novas informa96es do estado da Bahia, 
onde a produtividade esperada aumentou 7,05% em relayao ao 
mes passado. Com OS preyOS atuais em patamares melhores, OS 
produtores vern se dedicando mais a cultura do que em anos 
precedentes. Com relayao ao milho produzido na 2~ safra, o 
acrescimo verificado na produyiiO esperada, e proveniente de 
Mato Grosso do Sui, onde o clima e a tecnologia utilizada 
beneficiaram a cultura neste ano. 

De urna safra para a outra, a maioria das principais 
culturas registrou alta na estimativa de produ9ao: batata
inglesa 1~ safra (0,72%), cacau em amendoa (17,68%), cana
de-ayucar (2,14%), feijao 1 ~ safra (5,18%), feijao 2~ safra 
(15,22%), feijao 3g safra (16,79%), laranja (0,04%), mandioca 
(1,77%), milho F safra (7,78%), milho 2~ safra (14,00%) e 
soja (9,47%). Dos 17 produtos analisados, apenas seis 
apresentaram negativa: algodao herbaceo (-16,25%), arroz 
(-8,10%), batata-inglesa 2~ safra (-0,21%), cafe em coco 
(-8,97%), cebola (-5,36%) e trigo (-12,00%). 

Industria cresce 4,8% no ano 
e muda perfil de crescimento 

Os numeros sobre a atividade industrial no mes de 
agosto confimiam os sinais de alterayao na composi9ao do 
crescimento do setor. Em varias compara96es constata-se que, 
ao mesmo tempo em que as areas produtoras de hens de 
consumo, particularmente de duraveis, ostentam taxas 
negativas, segmentos produtores de hens de capital e de 
insumos e materias primas em geral, passam a apresentar 
comportamento positivo. 

Entre julho e agosto a produ9ao da industria avan9ou 
1, 7%, ja descontadas as influencias sazonais. A expansao foi 
puxada pelos segmentos de hens de capital (5,2%) e de hens 
intermediarios (1,8%), pois a produ9ao de hens de consumo 
duniveis recuou -0,7% e a de hens semiduraveis e nao
duraveis manteve-se praticamente estave1 (0,2%). 

0 resultado obtido sobre o mes anterior repete a 
trajet6ria oscilante que este indicador vern apresentando ao 
longo do ano, configurando urn quadro de sustenta9ao do 
patamar de produ9ao em 1997. Dos ramos que expandiram a 
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produ9ao, entre urn mes e outro, os principais avan9os ficaram 
por conta de mecanica (8,2%), material de transporte (4,4%) e 
quimica (3,6%). 
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No confronto com igual mes do ano anterior, o 
desempenho industrial em agosto ultimo mostrou acrescimo de 
2,1 %, com taxas positivas em 13 dos 20 ramos pesquisados. 
As areas de maior impacto no resultado global foram quimica 
(6,3%) e extrativa mineral (12,4%). As quedas mais 
importantes foram contabilizadas por vestuario, cal9ados e 
artefatos de tecidos (-17,2%), material eletrico e de 
comunica96es (-7,6%) e textil (-10,7%). A altera9iio que vern 
se verificando no perfil do crescimento industrial fica evidente 
quando se focalizam as categorias de uso. No comparativo 
agosto 97/agosto 96, a area de hens de capital registrou 
amplia9i'io de 6,3%, vindo a seguir hens intermediarios, <;om 
4,0%. Por outro lado, tanto hens de consurno duraveis 
(-6,4%), como os semiduraveis e nao-duraveis (-2,9%), 
acusam queda no periodo. 

0 indicador acumulado no periodo janeiro-agosto,/97 
fica em 4,8% e, embora venha se reduzindo frente as taxas 
assinaladas em meses anteriores (ao fmal do primeiro 
semestre era de 6,0%), nao deixa de ser expressivo. Isto 
porque, com a entrada dos meses do segundo semestre de 
1996 na base de compara9iio, ja era esperada uma redu\:i'iO 
nos indices ao Iongo de 1997. 

Quanto aos indices regionais, no acurnulado de janeiro a 
agosto, a industria gaucha sustenta a lideran9a, com 11 ,8%. 
Bons desempenhos ocorreram tambem no Parana (8,7%) e 
Santa Catarina (6,0%), levando o acumulado da regiao Sui a 
9,1 %. Outro local a apresentar taxa acima da media nacional 
foi Sao Paulo (5, 1 %). A industria mineira cresceu 4,6%, no 
periodo, vindo a seguir Rio de Janeiro (3,9%) e Nordeste 
(1,4%). Foram desta ultima regiao OS unicos resultados 
negativos, nesta compara9i'io: -1,6% para Pernambuco e 
-0,1% para Bahia. 

Nos oito primeiros meses do ano, os resultados positivos 
predominam em 16 dos 20 ramos pesquisados, ficando as 
industrias de fumo (27,3%), farmaceutica ( 11, 7%), material de 
transporte (10,9%) e extrativa mineral (9,2%) com as marcas 
mais elevadas. Entre as categorias de uso, a lideran9a ainda e 
dos hens de consumo duniveis (7,8%) que, no entanto, 
desaceleram rapidamente seu ritmo de crescimento (no 
primeiro semestre o acrescimo foi de 13,6%). 0 desempenho 
dos hens intermediarios, tambem acima da media da industria, 
fica em 6,0%, enquanto a produ9ao de hens de capital acumula 
acrescimo de 3,7%. Finalmente, os hens de consumo nao
duraveis mostram estabilidade (0,0%) no acurnulado de 
janeiro-agosto. 
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Banco de dados do IBGE incluini 
informa~oes por bairro e distrito 

0 Sistema IBGE de Recuperayiio Automatica 
- SIDRA permite o acesso, via Internet, a dois grandes 
acervos de dados: o Banco de Dados Agregados, composto 
de 391 tabelas, provenientes de 23 pesquisas e organizadas 
em oito grandes temas (agropecuaria, comercio, contas 
nacionais, industria, oryamentos familiares, populayao, 
preyos, trabalho e rendimento ), e o Banco de Estruturas 
Territoriais, que apresenta a estrutura politico
administrativa do Pais, municipios com caracteristicas 
especiais, bern como as areas especiais para inveStigayao 
de determinadas pesquisas do IBGE. 

Os resultados das consultas sao apresentados sob a 
forma de tabelas e de relayoes de unidades territoriais, 
contendo, alem dos dados, informayoes (metadados) que 
descrevem as tabelas e seus componentes, de modo a 
esclarecer conceitos e interpretayoes adotados, alem das 
particularidades especificas ocorridas em determinado periodo 
de apurayiio dos dados. 

A quantidade de informayoes disponibilizadas pelo 
IBGE via Internet nao para de crescer: somente ao SIDRA ja 
atingimos a casa de 30 mil consultas por mes. 

GrayaS a interatividade, uma das grandes marcas da 
rede mundial onde o IBGE esta presente desde 1995, tern 
sido possivel ajustar o sistema de acordo com o interesse do 
publico. 0 processo de carga e disponibilizayiio dos dados da 
pesquisa de Contagem da Populayiio 1996, por exemplo, 
incluira informayoes em nivel de distrito e bairro, atendendo 
a uma das principais demandas dos usuarios. 

Uma nova versao do SIDRAja se encontra em 
desenvolvimento e teste, pelo Departamento de Banco de 
Dados- DEBAD, utilizando recursos de informatica recentes. 
Isto vai permitir a integrayao com as novas versoes do Banco 
de Metadados (on de ficam armazenadas as descriyoes sobre 
os dados) e do Banco de Estruturas Territoriais. As diversas 
funyoes adicionadas ao sistema vao possibilitar a melhoria da 
interface com 0 usuario, obtenyaO de graficos, pesquisa por 
palavra-chave e visualizayiio espacial dos dados atraves de 
mapas tematicos. 

E possivel acessar o SIDRA por intermedio do icone 
acesso a banco de dados, na home page do IBGE 
(www.ibge.gov.br). 

Come~a treinamento visando 
uniformiza~ao das contas regionais 

Dando prosseguimento ao projeto de homogeneizayao 
das contas regionais, o IBGE promoveu, em parceria com o 
IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Economico e Social, o lo modulo do Curso de Capacitayao 
em Contas Regionais para tecnicos dos 6rgaos estaduais de 
estatisticas envolvidos com a elaborayiio desses resultados em 
seus estados. Ministrado pelo Departamento de Contas 
Nacionais do IBGE, em Curitiba, entre os dias 13 e 17 de 

outubro, o curso foi concebido com o objetivo de nao s6 
habilitar as equipes locais na aplicayao dessa metodologia 
- ja entregue aos 6rgaos estaduais -,mas de garantir 
tambem a maior disseminayao possivel. Para tanto, o 
convite a participayao foi estendido as instituiyoes 
regionais de pesquisas. Da parte do IBGE, o 
acompanhamento do trabalho inclui, alem do treinamento, 
a prestayao de assessoria tecnica. 
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A proposta metodologica elaborada para permitir a 
construyao de contas regionais, compativel com os 
conceitos das contas nacionais e comparavel entre todas as 
Unidades da Federayao foi apresentada pelo IBGE num 
encontro realizado em 1996. Urn segundo encontro 
aconteceu em abril deste ano, no Rio, quando os orgaos 
regionais mostraram as metodologias por eles adotadas. 0 
treinamento agora realizado e 0 primeiro de uma serie ja 
programada e faz parte de uma iniciativa muito mais 
abrangente, objetivando a criayao das condiyoes tecnicas 
para a implantayao das Contas Regionais nas Unidades da 
Federayao. 

E o programa estabelecido para implantar essa 
metodologia tinica nao para por ai. Fundamental para a 
ampliayao dos sistemas de informayoes regionalizadas, 
num cenario de crescente descentralizayao politico
administrativa, a fase final de definiyao metodologica 
levara a promoyao de urn terceiro encontro, ainda este ano, 
quando serao debatidas as dificuldades para a 
implementayao da metodologia sugerida. A expectativa e 
de que adesao ao projeto aumente, ate incluir a totalidade 
dos orgaos regionais. 

Dados de julho confirmam perdas 
para a ocupa~ao industrial 

m7 PESSOAL OCUPADO NA INDUSTRIA 
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A industria brasileira fechou 5,6% dos postos de 
trabalho nos sete primeiros meses do ano (contra igual 
periodo do ano anterior). As demissoes alcanyaram todos os 
locais pesquisados, afetando mais Rio de Janeiro (-10,7%) e 
Sao Paulo (-7,9%). Com exceyao da industria fumageira 
(10,0%), todos os setores reduziram seu efetivo, destacando
se os ramos de mecanica (-10,9%) e borracha (-12,1 %). 

De junho para julho, as dispensas superaram as 
admissoes em 17 dos 22 ramos industriais. 0 setor mecanico 
cortou 2,9% dos postos de trabalho, mas as variayoes 
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negativas mais importantes atingiram as industrias de fumo 
(-11,3%) e vestuario (-3,1%). Ja o segmento borracha 
expandiu a mao-de-obra em 0,8%, mesmo indice dos minerais 
nao-met:ilicos. As regioes mais afetadas sao, outra vez, Sao 
Paulo (-1,4%) e Rio de Janeiro (-1,3%). 

Pelo levantamento de julho, o total de salarios pagos 
tambem encolheu: ficou 0,5% menor do que o resultado de 
junho. A massa de salarios caiu 4,3% contrajulho do ano 
passado, 5,2% de janeiro a julho e 6,3% nos ultimos 12 
meses. Ja o salario por trabalhador revela pequenos ganhos 
reais em todas as comparac;:oes. Aurnenta 0,5% na passagem 
de junho para julho, 1,5% em relac;:ao ao mesmo mes do ano 
anterior, 0,5% no acurnulado do ano e 0,6% nos ultimos 12 
meses (0,6%). 

PNAD97 
Comec;:ou em 1 Q de outubro a etapa de coleta da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios- PNAD. Ate 
meados de dezembro, 1.950 entrevistadores visitarao mais de 
330 mil pessoas em 107 mil domicilios brasileiros. Seriio 
pesquisados caracteristicas da familia, habitac;:ao, trabalho, 
rendimento, educac;:ao, migrac;:ao e fecundidade das mulheres 
de 15 anos ou mais de idade. Enquanto a PNAD 97 vai a 
campo, a de 96 entra na reta final e deve ter seus resultados 
divulgados em novembro deste ano. 

Maioria dos setores do comercio 
apresenta queda de faturamento 

0 comercio varejista da regiao metropolitana do Rio de 
Janeiro voltou a faturar menos, entre urn mes e outro. 
Constatou-se retrac;:ao de 1, 7% em agosto, resultado que 
aprofundou o quadro de perdas nas comparac;:o.es com o ano 
passado. 0 movimento declinante e confmnado pela evoluc;:ao 
do indicador mensa! ( agosto 97 /agosto 96), cujo decrescimo 
passou de -12,3%, emjulho, para -13,9%, em agosto. Do 
mesmo modo, o acurnulado nos oito primeiros meses do ano 
(-10,1%) foi inferior ao do periodo janeiro-julho em meio 
ponto percentual. Mais acentuado, ainda, foi o declinio do 
acurnulado nos ult~os 12 meses, cuja taxa passa de -6,0% em 
julho para -7,0% este mes, indicando nao s6 a manutenc;:ao da 
tendencia negativa dos neg6cios como ate mesmo a sua 
acelerac;:ao. 

De julho para agosto, o faturamento caiu em sete das 
sete das dez atividades pesquisadas. As maiores variac;:oes 
ocorreram em m6veis e eletrodomesticos (-16,8%), vestuario, 
cal9ados e tecidos (-5,3%), material de constru9iio (-4,5%) e 
em outros artigos de uso pessoal (-3,9%), cujos resultados 
comprometeram o desempenho do varejo, participando com 
cerca de dois pontos percentuais negativos na formac;:ao da 
taxa global. As tres atividades com expansao real de 
faturamento, em relac;:ao ao mes anterior, foram combustiveis e 
lubrificantes (4,1 %); lojas de departamentos (3,5%); e 
autom6veis e motos, pe9as e acess6rios (2,3%). 

No tocante ao emprego, a reduc;:ao sistematica observada 
desde meados de 1995 derrubou a taxa de ocupac;:ao no setor. 
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Com isso, a taxa em agosto foi 13,4% menor do que a 
registrada no inicio da pesquisa, em janeiro de 1995. Em 
relac;:ao a julho, o nllmero de postos de trabalho sofreu queda 
de 1,3%. Os demais indicadores apontam retrac;:ao ainda maior 
para o nivel de ocupac;:ao do varejo: -2,4% em 12 meses, 
-3,5% de janeiro a agosto deste ano contra igual periodo de 
1996 e -5,5% frente agosto do ano passado. 

Quanto aos salarios e outras remunerac;:oes pagos pelo 
varejo, observou-se aurnento real de 0,7%, entre julho e agosto, 
por conta dos acrescimos em outros artigos de uso pessoal 
(5,3%), material de constru9iio (4,7%) e combustiveis e 
lubrificantes (5,3%). Ja os indicadores com base de comparac;:ao 
em 1996 apresentaram taxas negativas tanto no indice mensa! 
( -3,2%) quanto no acurnulado janeiro-agosto ( -1 ,0%). 

Saem os primeiros resultados sobre o comercio de Recife 
Fruto de urn convenio entre o IBGE e o Instituto de 

Planejamento de Pernambuco - Condepe, os primeiros 
resultados da Pesquisa Mensa! de Comercio na regiao 
metropolitana de Recife foram divulgados na capital do 
Estado, no inicio da segunda quinzena de outubro, por 
representantes do Condepe e da Divisao de Pesquisas de 
Pernambuco. 0 primeiro relat6rio publicado traz a serie de 
dezembro/96 a agosto/97. Ate o final do ano, sera a vez de 
Salvador, cujo trabalho esta em andamento numa parceria com 
a Superintendencia de Estudos Economicos e Sociais da Bahia 
(SEI). 0 passo seguinte tern como alvo Porto Alegre, onde 
vern sendo feita a implantac;:ao do cadastro, etapa preliminar a 
produc;:ao dos indicadores mensais de comercio. 

Infla~ao anualizada de 
setembro sobe para 4,38°/o 

0 indice Nacional de Prec;:os ao Consumidor (INPC) de 
outubro de 96 a setembro deste ano foi de 4,38%, contra os 
4,30% registrados no mes passado. No ano, o indice acumula 
uma alta de 3,29%, contra os 3,19% de agosto. De agosto 
para setembro, os prec;:os medidos pelo INPC - com base no 
consumo medio de familias com renda mensa! de urn a oito 
salarios minimos - subiram 0,1 0%. As principais variac;:oes 
positivas do INPC, de agosto para setembro, foram Furno 
(3,92%), Oleos e Gorduras (2,29%), Cereais, Leguminosas e 
Oleaginosas (1,61%), Sale Condimentos (1,07%). Ja as 
principais variac;:oes negativas foram Hortalic;:as e Verduras 
(-2,54%), Tuberculos, Raizes e Legumes (-2,10%), Pescado 
(-1,52%), Farinha, Feculas e Massas (-1,30%), Carnes e 
Peixes Industrializados (-1,26%) e Leite e Derivados 
(-1,02%). 

Ja o indise de Prec;:os ao Consumidor Amplo (IPCA) 
anualizado de setembro caiu para 5,50% (contra 5,59% em 
agosto). No ano, o indice- que medea variac;:ao de prec;:os 
com base no consurno de familias com renda de urn a 40 
salarios minimos - acumula 4,36%, contra 4,29% em agosto. 
De agosto para setembro, o IPCA variou 0,06%, com 
destaque para as variac;:oes de Furno (3,92%), Oleos e 
Gorduras (2,52%), Cereais, Leguminosas e Oleaginosas 
(1,69%), Sale Condimentos (1,25%), Hortalic;:as e Verduras 
(-5,53%), Tuberculos, Raizes e Legumes (-1,84%), Carnes e 
Peixes Industrializados (-1,42%) e Leite e Derivados (-1,34%). 
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INDICADOR DE FATURAMENTO REAL 
IN DICE DE BASE FIXA- JAN/95=100 

REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

JFMAMJ JASONOJFMAMJJA 

1996 1997 

~ CUSTO MEDIO DA CONSTRUt;;AO CIVIL 
R$/m' 

S 0 N D F M A M J A S 
1996 1997 

D!DlCADOJ.lB CON'Il!J!N"'URAIS 

Prod.., lntemo Bruto (inclc:u trimestnois) 

Total ( 1980= I 00) 

Agroperuara < 1980= 1 OOJ 

lndil!tril ( 1980= I 00) 

SeiVi;os (1980=100) 

Prod!Jiio Agricola (mllb6es de tonelados) 

Total de cereai;, I:9Jtrioosas e ol<afimsa< (l) 

Prod~ lnduotrlol (lacloes mtMail) 

Total(mcidia de 1991=100) 

Bcrs de capial (mcidia de 1991=100) 

Bens illlermediarils (mcidia de 1991=100) 

Bcrs de eoosuno dur.i\e6 (mcidia de 1991=100) 

Bers de consuno nilo-dur.hci; (mcidia de 1991=100) 

Comerdo Varejista (Indices mensais)( 5) 

Fanramento (Jan/95=1 00)(6) 

Emprego Assalarildo (Jan/95=100) 

Salllrios e outras rcmmcnw;Oes (Jar>9S= 100) (6) 

Mercado de Tnobalho 

TalGI mcidia de descrrprego ab<rto (%)(7) 

RmdinelliO m!di> real (ndi:e rrersal j~l 00)(8) 

EJT4>rc91dos c/ c~teira assilada 

Errpregados s/ c.-teira assilada 

Co111a-pr6pril 

Emprego industrial (ndi:e rrersal, 1985=1 00)(9) 

Salirio medi> real na ildil!tril (ildi:e rrersal, 1985=1 00)(10) 

Pre !'OS 

indi:e de pre<;os ao eoosumilor- INPC (dezl93=100) 

indice de pret;os ao con;urridor !lllpb - I PCA (de7193=100) 

indi:e de prei'QS ao eoosumilor arrplo especid - IPCI.-E 

Custo m!di> da consbll\'!o cwii(RS'rn'l 

TAXA MEDIA DE DESEMPREGO ABERTO 
(perlodo: semana) 

J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A 
1996 1997 

Regioes Metropolitanas de Recife, Salvador, Bela Horizonte, 
Rio de Janeiro, SAo Paulo e Porto Alegre 

~ IN DICE NACIONAL DE PRE<;:OS AO CONSUMIDOR- INPC 

0 N D 
1996 

(varia<;Ao no ml!s) 

F M A M A S 

1997 

Periodo de 
Emrela~io Em rela~o ao 

Referencia 
Nivel ao periOdo mesmo perido «» 

anterior(%) no. uteorior ("/0,) 

1997/D 144,06 (I) 3,29(1) 4.96•(2) 

1997/11 168,69 (I) 2,5() (I) SSI~) 

1997/D 122,21 (I) 4,08 (I) 6,95~) 

1997/D 162,28 (I) 2,86 (I) 3.00. (2) 

Ago/97 77,465 5~7'21t_11) 

Ago/97 128,13 1,12 (I) :l,J3 

Ago/97 114,37 5,21) {1) 6,]9' 

Ago/97 125,44 1,80 (1) 3',981 

Ago/97 173,99 -0,74 (1) -6,4'3 

Ago/97 123,37 &.19 {1) -2',9>1! 

Ago/97 85,97 -1 ,71 -DJ19'A! 

Ago/97 86,62 -1,3'4 -5',48< 

Ago/97 107,62 0,66 ..J\18; 

Ago/97 5,95 -0.,3'41 7~pJ : 

J,j/97 129,32 1.40 0\60l 
J,j,<J7 122,38 2,10 ~ 

J~7 133,55 -1)\.tO> -1\60! 
J~7 146,86 2,2() 2\,40) 

JoJ/97 68,23 -0199 -5J!3! 
J,j/97 120,82 0,46 r,54l 

Se!J97 141S,I8 0,10 41311' 

Se!J97 1422,63 0,06 S\5\ll 
Jlt/Ago/Set G,4'3 !,il i)) 

..S.!J91 339,67 -0,21 4\0'11 

NOT AS: (I) Scrie com ajuste sazonal. (2) Taxa acumulada no ano. (3) Estimativa no mes de rcferencia para a produ~Ao total esperada no ano em curso (car~o de algodAo, soja, milho, trigo, arroz, feij!o, arncndoim, 
mamona, aveia, centeio, cevada, sorgo). (4) Varia~Ao em rcla~Ao a produ~Ao obtida noano anterior. (5) Resultados da Pesquisa Mensa! de Comercio para a Regi!o Metropolitana do Rio de Janeiro (6) Dctlacionado 
pelo IPCA da Regi!o Metropolitana do Rio de Janeiro. (7) Taxa media de desemprego abcrto (semana), abrangendo rcgiOes metropolilanas de Recife, Salvador, Bclo Horizonle, Rio de Janeiro, SAo Paulo e Porto 
Alegre. (8) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, detlacionado pelo INPC. (9) Pessoal acupado na produ~Ao. ( 10) Deflacionado pelo INPC. (I)) Varia~Ao acumulada no periodo de refercncia. 0 
IPCA-E c divulgado ao final de cada trimestre. 
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