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Firmado acordo entre os institutos . 
de estatfstica da Europa e do Mercosul 

A Utiliio Europeia, atraves do seu instituto de estatistica, 
Eurostat,assinou convenio de coopera~ao com os pa.i

ses do Mercosul com o objetivo de colocar a disposi~ao 
dos pa.ises latino-americanos a experiencia de harmoniza
~ao estatistica realizada na Europa. 

Esse acordo faz parte da estrategia da Comunidade 
Europeia de intensificar o processo de integra~ao com 
os pa.ises do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai) por meio do financiamento conjunto 
de programas de coopera~ao em setores Q 
considerados ·estrategicos. E, nesse sentido, 
a experiencia europeia mostra que a har
moniza~ao progressiva das metodologias 
estatisticas entre OS paises membros e 
imprescindivel para a integra~ao regional. 

Previsto para vigorar de 1999 a 2001, 
o convenio, no valor de US$ 6 milhoes, sera . 
financiado na sua maior parte (US$ 4 milhoes) 
pela Comunidade Europeia,ficando o restante a cargo 
dos quatro pa.ises beneficiirios. 

Serio form ados 1 0 grupos de trabalho 

Dentro desse quadro, o Projeto de Coopera~ao Estatistica 
tern como objetivo a intensifica~ao dessa tarefa comurn, 
atraves de cursos e estudos metodol6gicos e da assisten
cia tecnica no ambito de cada urn dos pa.ises. Essas a~oes 
serao desenvolvidas de forma integrada em torno de dez 
grupos de trabalho, cada urn dos quais contaci com a 
participa~ao de dois tecnicos por pais e dois tecnicos 
europeus. Desse modo, a harmoniza~ao das metodologias 
estatisticas ocorrera nao apenas dentro do Mercosul,mas 
tambem entre o Mercosul e a Comunidade Europeia. 

Esses grupos tern como tarefa principal a elabora~ao 
de propostas de uniformiza~ao metodol6gica progressiva 

nos seus assuntos especificos. 0 programa, contaci com a 
particip~ao permanente de especialistas europeus encar
regados de informar sobre a experiencia europeia nama
teria,e sera desenvolvido em diversas fuses, e tendo, como 
resultado final, a ado~ao de urna metodologia comurn. 

Nurna primeira fase, esses grupos manterao reunioes 
duas vezes por ano, tratando, cada grupo, de urn dos se

guintes temas: alfdndega e comercio exterior; tnvestt
mentos; servt~os; tndtcadores macroeconomtcos 

Q e contas nacionats;produttvtdade e compe-
tittvidade das empresas; estatfsttcas sociats 

(emprego, demografia); classiflca~ii.o e 
nomenclaturas; polittca de difusii.o/rela
cionamento· com OS usuarlos; grandes 
orlenta~oes dos sistemas de informa~ilo 
estatisttca e estatisttcas de transporte. 

Segundo o representante do Eurostat, 
que visitou o IBGE em abril, as estatisticas "tern 

a fun~ao de reduzir a soma de incertezas a respeito 
da realidade, reduzindo o risco de erros na proposi~ao 
de solu~oes ou na aplica~ao de recursos". 

No decorrer do programa, serao realizadas conferen
cias internacionais em pa.ises do Mercosul com a presen
~a de diretores dos institutos de estatistica dos pa.ises 
membros da Comunidade Europeia e de representantes 
dos setores publico e privado, com os objetivos de infor
mar a respeito das atividades do projeto e de criar urn 
forum de discussao entre as institui~oes envolvidas. 

Esses temas ja estao na agenda politica dos pa.ises 
dos dois blocos a partir de agora. A reutiliio de cupula 
de chefes de estado do Mercosul, Caribe e Utiliio Europeia, 
em junho no Rio de Janeiro, e o ponto de partida das 
negocia~oes que apontam para urn acordo de livre 
comercio Mercosul-Europa. 
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• IIFLA~iO 

Mar~o registra infla~ao de 1 ,28o/o 

A taxa de inflaQao, medida pelo fndice Nacional 
de PreQOS ao Consumidor (INPC)- que se refere 
as families com rendimento de um a oito salarios 
minimos - foi quase a mesma registrada em 
fevereiro (1 ,29%). Com esse resultado, a taxa de 
inflaQao anualizada passou de 3,05%, em fevereiro, 
para 3,86% em marQo e o acumulado do primeiro 
trimestre de 1999 ficou em 3,25%, superior ao 
de igual periodo do ano passado (1 ,89%). 

0 c~scimento menor dos pre~os dos produtos alimen
tidos, de -0,90 pohto percentual, combinado a alta de 

0,48 ponto percentual dos produtos nao alimenticios, 
fizera.m com que o INPC de ~o ficasse proximo ao de 
fevereiro. 

Os pre~os dos alimentos que, em fevereiro, apresen
tara.m varia~ao de 2,92%, registraram,em mar~o,aumento 

de 2,02%, devido ao menor crescimento de alguns 
produtos essenciais como: 

FEVEREIRO MARCO 
Farinha de trigo 16,10 13,06 
6teo de soja 14,44 2,05 
Cafe 11,82 5,24 
Paodoce 8,45 0,09 
Pao fran~s 8,34 3,65 
Carnes 6,26 0,50 
Fran go 3,47 0,29 

Entre OS produtos nao alimenticios, as maiores varia~oes 
ocorrera.m com: 

Jornal 0,00 7,79 
Televisor 4,68 6,12 
Gas de bujao 2,36 5,60 
Artigos de limpeza 2,17 5,53 
Remedios 0,98 2,46 

A exce~ao neste grupo,foram os autom6veis novos, que 
apresentara.m pre~os 6,98% mais baixos em fun~ao da 
redu~ao do IPI. 

Cadernos de Geociencias agora na Internet 

Como numero 16, o IBGE esta encerrando a 
serie Cadernos d~ Geociencias, que passara 
a ser divulgada, a partir de agora, atraves 
da Internet. 

Todos os artigos enviados ao Programa Editorial 
de Geociencias, ap6s apreciayao do conselho, 
serao publicados na Revista Brasileira de Geografia, 
RGB, que continuara recebendo os artigos para publica9fio. 
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Tambem o IPCA - que mede a varia¢-io de pre~os 
nas f.un.ilias com rendimento de um a 40 satarios minimos 
- registrou, em mar~o. 1,100..-6, taxa muito proxima a de 
fevereiro (1 ,05%). Com isso, o resultado acumulado dos 
wtimos 12 meses passou de 2,24% para 3,02% e a infla¢-io 
do primeiro trimestre atingiu 2,88%,superior a do mesmo 
periodo do ano passado (1 ,52%). 

Os maiores indices, tanto pelo lNPC como pelo IPCA, 
fora.m registrados em Porto Alegre (2,58% pelo INPC e 
2,00% pelo IPCA); Rio de janeiro (1 ,67% e 1 ,38%) e 
Salvador (1 ,54% e 1,16%). Fortaleza (0,72% e 0,78%) e 
Recife (0,800..-6 e 0, 78%) registrara.m os menores indices. 

Porto Alegre 
Rio de Janeiro 
Salvador 
Curitiba 
GoiAnia 
Bel em 
Sao Paulo 
Brasilia 
Belo Horizonte 
Recife 
Fortaleza 

INPC IPCA 
2,58% 2,00% 
1,67% 1,38% 
1,54% 1,16% 
1,19% 
1,18% 
1,16% 
1,11% 
0,98% 
0,96% 
0,80% 
0,72% 

1,00% 
1,13% 
1,07% 
0,97% 
1,06% 
0,73% 
0,78% 
0,78% 
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IPCA·E do primeiro trimestre de 1999 
sobe para 2,56% 
0 indice de Pre~os ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E), que mede a varia~ao de prec;os com base no 
consumo medio de f.un.ilias com renda de um a 40 sal3.rios 
minimos e e usado para fazer o cilculo da Ufir, fechou o 
primeiro trimestre do ano com uma alta acumulada de 
2,56% e uma nitida acelera¢-io no roes de .rnan;o. Depois 
de registrar 0,68% em janeiro e 0,64% em fevereiro, subiu 
para 1,22% em .rnan;o,revertendo a queda no acumulado 
dos Ultimos 12 meses, que se verificava desde o inicio do 
Plano Real, assinalando 2,64% em .rnan;o deste ano. 

Por grupo, as maiores altas do trimestre ficara.m por 
conta de Altmenta¢o e Bebidas (5,08%); Transportee 
Comunica¢o (3,96%) e A1"tigos de residencia (2,26%). 0 
grupo Vestudrlo,mais uma vez registrou deflac;ao (-1 ,62%). 

Por localidade,as maiores altas pelo IPCA-E,no primei
ro trimestre de 1999,foram registradas em Belem (4,59%) 
e Fortaleza (3,84%). Salvador (2,04%) e Belo Horizome 
(2,100..-6) apresentara.m as menores taxas no periodo. 
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• PESQUISA IIDUSTRIAL AIUAL 

PIA revela importantes altera~oes 
na estrutura fabril nos ultimos anos 

Baseada nas informa9oes sabre emprego, 
salario e receita de mais de 30 mil empresas 
industriais, com representatividade em cada um 
dos estados, a Pesquisa Industrial Anual - 1996, 
tra9a um panorama da composi9ao setorial da 
industria brasileira, da sua distribui9ao geografica, 
apresentando ainda alguns indicadores construidos 
a partir dessas tres variaveis. 

,Is empresas com cinco ou mais pessoas ocupadas em
il pregavam 5,18 milhaes de pessoas em 1996, o que 
representa uma redu9io de cerca de 6,5% com rela9io a 
1994,no inicio do Plano Real. De 1985 a 1994,o emprego 
industrial havia crescido 6%, passando de 5,24 milhOes 
para 5,55 milhaes de postos de trabalho. 

Os setores da industria que mais reduziram o nivel 
de emprego foram aqueles mais expostos a concorrencia 
com os produtos importados: texteis (-1 ,1 ponto per
centual), maqulnas e equlpamentos (-0,9 ponto per
centual) e outros equlpamentos de transporte ( -0,9 
ponto percentual). 

0 emprego cresce de forma significativa no setor de 
produtos altmentfclos e bebldas (cerca de 3%), aumen
tando sua participa~ao em cinco pontos percentuais em 
relat;ao a 1985. As atividades de edl¢o, tmpressiio ere~ 
du¢o de grava¢es, artigos de borracha e plastlco e 
minerals nilo-metallcos tambem aumentam, em termos 
absolutos, 0 numero de pessoas ocupadas. 

Os sete principais setores de 1985, em termos de 
abso~ao de mao-de-obra (53% do total do emprego) in
cluem as indiistrias altmentar e de bebldas, textil, couros 
e conjec¢o de vestuarlo, metalurgta e vefculos. Em 
1996, as sete principais divisOes de indUstria (56% do 
emprego total) excluem metalurgta, que e substituida 
pot produtos qufmlcos. 

Quem ganhou e quem perdeu posl~o 
Em rela~ao a receita, as divisoes industriais mais dinimi
cas sao:fabrlca¢o e montagem de vefculos automoto
res, reboques e carrocerlas e produtos altmentfcios e 
bebidas que, entre 1985 e 1996, aumentam de forma 
expressiva sua participa~ao no total da receita (3,8 e 3,4 
pontos percentuais, respectivamente). Seguem-se edt¢o, 
impressiio e reprodu¢o de gravuras (mais 1,5 ponto 
percentual) e material eletronico e de aparelhos e 
equlpamentos de comunica¢o (1 ,0 ponto percentual). 

As indiistrias que mais perderam participat;ao relativa 
na receita foram metalurgia btistca (2,5 pontos percen
tuais),produtos texteis (1,6 ponto percentual) e confec¢o 
de artlgos do. vestuarlo e acess6rros (0,5 ponto percentual). 
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Porte medlo das empresas e de 48 pessoas 
Os setores com os maiores niveis de produtividade (re
ceita/trabalhador), duas ou mais vezes superior a media 
global da industria, sao: produtos do fumo, produtos 
qufmtcos e maqutnas para escrit6rlo e equlpamentos 
de informatica. 

De acordo com a PIA 96, o tamanho medio das indUs
trias brasileiras, segundo 0 pessoal empregado, e de 48 
pessoas e, segundo a receita bruta, de R$ 4.184.000,00. As 

empresas de porte mais elevado, tanto pelo criterio do 
niimero de pessoas ocupadas como pelo da receita, 
atuam nas seguintes divisoes da industria: coque, refino 
de petr6leo, elabora~ao de combustiveis nucleares e pro
du~ao de a.Icool, produtos do fumo e extra~ao de mine
rais meti.licos. As empresas de menor porte encontram
se nas divisoes de reciclagem, confec~ao de artigos do 
vestuirio e acess6rios e produto , de madeira. 

Dlstrlbul~o do emprego por regiio 
Segundo dados da PIA 96, a participa~ao do Sudeste caiu 
cerca de quatro pontos percentuais entre 1985 e 1996, 
ao mesmo tempo em que cresceu a importincia relativa 
das regiaes Sui, Nordeste e Centro-Oeste. A migra~ao de 
empresas das regiaes Sul e Sudeste para o Nordeste do 
Pais, em busca da redu~ao dos custos de produ~ao, esta
ria contribuindo para a redu~ao das disparidades dos 
niveis regionais de emprego e produ~ao industrial. 

Apesar disso, permanece intensa a concentra~ao do 
emprego no Sudeste e Sul, sendo que Sao Paulo repre
senta 41,8% do emprego industrial, contra 45,0%, em 
1985.Minas Gerais ocupa a segunda po i~ao, com 10,1%, 
seguida do Rio Grande do Sul (9,7%) e Rio de Janeiro 
(7 ,5%). No Nordeste, o estado de Pernambuco ainda pos
sui o maior contingente de trabalhadores industriais da 
regiao, mas. perde participa~ao, ao passo que o Ceara ja 
representa 20% dos empregos industriais nordestinos. 

Com exce~ao das atividades produtos altmentares 
e beblda.s,que tern elevada participa~ao no emprego em 
todas as regi6es, variando de 35% no Centro-Oeste a 14% 
no Sudeste, os destaques de cada regiao em termos da 
composi~ao do emprego sao: 

• NORTE Madeira (27%) e material eietronico e de aparelhos e 
equipamentos de comunica¢es (17%). 

• NORDESTE Vestuario e acess6rios (9%), texteis (8,9%), coque, 
refino de petr61eo, elabora~o de combustiveis nucleares e 
prod~o de aicool (6,8%) e quimicos (5,5%). 

• SUDESTE Artigos do vestuario e acess6rios (7,6%), fabrica~o 
e montagem de veiculos automotores, reboques e carrocerias 
(7,6%), metal, exclusive maquinas e equipamentos, maquinas 
e equipamentos (7%), quimicos (6%) e t~xteis (6%). 

• SUL Couros e fabrica~ao de artefatos de couro, artigos de 
viagem e cal~ados (13,6%), vestuario e acess6rios (7,9%), 
m6veis e industrias diversas (7,7%), madeira (7,5%) e maqui
nas e equipamentos (7,4%). 

• CENTRO-OESTE Madeira (10,8%), vestuario e acess6rios 
(10,5%), coque, refino de petr6ieo, elabora~o de combustiveis 
nucleares e produ~o de alcool (8%). 



CARTA IBGE 

• CONSTRUGAO CIVIL 

Custo da constru~ao acumula 
alta de 2,28°/o no ano 

Em abril, o custo nacional da construQao civil 
ficou em R$ 289,29, que corresponds a uma 
varia~ao de 0,54% no mes de abril, ficando 
0,15 ponto percentual abaixo da varia~ao 
registrada em mar~o. que foi de 0,69%. 

l pesar dessa varia~ao men or, o custo nacional da cons
Jl tru~ao civil ja acumula alta de 2,28% no ano. Em rela~ao 
ao mes de abril de 1998,0 quadro e de equilibrio (0,51 %). 

A regiao Sudeste continua na lideran~,com as varia~Oes 
mais acentuadas (0,64% no mes e 2,84% no ano ). A regiao 
Norte apresentou as menores taxas,0,06% e 0,66%,respec
tivamente no mes e no ano. Os custos medios ficaram em 
R$ 289,48 no Norte; R$ 260,73 no Nordeste; R$ 308,38 
no Sudeste; R$ 300,88 no Sui e R$ 270,26 no Centro-Oeste. 

Com rela~ao aos estados, os destaques foram Pernam
buco, com taxa mensal de 1 ,28"/o; Pararui com 1,15% e Rio 
de Janeiro com 1 ,00%.De mar~o para abril, os indices nega
tivos ocorreram no Acre ( -0,07%) ; Tocantins ( -0,08%); 
Alagoas (-0,65%);Sergipe (-0,81 %) e Santa Catarina ( -0,05%). 
No ano,Minas Gerais registra a maior alta (4,50%),seguida 
de Mato Grosso (3, 79%). 

Os resultados do mes de abril fazem parte da nova 
serie, iniciada em janeiro de 99 e que tern como base 
dezembro de 98. A intecrup~ao da serie anterior, que 
tinha como base junho de 94, foi necess:iria diante das 
amplas atualiza~oes nas referencias tecnicas do SINAPI, 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da 
Constru~ao Civil, promovidas pela CAIXA - Caixa F..conO. 
mica Federal - no sentido de melhor adequa-lo a realidade 
atual. 

REGIAO JAN FEV MAR ABR 

NORTE 287,30 288,05 289,30 289,48 

NORDESTE 255,46 258,58 259,39 260,73 

SUDESTE 300,08 303,32 306,43 308,38 

SUL 295,10 297,36 299,02 300,88 

CENTRO-OESTE 264,59 267,68 269,21 270,26 

CUSTO MEDIO OA CONSTRU~O CIVIL - 1999 
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• COMERCIO VAREJISTA 

Comercio cai 8, 7°/o em fevereiro 

0 faturamento real do comercio varejista da regiao 
metropolitana do Rio de Janeiro caiu 8,7% entre 
os meses de janeiro e fevereiro. Esse desempenho, 
no entanto, nao alterou a tendencia, apontada 
pelo indicador acumulado nos ultimos 12 meses, 
de desaceleraQao no ritmo de queda, que passou 
de -11 ,6% em janeiro para -10,8% em fevereiro. 

l s dez atividades varejistas pesquisadas sofreram 
Jl redu~ao real de faturamento em fevereiro, com rela
~ao ao mes anterior. As maiores baixas foram assinalas 
em autom6veis e motos, pe~as e acess6rios (-23,3%), 
m6veis e eletrodomesticos (-21,6%), material de cons
trup'io (-15,5%) e combustiveis e lubrificantes (-14,3%). 
Esses resultados explicam mais de 80% da taxa de ·8,7% 
obtida pelo total do varejo. 

Com resultados negativos, mas com quedas inferiores 
a do total do comercio varejista, ficaram OS setores de 
farmacias, drogarias e peifumarias (-5,7%), lojas de de
partamentos ( 4,9%),outros arttgos de uso pessoal ( 4,4%), 
vestuario, cal~ados e tecidos (-3,9%), mercearias, a~ou
gues e assemelhados (-2,8%) e super e hipermercados 
(-1 ,8"/o). Duas dessas atividades, no en tanto, apontam recu
pera~ao de vendas em rela~ao ao mesmo periodo do ano 
passado: super e hipermercados, com taxas de 10,1% 
sobre fevereiro de 1998 e 7,4% na rela~ao primeiro bi
mestre 99/ primeiro bimestre/98, e jarmacias, drogarias 
e perfumarias (10,2% e 9,4%, respectlvamente). 

Nos dois primeiros meses de 1999,o destaque nega
tivo, com rela~ao a fevereiro e ao primeiro bimestre de 
1998, foi o ramo de autom6veis e motos, pe~as e aces
s6rios, com decrescimos de faturamento da ordem de 
32,5% e 25,5%, respectivamente. 

Emprego cai 13,7% na compara~ao com fevereiro de 1998 
Em conseqiiencia do born desempenbo do setor de super 
e hipermercados, que responde por cerca de 21% das 
vagas do comercio varejista, a retra~ao do numero de 
postos de trabalho foi de -1 ,0% em fevereiro, com rela~ao 
a janeiro. Super e hipermercados foi a iinica, das dez 
atividades pesquisadas, a apresentar varia~o positiva no 
mimero de pessoas ocupadas. 

A maior queda na rela~ao mes/mes anterior, ocorreu 
no setor de farmacias, drogarias e perfumarias, com 
-3,5%. Em rela~ao a fevereiro do ano anterior, o segmento 
de jarmacias apresenta uma queda de -13,7% no nlimero 
de postos de trabalho. 

Ap6s o born desempenbo no periodo natalino, tanto 
no que se refere ao faturamento quanto ao emprego, o 
setor vestuario, cal~os e tecidos retoma o processo de 
demissao. Em janeiro desse ano, foi observada uma retra
~ao de -5,9% sobre o mes anterior, quase compensando 
o aumento de 6,3% registrado em dezembro. 



CARTAIBGE 

• INDUSTRIA 

Industria paulista teve 
a maior queda no bimestre 

0 indicador acumulado do ano revelou uma forte 
redu~o no nivel de produ~o em Sao Paulo (-10,8%). 
Com queda superior a observada pelo total do pais 
(-4,3%), figura ainda Minas Gerais (-6,2%). 

l lo confronto de fevereiro de 99 com fevereiro de 98, o 
11 recuo mais pronunciado ocorreu no Parana (-12,5%), 
vindo a seguir a principal indUstria do pais, Sao Paulo, 
onde a queda na produ~ao atingiu 10,7%. Ainda com 
retra~Oes, figuram a regiao Sul ( -6,00A.), Rio Grande do Sui 
(-5,1%), Minas Gerais (-4,0%) , Ceara (-3,0%) e Santa Cata
rina (-1 ,2%). Pernambuco teve a melhor performance 
nessa compara~o (13,3%),gra918 ao desempenho excep
cional de produtos alimentares (55, 1 %). A seguir vieram 
o Rio de Janeiro (7 ,2%), Bahia (2,9%) e Nordeste (2,3%). 

A produ~o industrial da regiao Nordeste apreseDtou, 
em fevereiro,nU.meros positivos nos principais indicado
res: 2,3% em rela~ao a igual mes do ano passado, 2,5% no 
acumulado do primeiro bimestre e 1,9% nos Ultimos 12 
meses. A produ~ao industrial do Ccari, embora tenha 
regi trado queda, em fevereiro, de 3,0% no indicador 
mensa!, apresentou crescimento de 4,6% no acumulado 
do ano e de 3,3% nos Ultimos 12 meses. 

A indUstria de Pernambuco apresentou, em fevereiro, 
alem da taxa expressiva de crescimento (13,3%) na com
para~ao com igual mes do ano passado, crescimento de 
7,9% no acumulado do primeiro bimestre,mas registrou 
queda de -5,7% no acumulado dos Ultimos 12 meses. Na 
Bahia, a indUstria registrou crescimento de 2,9% no indica
dar mensa!, de 4,3% no acumulado do primeiro bimestre 
e de 5,3% nos Ultimos 12 meses. 

Em Minas Gerais, os principais indicadores da produ
~ao industrial mostraram-se negativos em fevereiro. Na 
compara~ao mensa!, a indUstria recuou 4,0016, DO acumu
lado do ano, -6,:ZOA> e, nos Ultimos 12 meses, -4,7%. A in
dUstria do Rio de Janeiro, ainda sob os efeitos favociveis 
da expansao da indUstria petrolifera, prossegue exibindo 
taxas po itivas DOS prindpais confrontos. Em fevereiro, a 
produ~ao avan~ou 7,2% contra igual mes do ano passado, 
no primeiro bimestre aumentou 10,4% e, nos Ultimos 12 
meses, cresceu 8,9%. 

Em sao Paulo, a atividade industrial decresceu 10,7% 
em fevereiro com rela~o ao mesmo mes do ano passado, 
sendo esta a setima queda consecutiva nesse tipo de coD
fronto. 0 indicador acumulado no primeiro bimestre mos
tra redu~ao de 10,8% e, o dos Ultimos 12 meses, de -4,5%. 

Na regiao Sui, a produ~ao industrial se reduziu pela 
segunda vez consecutiva no confronto com igual mes 
do ano anterior, ao apresentar queda de 6,0%. Os resul
tados dos demais indicadores tambem foram negativos: 
de -3,2% no acumulado do ano e -2,SOA> no dos Ultimos 
12 meses. 
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A industria do Parana, ap6s tees meses consecutivos 
registrando aumento, volta, em fevereiro, a apresentar 
queda na produ~ao, no confronto com igual mes do ano 
anterior (-12,5%), devido, principalmente, as acentuadas 
retra~oes observadas nas industrias quimica (-19,2%) ,de 
material eletrico e de comuni~Oes (-22,9%) e de material 
de transporte (-48,9%). 

Em Santa Catarina, a produ~ao industrial revelou, em 
fevereiro,recuo de 1,2% frente a igual mes do ano anterior, 
sendo esta a terceira queda consecutiva observada nesse 
tipo de confronto. Nos demais indicadores os resultados 
tambem foram negativos: -1,7% no acumulado do ano e 
-2,5% nos Ultimos 12 meses. 

A industria do Rio Grande do Sui manteve, em feverei
ro,pelo decimo primeiro mes consecutivo,sinal negativo 
no confronto com igua1 mes do ano anterior (-5, 1 %). Nos 
demais indicadores os resultados t:anlbem foram negativos. 

Ligeiro avan~o na produ~ao industrial 

Bens de consumo duraveis tern o melhor resultado 
(5,2%) de fevereiro para mar~o desse ano eo pior, 
com rela~ao a mar~o de 1998 (-16,6%). 

Em rela~o ao mes anterior, ja descontadas as influencias 
sazonais,houve uma amplia~ao da produ~o industrial 

de 1,6% em mar~o. Entretanto, nos demais confrontos, 
continuam predominando resultados negativos: de -3,0% 
frente a ~o de 1998; de -3,8% no acumulado do ano e 
de -3,0% nos Ultimos doze meses. A compara~ao com o 
Ultimo trimestre do ano passado mostra uma certa estabi
lidade para o periodo janeiro-mar~o desse ano (0,3%). 

A amplia~ao no ritmo de atividade, verificada na passa
gem de fevereiro para ~o. e praticamente generalizada, 
atingindo 17 dos 20 generos industriais e todas as categorias 
de uso pesquisadas. De urn mes para 0 outro, a area de 
bens de consumo duciveis alcan~ o melhor resultado, ao 
se expandir 5,2%. 0 segmento de bens de consumo semi e 
nao duciveis (3, 1 %) taml>em mostra desempenho superior 
ao da media da indUstria (1 ,6%), ficando bens intermedia
rios (1,5%) e bens de capital (0,6%) com taxas inferiores. 

INDICADORES DA PRODU~O INDUSTRIAL - BRASIL 
lndico lndice de Bose Fixo com Ajuste Sozonol (1991 = 100) 
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CARTA IBGE 

• CONJUNTURA AGRICOLA 

A expectativa de safra para 1999 
e 7,37% superior a de 1998 

A produQ8o total de cereais, leguminosas e 
oleaginosas podera alcan9ar 80,556 mil hoes de 
toneladas, superando em 7,37% a safra de 1998 
(75,028 milhoes de toneladas), segundo as 
estimativas do mes de mar9o do Levantamento 
Sistematico da Produ9ao Agricola. 

li\ta estimativa ainda envolve algumas simula~oes, 
D notadamente no tocante ao comportamento dos culti
vos de inverno e das segundas e terceiras safras de certos 
produtos que, devido ao calendirio agricola,nao permitem 
que se fa~a qualquer previsao nessa epoca do ano. 

Com rela~ao a estimativa domes de fevereiro, so men
teo feijao 1" safra apresenta varia~o significativa (2,80%), 
face ao born desempenho do produto nos estados de 
Minas Gerais, Santa Catarina e Goias e no Distrito Federal. 

Tambem com rela~ao a safra anterior, o feijao I" safra 
foi o principal destaque, com aurnento de 51,57%. Os 
demais produtos que se destacaram em mar~o com rela
~ao a safra anterior sao OS mesmos do mes de fevereiro: 
algodao herb:iceo (14,14%), arroz (36,62%) e milho 
1" safra (9,94%). A colheita dos principais produtos plan
tados na 1" safra, tais como arroz, milho, feijao e soja, 
encontra-se em andamento, estando bern mais adiantada 
em Sao Paulo, Parana e Mato Grosso do Sui. 

A respeito da 2 • safra, que ja esci praticamente im
plantada, e se refere mais precisamente ao milho e ao 
feijao no Parana, ha urna certa preocupa~ao quanto as 
condi~Oes climiticas nessa epoca do ano,devido as baixas 
temperaturas, que podem prejudicar ambas as culturas, 
sendo mais preocupante para a cultura do feijao, muito 
sensivel aos fenomenos climaticos. 

Alta do dolar pode provocar aumento do custo de produ9iio 

Com respeito ao trigo, principal produto de inverno culti
vado na regiao Sui e do qual o pais e urn forte importador, 
a tendencia observada de aurnento de area pode nao se 
concretizar em decorrencia do alto custo de produ~ao, 

que aurnentou ap6s a desvaloriza~ao do real, pois, como 
se sabe, a maior parte dos componentes dos insumos 
agricolas,fertilizantes e agrot6xicos,e de origem externa. 

Com referenda a regiao Nordeste, ainda que nao se 
tenha concretizada a safra em alguns estados, observa
se, no momenta, a recupera~ao parcial da produ~ao 
nordestina, urna vez que as condi~oes climaticas se apre
sentam de maneira desigual para os estados da Paraiba, 
Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Nestes estados, as chu
vas que vern ocorrendo nao sao suficientes ainda para a 
implanta~ao total das lavouras. Sao precipita~oes de 
baixa intensidade, que nao propiciam ao solo umidade 
suficiente para a semeadura. 
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• EMPREGO 

Desemprego no primeiro trimestre 
do a no chega a 7, 79o/o 

Depois de registrar 7,73% em janeiro e 7,51% em 
fevereiro (o segundo maior valor ja registrado para o 
mes de fevereiro desde 0 infcio da serie, em 1983), a 
taxa de desemprego aberto atingiu 8,15% em mar9o. 
0 resultado desse primeiro trimestre supera a taxa 
de 7,69% registrada no primeiro trimestre de 1984. 

Realizada no mes de mar~o. nas seis maiores regioes 
metropolitanas do pais, a Pesquisa Mensal do Emprego 

(PME) mostrou que, em rela~ao ao mes anterior, houve 
urn aumento de 1,3% no niimero de pessoas economica
mente ativas, equivalente a cerca de 219 mil pessoas, 
sendo 87 mil na popula~ao ocupada e 132 mil procuran
do trabalho. Por outro lado, de mar~o do ano passado 
para mar~o desse ano, houve uma queda de 106 mil na 
PEA, das quais 88 mil estavam trabalhando e 18 mil 
procurando trabalho. Na regiao metropolitana de Belo 
Horizonte, foi registrada a maior taxa do mes de mar~o 
(8,73%), desde 1983. 

0 numero de pessoas trabalhando aumentou em tres regi6es 

De fevereiro para mar~o desse ano, o numero de pessoas 
trabalhando aurnento 0,5%,devido aos resultados positi
vos verificados em tres das seis regioes pesquisadas: Belo 
Horizonte (1 ,8%),Sao Paulo (0,9"/o) e Rio de Janeiro (0,2%). 
Por setor de atividade, o contingente de pessoas aurnentou 
2,4% na indlistria e 0,9"AI no setor de servi~os. No comercio 
e na constru~ao civil, as varia~<>es foram negativas, -1,6% 
e -0,9%, respectivamente. Dentre as categorias de ocupa
~ao, aumentou o niimero de empregadores (2,6%) e o 
de empregados sem carteira de trabalho (1,4%). 

Procura de trabalho aumentou 10,2% em mar9o 

~ niimero deve-se ao crescimento do niimero de pessoas 
desocupadas ou procurando trabalho em todas as regioes 
pesquisadas: Rio de Janeiro (19,6%), Recife (13,5%), Belo 
Horizonte (12,6%), Porto Alegre (9,9%), Sao Paulo (7 ,5%) 
e Salvador (1 ,2%). Por outro lado, de mar~o do ano passado 
para mar~o desse ano, o nlimero de pessoas procurando 
trabalho apresentou ligeira queda (-1 ,2%), o que manteve 
a taxa media de desemprego aberto nurn patamar seme
lhante ao registrado em mar~o do ano passado (8,18%). 

Em fevereiro,o rendimento medio nominal das pessoas 
ocupadas foi de R$ 680,88,sendo maior para os empregados 
com carteira de trabalho assinada (R$ 684,71 ). Para os empre
gados sem carteira, 0 rendimento medio, em fevereiro foi 
de R$ 560,94 e para os que trabalham por conta propria, 
de R$ 576,08. Na compara~ao com fevereiro do ano passa
do, continua a tendencia de queda, com varia~6es de -9,5% 
para as pessoas que trabalham por conta propria e de -2,7% 
para os empregados com carteira de trabalho assinada. 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

• PRODUTO INTERNO BRUTO (1990=100) t**l 

Total 
Agropecuarla 
Industria 
ServiQOS 

• PRODUQlO AGRicOLA (mllhllel de toneladu) 1'1 
Total de Cereals, Leguminosas e Oleaginosas (3) 
Total de Cereals, Legumlnosas e Oleaginosas (3) 

• PAODUCl O INDU&TtUAL (m6dla de 1881•100) "'' 
Total 

Bens de Capital 
Bens lntermediarios 
Bens de Consumo Duraveis 
Bens de Consumo NAo-duraveis 

Total 
Bens de Capital 
Bens lntermedlarios 
Bens de Consumo Duraveis 
Bens de Consumo NAo-duraveis 

• COMtRCIO VAREJIITA- Rio de Jenelro (Jan/95-100) 1"1 

Faturamento (5) 
Emprego Assalariado 
Sali\rios e Outras Remunera¢es (5) 

• COMtRCIO YARE.IITA- Recife (JIInl97•100) "" 
Faturamento (6) 
Emprego Assalariado 
Sal8rios e Outras Remunera¢es (6) 

• COM!RciO YARE.IIITA - Salvldor (Jan/97•100)"" 
Faturamento (7) 
Emprego Assaiariado 
Salarios e Outras Remunera¢es (7) 

• MERCADO DE TRABALHO 1"1 

Taxa Media de Desemprego Aberto (%) (8) 
Rendimento Medio Real ~ul/94=100) (9) 

Empregados com Carteira Assinada 
Empregados sam Carteira Assinada 
Conta-pr6prla 

Emprego Industrial (1985-100) (10) 
Sal8rio Medio Real na Industria (1965=100) (11) 

Taxa Media de Desemprego Aberto (%) (8) 
Rendimento Mlldlo Real ~uV94=100) (9) 

Empregados com Cartelra Asslnada 
Empregados sam Cartelra Asslnada 
Conta-pr6pria 

Emprego Industrial (1985=100) (10) 
Salario Medio Real na Industria (1985=100) (11) 

• PREI;OS 
indica de Prec;os ao Consumidor - IN PC (dez/93=1 00) t•J 
indica de Prec;os ao Consumidor Ampto -IPCA (dez/93=100) t•J 
Indica de Prec;os ao Consumidor Amplo Especial- IPCA-E 
Custo Medio da Const1'1191o Civil (R$Jm2) l*l 
Custo Medio da Const1'1191o Civil (RS/m2) l*l 
Custo Medio da Const1'1191o Civil (R$/m2}"" 
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PERIODO OE 
REFER~IICIA 

1999-1 
1999-1 
1999-1 
1999-1 

Fev/99 
Mar/99 

Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 
Mar/99 
Mar/99 
Mar/99 
Mar/99 
Mar/99 

Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 

Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 

Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 

Fev/99 
Jan/99 
Jan/99 
Jan/99 
Jan/99 

Jan/99 
Jan/99 
Mar/99 
Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 
Fev/99 

Mar/99 
Mar/99 

Jan-Mar/99 
Fev/99 
Mar/99 
Abr/99 

TAXA MEDIA DE DESEMPREGO ABERTO 
(periodo: semana) 

NJt Mai Jun Jul fliiJ Set Oul Nov Dez Jan Fov Mar 
1998 1999 

-~do-. -.Bolo-.Riodo-.Sio-t-Aiogoo. 

VARIA~iO VARIA~io 
II I VEL EM RELA~AO EM RELA~iO 

AO PERiODO AD MESMO PERIODO 
ANTERIOR (%) DO AND ANTERIOR (%) 

121,73 (1) 1,02 (1) -0,99 (2) 
135,68 (1) 17,76 (1) 9,22 (2) 
117,90 (1) 0,11 (1) -4,55 (2) 
109,43 (1) 0,92 (1) -0,20 (2) 

79,662 6,23 (4) 
60.555 7,37 (4) 

97,06 -1,29 (1) -5,05 
66,76 -4,10 (1) -11,65 

101,15 -o,90 (1 ) -2,61 
92,73 -6,94 (1) -20,30 
88,75 1,52 (1) -4,65 

115,23 1,64 (1) -2,98 
103,45 0,61 (1) -13,48 ' 
116,97 1,48 (1) -0,48 
126,00 5,22 (1) -16,56 
106,25 3,10 (1) -0,31 

65,95 -8,65 -4,65 
61,26 -0,99 -4,12 

104,06 -4,20 6,76 

67,53 -13,51 -15,85 
82,67 -1,10 -8,57 
90,36 ' -4,50 -6,06 

85,67 -4,02 -2,34 
86,92 0,36 -7,94 
90,93 -5,38 -0,72 

7,51 -2,90 1,20 
126,15 -9,90 -4,1 0 
120,02 -12,50 -D,80 
142,66 -6,00 -1,70 
136,45 -4,30 -6,00 

58,06 -1,09 -9,22 
124,53 -o.54 -o,43 

6,15 8,50 -0,40 
123,36 -2,20 -5,1 0 
118,52 -1,20 -2,80 
139,59 -2,30 0,30 
131,73 -3,50 -9,50 

57,51 -0,98 -9,19 
122,71 -1,38 -1 ,12 

1.512,72 1,28 (12) 3,86 (13) 
1.500,15 1,10(12) 3,02 (13) 

2,58 (14) 
265,78 1,00 1,04 
287,75 0,69 1,73 
289,29 0,54 2,26 

NOfAS: (1) ~. oom ~UIIe uzonoi. (1) ~. eocadeada do !ndice lrimcstnll. (3) &timativa no mes de referfncia para a produ~ total esperada no ano em curso (c~o de algodio, soja. milho, trigo, arroz. 
feij4o, amendoim. mamona. aveia. centeio, cevada. sorgo). (4) Vari~ em rei~ A produ;Ao obtida no ano anrmoc. (5) Deflacionado pelo !PCA da Regilo MelropOlitana do Rio de Janeiro. (6) Deflai:ionado 
pelo !PCA da Regilo Me1rop0litana de Recife. (1) Deflacionado pelo !PCA da Regiio MelropOiitana de Salvador. (8) Taxa m<!dia de desemprego abeno (semana), abrangendo regilles merropolitanas de Recife, 
Salvador. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Slo Paulo e Pono Alegre. (f) Rendimento do trabalho principal das pessoos ocupadas, deflacionado pelo INPC. (10) Pessoal ocupado na prodUI'Io. (11) Deflacionado 
peloiNPC. (11) V~nomb. (13) Varial;loanualizada. (14) Vari&I'Aoacumuladanoperfodode referencia. O!PCA-E~divulgadoaofmal decadatrimestre. lol INoia!MENSAL. 1001 1NoiCB'I'RIMEsi1IAL 
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Duas publica~oes do IBGE para voce 
compreender ainda mais o Brasil 

Sintese de lndicadores Sociais 1998 
A prime ira cole tane a sobre informa~oes sociais do pais 

Uma publ ica~oo que reune, de forma inedita , um 
conjunto de i nforma~oes em forma de tabe las, graficos 
e cortogramas. 

Temas apresentados: aspectos demograficos, saude, 
educa~oo, trabalho e rendimento, domicil ios, grupos 
sociodemograficos, idosos, desigualdades raciais e 
participa~oo politico-eleitoral. Os resultados sao 
apresentados para Brasil, grandes regioes, unidades 

· da federa~oo e regioes metropolitanas. 

Economia Informal Urbana 1997 
v.l Brasil e Grandes Regioes 

Resultados da primeira pesquisa sobre o setor informal 
com abrangencia nacional 

lnforma~oes sobre a situa~ao economico-financeira das 
empresas do setor informal : pessoal ocupado, 
investimentos, receitas e despesas, lucro medio. E mais: 

. caraderisticas das pessoas ocupadas - sexo, idade, nivel 
de instru~oo, vinculo de trabalho, posi~oo na ocupa~ao . 
Essas e muitas outras informo~oes sobre o setor informal 
do economic brasileira estoo na publica~oo Economic 
Informal Urbana 1997. 
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