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Em dez anos, Sudeste perde 5 pontos percentuais 
de participa~ao no emprego industrial 

Sao Paulo e responsavel pela maior reduc;ao relativa no emprego industrial, diminuindo sua participac;ao 
de 46,9% em 1985 para 42,0% em 1996. Apesar disso, o estado mantem a sua posic;ao na produc;ao 
nacional, com participac;ao de 49,5%, aumentando sua produtividade, que e 18% superior a media nacional. 

Essa perda da regiao Sudeste, verificada no periodo de 
1985 a 1996, e acompanhada, simultaneamente, por 

urn crescimento na importancia relativa das regioes Sui, 
Nordeste e Centro-Oeste, mantendo-se estavel na regiao 
Norte. Esses sao alguns dos resultados da Pesquisa Indus
trial AnuaV96, lan<;ada em mar<;o, que fez urn c·orte 
estrutural do setor mais formal da economia brasileira -
a industria. 

As grandes empresas respondem 
por quase metade da receita liquida das vendas 
0 Brasil tern cerca de 108 mil empresas industriais, que 
empregam mais de 5,1 milhoes de pessoas. Desse total, 
cerca de 78,4% e de empresas de medio e pequeno porte, 
que empregam menos de 30 pessoas. Apenas 0,5% das em
presas industriais 

Segundo a pesquisa, em 1996, o total da receita liquida 
de vendas das 108 mil industrias foi de R$ 360 bilhoes. 

Os 5,1 milhoes de trabalhadores na industria recebe
ram, em 1996, R$ 48 bilhoes em salarios e retiradas, resul
tando mun salario medio mensa! de 6) minimos. Entre 
os diversos ramos de atividade, no en tanto, estao salarios 
bern diferenciados. 

· Os setores que inelhor remuneram o trabalho sao 
tambem os que apresentam produtividade bern acima 
da mtidia industrial brasileira (R$ 31 mil por trabalha
dor), como extra<;ao de minerais metalicos (124, 1% ad
rna da media global da industria); refino de petr6leo e 
produ<;~o . de alcool (131 '2%); e produtos quimicos 
(122,6%).1nversamente, no outro extremo estao os que 

pagam os menores 
empregam 1.000 
pessoas ou mais. 

Em compensa
<;ao, o primeiro gru
po responde por 
6,8% da receita liqui
da das vendas, en
quanto o segundo 
grupo, das grandes 
empresas indus
triais, por 47,1%. 

Carta IBGE sera reformulada 
salarios e que, si
multaneamente , 
apresentam baixa 
produtividade, 
como os setores 
textil ( 41,9% abai
xo da media); con
fec<;ao e vestuiri.o 
(69,1%); couro e 
cal<;ados (57,3%); e 
madeira (66,3%),. 

Depois de seis anos divulgando os dados conjunturais e estruturais 
do pafs produzidos pelo IBGE, a Carta interrompe, temporariamente, 
sua edic;:ao e circulac;:ao, a tim de melhor se adequar a nova realidade 
da lnstituic;:ao. 
0 IBGE informa que todos os dados estarao sempre disponfveis na 
Internet, atraves do enderec;:o http://www . ibge. gov. br. 
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Norte Nordeste Sudeste 

As poucas empresas diversificadas 
tern elevado peso na industria nacional 

1996 

Sui Centro-Oeste 

Das 108.000 empresas industriais, 105.000 (97%) atuam em 
apenas uma atividade. Somente 2.800 empresas (3%) ope
ram em mais de urn setor. Apesar de pouco numerosas, 
no entanto,as empresas diversificadas tern elevadaparti
cipa<;ao no emprego (23,5%), no salario (31 ,0%) e na 
receita (35%). 

Na decada, o setor de alimentos e bebidas 
foi o que mais se destacou 

Do Censo Economico de 1985 a recente pesquisa indus
trial de 1996, as principais mudan<;as na estrutura pro
dutiva e no emprego industrial foram o crescimento da 
participa<;ao das industrias de alimentos e bebidas na 
totalidade do emprego e da produ<;ao industrial, aumen
tando sua participa<;ao no emprego em quatro pontos 
percentuais (de 13,9% para 17,9%) e na produ<;ao em 
seis pontos percentuais (de 11,2% para 17,6%). 

A atividade de edi<;ao e impressao tambem registrou 
aumentos, embora mais discretos, tanto em termos do 
emprego quanto da produ<;ao, passando de 2,9% para 
3,8% e de 1,9% para 4,6%, respectivamente. 

Alem dessas duas atividades, os setores que se mos
traram mais dinamicos, no periodo de 1985 a 1996, au
mentando em mais urn ponto percentual sua participa
<;ao no total da produ<;ao industrial, foram: fabrica<;ao de 
veiculos, produtos quimicos e material eletronico e de 
comunica<;ao. 

Dentre as que mais perdem participa<;ao na produ<;ao 
e no emprego industrial encontram-se iridustrias expostas 
a competitividade externa, como textil, que perde 1,4 
ponto percentual no emprego e 2,7 pontos percentuais 
na produ<;ao e maquinas e equipamentos, com redu<;ao 
de 1,3 p .p . no emprego e 0,6 p .p . na produ<;ao. 
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• PIB 

Produto Interne Bruto brasileiro 
cresce 0,82°/o em 1999 

Essa taxa acumulada no ano foi resultante 
do crescimento da Agropecuaria (8,99%) e 
dos Serviyos (1 ,07%) e da queda da Industria 
( -1 ,66%). No desempenho acumulado por 
subgrupos, pode-se destacar crescimento 
das Lavouras (11 ,26%), Comunicay6es (8,64%) 
e Produyao Animal (5,73%) e decrescimo da 
Construyao Civil (-3,61 %) e Transformayao (-1 ,25%). 

i\b ultimo trimestre do ano, o PIB, na serie com ajuste 
11 sazonal, apresentou varia<;ao de 1,42% com rela<;ao ao 
trimestre anterior - a quarta varia<;ao positiva no ano. 
Nessa compara<;ao, o unico grupo a apresentar queda 
no quarto trimestre foi a Agropecuaria, como reflexo da 
varia<;ao no subgrupo de Produ<;ao Animal (-5 ,72%). A 
Industria e os Servi<;os tiveram crescimento de 2,55% e 
1 ,30%, respectivamente. · 

Com rela~ao ao 42 trimestre de 98, 
houve crescimento nos tres grupos 

A varia<;ao em volume do PIB, no quarto trimestre de 
1999, foi de 3,13% em rela<;ao ao mesmo trimestre de 
1998. Este resultado foi determinado pelo crescimento 
dos tres grupos: Agropecu:iria (14,87%),1ndustria (3 ,27%) 
e Servi<;os (1 ,82%). Entre os subgrupos de maior peso 
no PIB, pode-se destacar o crescimento da Lavoura 
(29,67%) , da Industria de Transforma<;ao (5 ,52%) e de 
Comunica<;6es (4,02%). 

0 Quadro Resumo apresenta os principais resultados 
para o PIB, referentes aos ultimos cinco trimestres das 
series calculadas: 

QUADRO RESUMO DO 40 TRIMESTRE DE 1998 
AO 40 TRIMESTRE DE 1999 

Tri4/98 Tri1/99 Tri2/99 Tri3/99 Tri4/99 

Trim./ trim. imediatam. 
anter. c/ ajuste sazonal -1 ,69 1,80 0,89 0,02 1,42 

Trim./ igual trimestre 
do ano anterior -2,16 0,65 -0,22 -0,18 3,13 

Acumulado ate trim. I 
igual perfodo ano anter. 0,05 0,65 0,20 0,07 0,82 

A taxa anualizada do Produto Interno Bruto (varia
<;6es acumuladas em quatro trimestres), evidencia uma 
inflexao no processo de desacelera<;ao , iniciado rio 
primeiro trimestre de 1999. 

............ ----------------------



CARTA IBGE 

• CONJUNTURA AGRICOLA 

Safra de graos de 1999, 
uma das maiores ja obtidas no pals 

A produgao total de cereais, leguminosas e 
oleaginosas (algodao herbaceo, amendoim, arroz, 
feijao, mamona, milho, soja, aveia, centeio, cevada, 
sorgo e trigo alcangou 82,568 milh6es de toneladas 
em 1999, superior em 9,83% ao total obtido em 1998 
(75, 178 mil hoes de toneladas). 

Em termos absolutos,a produc;ao de cereais,leguminosas 
e oleaginosas esta assim distribuida: regiao Sui, 3 7, 751 

milh6es de toneladas; Centro-Oeste, 24,122 milh6es de 
toneladas;Sudeste, 12,507 milh6es de toneladas;Nordeste, 
5,815 milh6es de toneladas e Norte, 2,373 milh6es de 
toneladas. 

Contribuiram para o aumento da produc;ao, as boas 
condic;6es climaticas nos principais p6los produtores do 
pais, notadamente para o arroz no Rio Grande do Sui e 
Mato Grosso. Para as demais culturas, alem do clima, a 
utilizac;ao de insumos e tecnologias como novas varieda
des de sementes, o emprego de fertilizantes e calcareos 
em dosagens adequadas e o plantio direto com rotac;ao 
de cuitura, principalmente para a soja e milho tambem 
contribuiram para esse born resuitado da safra de 1999, 
uma das maiores ja obtidas no pais. 

Estimativa de area para a safra 2000 
dos principais produtos agrfcolas 
No terceiro levantamento de informac;6es, realizado no 
mes de dezembro para as regi6es Sui, Sudeste, Centro
Oeste e estado de Rondonia, sobre as areas plantadas e a 
serem plantadas para a safra de 2000, a estimativa para 
os 13 produtos considerados (algodao herbaceo, amen
doim 1 a safra, arroz, batata inglesa 1 a safra, cana-de-ac;u
car, cebola, feijao 1 a safra, fumo, mamona, mandioca, mi
lho 1 a safra, soja e tomate) e de 28,332 milh6es de hecta
res, menor 0,70% do que a area plantada para a safra de 
1999. Se a comparac;ao for feita com a area colhida 
(28,289 milh6es de hectares), a area plantada para a safra 
de 2000 passa a apresentar urn ligeiro crescimento 
(0,15%) . 

0 cenario permanece preocupante, em decorrencia 
das irreguiaridades climaticas ocorridas no segundo se
mestre de 1999, mais precisamente na regiao Sui e, com 
maior gravidade, no Rio Grande do Sui. Neste estado, ja 
existem regi6es com perdas irreversiveis em suas pro
duc;6es. A cuitura do milho e a mais atingida, vindo em 
seguida o feijao e a soja. Nos munidpios mais afetados 
pelo deficit hidrico do solo, as observac;6es tecnicas indi
cam que, mesmo voltando a chover reguiarmente nos 
pr6ximos meses, nao ha possibilidade de se reverter o 
decrescimo das produtividades. 
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• INFLA~AO 

lnfla~ao de janeiro 
quase nao variou com rela~ao 
a dezembro de 1999 

Em janeiro, o fndice Nacional de Pregos ao 
Consumidor Amplo (IPCA) registrou 0,62% contra 
0,60%, em dezembro. A taxa dos ultimos 12 meses 
ficou em 8,85%. Em janeiro do ana passado, o IPCA 
havia registrado 0,70%. 

0 maior indice regional ficou co~ Brasilia(: ,~6%) , ?nde 
foram registrados resultados actma da med1a nac10nal 

nos grupos Alimentac;ao e Bebidas (1 ,76%) , Artigos de 
Residencia (0,91 %),Vestuario (0,85%) enos produtos far
maceuticos (13,21 %). 0 men or indice ficou com a regiao 
metropolitana de Curitiba (0,37%),que apontou o menor 
crescimento de prec;os nos alimentos (0,36%) e apresen
tou queda de 0,74% nos alugueis residenciais. 

A tabela a seguir mostra os resultados nas onze areas 
pesquisadas. 

Variayao Mensal (%) 
REGIAO Dezembro Janeiro 

1999 

Brasilia 0,59 

Belo Horizonte 0,55 

Sao Paulo 0,49 

Porto Alegre 0,43 

Rio de Janeiro 0,63 
Belem 1 '18 
Fortaleza 0,53 
Goiania 0,73 
Salvador 0,95 
Recife 0,79 
Curitiba 0,58 

Quanta ao IN PC, a taxa foi de 0,61% em janeiro, 
contra 0,74% em dezembro 

2000 

1,06 
0,92 

0,67 
0,60 
0,58 
0,58 
0,50 
0,48 
0,46 
0,43 
0,37 

Com este resultado, a taxa dos Ultimos doze meses si
tuou-se em 8,39%.Em janeiro de 1999,o INPC havia regis
trado variac;ao de 0,65%. 0 maior indice regional foi verifi
cado em Brasilia (1 ,34%) eo menor em Goiiinia (0,29%) . 
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• INDUSTRIA 

Produ~ao industrial brasileira 
fecha o a no em -0, 7°/o 

Embora negativo, esse resultado (-0,7% 
em relagao a 1998), reflete uma melhora 
no desempenho ao Iongo do ano. No primeiro 
semestre o setor apresentou redugao de 3,2% 
contra o crescimento 1 ,6% no segundo semestre. 

Especificamente em rela~ao ao comportamento da ativi
dade industrial em dezembro, os indicadores tam bern 

sao favociveis : ha urn acrescimo de 3,1% em relac;ao a 
novembro, na serie sazonalmente ajustada, e urn cresci
mento de 8 ,8% frente a dezembro de 1998. Se o resultado 
positivo da comparac;ao com dezembro de 1998 ja era 
esperado, em func;ao do forte declinio na atividade fabril 
que caracterizou aquele periodo, a sua magnitude reflete 
tambem a recuperac;ao no ritmo de produc;ao que severn 
observando nos wtimos meses de 1999. 

A evoluc;ao dos indices trimestrais confrrma a reac;ao 
do setor ao Iongo, principalmente, dos Ultimos meses de 
1999.Ja descontadas as influencias sazonais, a produc;ao 
global apresentou 4,0% de crescimento entre os dois wti
mos trimestres do ano passado. 
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As areas onde esse movimento de reativac;ao do ritmo 
produtivo e mais forte sao as de bens intermediarios, 
duciveis de consumo e bens de capital. Entre o segundo 
e 0 quarto trimestres do ano passado, na serie livre de 
influencias sazonais, o indicador para o total da industria 
avanc;a 3,8%. Nessa mesma base de compara~ao, bens de 
capital (6,7%) , bens intermediarios (5 ,3%) e bens de 
consumo duraveis (11 ,5%) superam a media total da 
industria, enquanto bens semiduraveis e nao-duciveis 
recuam 2,9%. 

Importante ressaltar que enquanto nas areas de bens 
de capital e,principalmente,na de bens de consumo duci
veis essa recuperac;ao se da sobre uma base de compara
c;ao bastante reduzida, no caso dos bens intermediarios, 
a reduc;ao da atividade na fase anterior (de fms d~ 1998 
ao inicio de 1999) foi bern mais suave. Nao por acaso, e 
essa categoria que concentra grande parte de nossas 
exportac;oes industriais. 
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• COMERCIO VAREJISTA 

Comercio fechou 1999 
com resultados negativos 

Apesar dos expressivos aumentos nas vendas entre 
novembro e dezembro, devido ao efeito sazonal de 
final de ano, estas nao foram suficientes para alterar 
o quadro desfavoravel de 1999 com relagao a 1998. 

\ 
s taxas de faturamento real de dezembro, com relac;ao 
a novembro foram de 44,3% em Salvador, 38,4% em 

Recife e 38,3% no Rio de Janeiro. No entanto, quando se 
compara o acumulado do anode 1999 contra igual perio
do de 1998, as taxas sao todas negativas, com a regiao 
metropolitana de Recife apresentando a pior performan
ce do varejo (-10,6%) . Por esse mesmo indicador,Salvador 
registrou decrescimo no faturamento real de -4,4% eo 
Rio de Janeiro, de -3 ,2%. 

Nivel de emprego cresce pouco em dezembro 

0 movimento expansivo das vendas de fmal de ano exer
ceu reduzido impacto sobre o nivel de emprego do setor 
varejista, com taxas bern discretas nas regioes metropoli
tanas do Rio de Janeiro (1, 1 %) e de Recife (0,3%) . Apenas 
em Salvador o acrescimo no nlimero de pessoas ocupadas 
revelou-se significativo, com taxa de 2,8% em relac;ao a 
novembro.Na comparac;ao anual,o Rio de Janeiro se des
taca com a menor taxa de desocupac;ao do setor (-3,3%) , 
enquanto Salvador e Recife assinalaram variac;oes de -7, 1% 
e -10,1%. 

Com relac;ao a folha de salanos e demais remunera
c;oes, embora os nlimeros de dezembro com relac;ao a no
vembro tenham sido positivos em todas as regioes, devido 
ao pagamento do 13° e das comissoes pagas, o mesmo 
nao se verificou quanto ao resultado anual. Com excec;ao 
do Rio de Janeiro, que registrou nlimeros positivos em 
todas as comparac;oes: 24,8% sobre novembro e 5,2% no 
acumulado 99/98, as outras duas regioes metropolitanas 
pesquisadas apresentaram taxas negativas. A maior retra
c;ao na massa de salanos pagos em 1999 ocorreu em Recife, 
que fechou o ano com -13,4% com relac;ao a novembro e 
-9,0% na comparac;ao 99/98. Em Salvador, apesar do resul
tado positivo com relac;ao ao mes anterior (26,2%), o ano 
de 1999 fechou com -4,9% na comparac;ao com 1998. 
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• INDUSTRIA REGIONAL 

Em 1999, a produ~ao industrial 
cresceu em nove das 12 regioes 

A lideran~a do desempenho industrial foi ocupada 
pelo Espfrito Santo, onde a expansao chegou aos 
9,0%. Em segundo Iugar esteve o Rio de Janeiro, 
com acrescimo de 6,1 %. 

(
1om resultados positivos figuram ainda: Ceara (4,0%) , 

regiao Sui (2,4%), Rio Grande do Sui (2 ,2%) , Santa 
Catarina (1 ,8%), Minas Gerais (1,1%), Bahia (0,3%) e Per
nambuco (0,2%). Ressalte-se a significativa melhora no rit
mo de produc;:ao assinalada pela industria mineira que, no 
fechamento do primeiro semestre, revelava a segunda pi or 
marca entre os locais pesquisados, ao se reduzir 4,1 %. No 
Espirito Santo, onde a industria tern urna forte presenc;:a 
de itens com produc;:ao voltada para o mercado e:xtemo, o 
estado foi beneficiado pela desvalorizac;:ao cambial de janei
ro passado. No Rio de Janeiro, o acrescimo de 6,1% esta 
apoiado no aurnento da extrac;:ao de petr6leo e gas natural. 

Das areas ~;Om resultados negatiVOl>, 
a queda ma· acentuada ocor•eu e 

Com resultados negativos, no indicador acumulado para 
1999, a reduc;:ao mais acentuada ocorreu em Sao Paulo, o 
principal parque fabril, com queda anual de 4,2%, devido 
a forte presenc;:a de hens de capital e de duciveis de 
consumo, areas bastante atingidas pela elevac;:ao na taxa 
de juros. Com resultados negativos, encontram-se tambem 
o Parana (-1 ,2%) e a regiao Nordeste (-0,3%). 

Recuperat;:ao mdustnal ocorreu no ltimo t ·1mestre de 999 

A regiio Nordeste, que vinha, ao Iongo do ano passado, 
apresentando desacelerac;:ao no ritmo de crescimento, 
atingindo seu pior resultado no terceiro trimestre (-2,9%) , 
interrompe essa trajet6ria no Ultimo trimestre, com ex
pansao de 0,7%. 0 mesmo ocorrendo com os parques 
industriais do Ceara e da Bahia, que registraram significa
tivas melhoras no ritmo de produc;:ao entre o terceiro e 
o quatro trimestres (de 0,5% para 10,4% e de -4,4% para 
2,4%, respectivamente). Pernambuco, ao contcirio da 
maior parte dos locais pesquisados, sofreu perda de di
namismo na atividade industrial do terceiro (0,4%) para 
o quarto (-1 ,1%) trimestre do ano passado. 

Em Minas Gerais, a evoluc;:ao dos indices trimestrais 
indica expansao de 10,4% no Ultimo trimestre,garantindo 
assim o resultado anual positivo. Tambem os resultados 
de dezembro da industria do Espirito Santo confrrmam 
o quadro favocivel apresentado ao Iongo do ano. Nesse 
estado, a analise do indice trimestral (trimestre/igual tri
mestre do ano anterior) revela que suas taxas foram cres
centes ao Iongo do ano: 4,8% (1 o trimestre), 6,3% (2° tri
mestre), 8,4% (3° trimestre) e 16,9% (4° trirnestre). 

]a o desempenho da industria fluminense, tomando
se os indices em bases trimestrais, foi sempre positivo, 
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embora declinante ao Iongo do ano. Na ligeira reac;:ao do 
Ultimo trimestre, ja se verifica a influencia da industria 
de transformac;:ao, com a extrativa mineral indicando ten
dencia de queda. No corte trim estral tambem e clara, em 
Sao Paulo, a influencia da base de comparac;:ao deprimida 
(meses fmais de 1998). 0 total da industria passa de uma 
retrac;:ao de 5,2% no terceiro trirnestre do ano passado 
para urn crescimento de 5,0% no Ultimo. 

Na regiao Sui, os resultados trimestrais, ao Iongo do ano, 
foram oscilantes embora sempre positivos a partir de abril. 
A industria do Parana, no que se refere ao indice trimestral, 
tern queda de 4,3% no periodo outubro-dezembro, resul
tado que se mantem estavel em relac;:ao ao do terceiro 
trimestre ( -4 ,2%) .Ja a indUstria catarinense apresenta, no 
Ultimo trimestre de 1999, urn aurnento de 2,9%, resultado 
superior ao do terceiro trimestre (1,2%).E,no Rio Grande 
do Sui, no que diz respeito ao desempenho da industria no 
Ultimo trimestre do ano, houve aurnento de 9,4%, resul
tado bern superior ao do periodo julho-setembro (1,9%). 

CONSTRU~AO CIVIL 

Constru~ao Civil encerra o ano 
com aumento de 7,87°/o 

0 custo nacional da constru~ao civil subiu 0,91% 
em dezembro, com o metro quadrado do canteiro 
de obras custando, em media, R$ 305,10. 

s regioes Nordeste (1 ,24%) ,Norte (1 ,17%) e Sul (1 ,14%) 
apresentararn variac;:oes mensais acima da media na

cional (0,91 %) , enquanto que o Centro-Oeste (0,89%) e 
Sudeste (0,60%), registraram taxas mais baixas·. No acu
mulado de 1999, a regiao Sudeste teve a maior alta (9, 1 0%) 
encerrando o ano tambem com o custo mais elevado 
(R$ 327,14). Quanta ao mais baixo, situou-se na regiao 
Nordeste, com R$ 272,65 . Os demais custos regionais, 
em ordem decrescente,foram: R$ 318,16 (Sul);R$ 300,14 
(Norte) e R$ 286,84 (Centro-Oeste). 

Dezembro manteve-se na mesma situac;:ao de novem
bro, com todas as variac;:oes mensais positivas, situadas 
no intervalo entre os 0,05% do Distrito Federal e os 2,92% 
de Roraima, estado que, alem de ficar com a variac;:ao mais 
elevada do mes, encerra o ano com o custo mais alto, de 
R$ 366,91 .Por outro lado,o menor custo por metro qua
drado coube ao Piaui,com R$ 237,56,seguido por Sergipe 
(R$ 239,20) e Espirito Santo (R$ 246,20). 
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• EMPREGO 

Emprego industrial reduz o ritmo 
de queda nos ultimos meses de 1999 

Embora 1999 tenha registrado uma redu9ao de 7,3% 
nos pastas de trabalho na industria, ela foi menos 
intensa que a observada em 1998 (-9,1%). Em 
dezembro, o setor industrial volta a reduzir o numero 
de trabalhadores em 0,9%, ap6s tres meses 
mostrando expansao. Vale lembrar, no entanto, que, 
historicamente, entre os ultimos dais meses do ana 
este movimento de queda sempre esteve presente. 

Pela evoluc;ao dos indices trimestrais, verifica-se uma 
diminuic;ao no ritmo de queda do emprego industrial 

ao Iongo de 1999, sendo mais intensa na passagem do 
terceiro (-7, 0%) para o quarto ( -4, 1 %) trimestre. Este movi
mento de melhora esta presente em vinte dos vinte e 
dois setores investigados, com destaque para material de 
transporte,que passa de -11 ,3% no terceiro trimestre para 
-5,8% no quarto,madeira(de -9,2% para-3,1%) e borracha 
(de -3,4% para 2,1%) . 

No anode 1999, todos os setores investigados mos
traram perdas no contingente de trabalhadores, ficando 
as maiores com as industrias do complexo metal-medi
nico, que tambem mais reduziram a produc;ao no ano 
passado: medinica (-12,3%), metalurgica (-11 ,9%), mate
rial eletrico e de comunicac;6es (-11 ,5%) e material de 
transporte (-11 , 1 %). 

Em nivel regional, a reduc;ao no nlimero de trabalha
dores em 1999 tambem foi generalizada. 0 fechamento 
de vagas foi mais intenso nas industrias de Minas Gerais 
(-9,3%) e de Sao Paulo (-8,0%), areas onde a queda na 
produc;ao foi mais pronunciada. No Rio de Janeiro e no 
Nordeste, o nlimero de trabalhadores decresceu 7,7% e 
apenas na regiao Sui o ritmo de demiss6es (-5 ,0%) foi 
menos acentuado que no total do pais (-7,3%). 

Salario medio da industria cai 2,8% em 1999 
Em relac;ao ao salario media pago pela industria, ha uma 
expansao 0,1% de novembro para dezembro e quedas 
nos demais comparativos: -4,9% frente a dezembro de 
1998 e -2,8% no acumulado do ano.Vale lembrar que, em 
1999, o salario por trabalhador apresenta a primeira re
duc;ao anual desde 1992. 

No fechamento de 1999, o total de salirios da indus
tria brasileira se retraiu 10,0% em termos reais, com 
recuos em todos os locais pesquisados.As industrias de 
Minas Gerais e de Sao Paulo, onde o corte no emprego 
foi mais acentuado, foram as que mais reduziram a massa 
salarial: -11 ,4% e -11 ,0%, respectivamente. Nos demais 
locais as quedas foram de: -9,9% no Rio de]aneiro,-8,4% 
no Nordeste e -6,6% na regiao Sul. 

6 

Taxa de desemprego 
foi de 7,6o/o em janeiro 

0 numero de pessoas trabalhando caiu 1,6% em 
janeiro, com rela9ao a dezembro de 99, enquanto 
aumentou em 21,7% o numero de pessoas 
procurando trabalho. lsso fez com que a taxa media 
de desemprego aberto passasse de 6,3% para 7,6%, 
provocando uma ligeira queda (33 mil pessoas) no 
numero de pessoas economicamente ativas (PEA). 

C
om relac;ao a janeiro de 1999, houve urn aumento de 
433 mil pessoas no mercado de trabalho.Desse contin

gente, 423 mil estavam trabalhando e 10 mil procurando 
trabalho. Do acrescimo de pessoas ocupadas, 80,8% estao 
no setor de servic;os e 78% nao tern carteira de trabalho 
assinada. 

0 crescimento da ocupac;ao, de janeiro do ano passa
do para janeiro deste ano, foi alavancado pelas variac;6es 
nos servic;os (3 ,9%), na industria de transformac;ao (2,2%) 
e na construc;ao civil (0,8%). Ressalte-se que, apos meses 
de queda, a industria apresenta variac;ao positiva pelo 
terceiro mes consecutivo. Ao contcirio, o comercio, no 
mesmo periodo, apresenta variac;ao negativa. 0 setor de 
servic;os continua em expansao. 

Dentre as categorias de ocupac;ao, influenciaram o 
resultado as variac;6es no nlimero de empregados sem 
carteira de trabalho assinada (8,0%),de empregados com 
carteira de trabalho assinada e de pessoas que trabalha
ram por conta propria, em torno de 1%. Apos quase dois 
anos de queda, o numero de empregados com carteira 
voltou a crescer. Continua em expansao o nlimero de 
trabalhadores inseridos nas outras duas categorias. 

0 rendimento media real das pessoas ocupadas, 
seguindo o padrao sazonal de fun de ano, aumentou de 
novembro para dezembro do ano passado (6,4%) e caiu 
de dezembro de 1998 para dezembro de 1999 (-7 ,8%). 

Na primeira comparac;ao, o rendimento dos empre
gados com carteira de trabalho assinada aumentou 9,4%; 
o dos empregados sem carteira de trabalho assinada, 
4,0%; eo das pessoas que trabalharam por conta propria, 
1,8%. 

Na segunda comparac;ao, janeiro de 98/99, a queda 
foi generalizada: conta propria, -1 0,0%; e empregados com 
e sem carteira de trabalho assinada, -6,2%. Encerra-se o 
anode 1999 com queda de 5,5% no rendimento dos traba
lhadores das seis regi6es metropolitanas pesquisadas. 
Dentre as categorias de ocupac;ao, verifica-se queda de 
7,3% para as pessoas que trabalharam por conta propria, 
de 4,3% para os empregados com carteira de trabalho 
assinada e de 1,4% para os empregados sem carteira de 
trabalho assinada. 
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PRODU\AO DE CEREAlS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS 
Participa~ao dos Produtos- 1999 

Soja (37%) 

Milho(40%) 

'1' % 
2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

TAXA ANUALIZADA DO PIB - TRIMESTRES 

1\ 

'C[\ 1\ L' -1/ 
.,_.1 ~ .\ ~ 

1-.l \ '/ 
t- .1 " I 

0 

-0,5 

·1,0 

·1 ,5 
Ill IV 

1' 1 
II Ill IV Ill IV 

1992 99. 

INDICADORES CONJUNTURAIS 

• PRODUTO INTERNO BRUT0(1990=100) 1 .. > 

Total 
Agropecuaria 
Industria 
Servic;:os 

• PRODU<;:AO AGRiCOLA (milhoes de toneladas) I'> 
Total de Cereais , Leguminosas e Oleaginosas (3) 

• PRODUI;AO INDUSTRIAL (media de 1991=100) l'l 
Total 

Bens de Capital 
Bens I ntermediarios 
Bens de Consume Duraveis 
Bens de Consume Nao·duraveis 

• COMERCIO VAREJISTA- Rio de Janeiro oan/95=100) l'l 
Faturamento (5) 
Emprego 
Salaries e Outras Remunerac;:6es (5) 

• COMERCIO VAREJISTA- Recife Qan/97=100) I' > 
Faturamento (6) 
Emprego 
Salaries e Outras Remunerac;:oes (6) 

• COMERCIO VAREJISTA- Salvadoroan/97=100) I' > 
Faturamento (7) 
Emprego 
Salaries e Outras Remunerac;:6es (7) 

• MERCADO DE TRABALHb l•) 

Taxa Media de Desemprego Aberto (%) (8) 
Rendimento Medic Real Qul/94=100) (9) 

Empregados com Carteira Assinada 
Empregados sem Carteira Assinada 
Conta·pr6pria 

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

• PRE<;:OS 
Indica de Prec;:os ao Consumidor- IN PC (dez/93=100) I' > 
lndice de Prec;:os ao Consumidor Ample- IPCA (dez/93=100) I' > 
Indica de Prec;:os ao Consumidor Ample Especial- IPCA·E 

Custo Medic da Construc;:ao Civil (R$/m2) I'> 
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II lJI IV II Ill IV II Ill IV 
1995 1996 1997 

PERIODO DE NIVEL 
REFERtNCIA 

1999·1V 126,20 (1) 
1999·1V 128,80 (1) 
1999·1V 120,81 (1) 
1999·1V 125,37 (1) 

Dez/99 · 82,568 
Jan/00 83,670 

Dez/99 111,93 
Dez/99 98,27 
Dez/99 115,42 
Dez/99 108,76 
Dez/99 106,37 

Dez/99 101 ,50 
Dez/99 81 ,10 
Dez/99 162,22 

Dez/99 101,47 
Dez/99 73,77 
Dez/99 117,37 

Dez/99 132,00 
Dez/99 84,29 
Dez/99 133,90 

Jan/00 7,60 
Dez/99 129,00 
Dez/99 128,50 
Dez/99 142,50 
Dez/99 128,30 
Dez/99 57,01 
Dez/99 119,04 

Jan/00 1.598,24 
Jan/00 1.598,41 

Out·Dez/99 

Dez/99 305,10 

- '-
~ 

II Ill IV 
1998 

VARIA!;AO 
EM RELA!;AO 
AD PERIODO 

ANTERIOR !%! 

1,42 (1) 
·1 ,37 (1) 
2,55 (1) 
1,30 (1) 

3,09 (1) 
4 ,61 (1) 
2,66 (1) 
0,37 (1) 
2,93 (1) 

38,34 
1,06 

24,82 

38,42 
·0,26 
13,35 

44,33 
2,76 

26,23 

21 ,50 
6,40 
9,40 
4,00 
1,80 

·0,94 
0,05 

0,61 (12) 
0 ,62 (12) 

2,72 (14) 

0,91 (12) 

- ~ 
/ 

II Ill IV 
1999 

VARIA!;AO 
EM RELAr;Ao 

AD MESMO PERIOOO 
DO AND ANTERIOR !%! 

3,13 (2) 
14,87 (2) 
3,27 (2) 
1,82 (2) 

9,83 (4) 
1,33 (4) 

8,84 
17,97 
11 ,28 
6,87 

·2,90 

· 1,79 
·2,25 
0,90 

·5,55 
·12,73 
· 15,04 

·3,48 
·4,03 

·10,00 

·1 ,30 
·7,90 
·6,30 
·6,20 

·10,01 
·2,91 
·4,86 

8,39 (1 3) 
8,85 (13) 

7,87 (15) 

NOT AS: C l JS~rie com ajuste sazonal. C2JSerie encadeada do fndice trimestral. (3£stimativa no mes de referCncia para a produ~ao total esperada no ana em curso (car()90 de algod8o. soja, milho, trigo, arroz, 
feij3o, amendoim. marnona, aveia, centeio, cevada, sorgo). (4 /Varia930 em rela9ao a produ9ao obtida no ana anterior. CS){)eflacionado pelo lPCA da regi3.o metropolitana do Rio de Janeiro. f6 'Def1acionado 
pelo IPCA da regiilo metropolitana de Recife. ·7 lDeftacionado pelo IPCA da regiao metropolitana de Salvador. (8 ffaxa m~dia de desemprego aberto (semana), abrangendo regiOes metropolitanas de Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janei ro, Sao Paulo e Porto Alegre. 19 Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deflacionado pelo INPC. ( IO lpessoal ocupado na produ~ao. f 11 Oeflacionado 
pelo INPC. ( 12 l Varia~ilo no mes. ( l3 ;varia~ii<;> anualizada. l~ lVaria~ao acumulada no periodo de refer!ncia. 0 IPCA-E ~ di vulgado ao final de cada lrimestre. f 15 ) Varia~ilo acumulada no ano. 

OOICE MENSAL. INDICE TRJMESTRAL. 
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