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Mapa traz retrato mais precise do relevo brasileiro 
0 Brasil dos anos 90 tern 65 
unidades de relevo diferentes. 
Eram 17 no primeiro mapa que 
o IBGE publicou, em 1968. Mas 
nao foi o relevo brasileiro que 
mudou . Foi o conhecimento, 
que permitiu, inclusive, a me
lhor utilizagao de tecnologias 
para caracteriza-lo com mais 
precisao. 

0 Projeto Radambrasil cobriu 
cada metro quadrado do Pais 
com o sensor radar aerotrans
portado e efetuou, entre 1970 e 
1985, com base nas imagens 
obtidas, o mapeamento geomor
fol6gico do Brasil. Ap6s a incor
poragao do Radambrasil ao 
IBGE, os 38 mapas que com
poem o territ6rio brasileiro foram 
consolidados. Disto resultou a 
publicagao, no final de 1993, do 
Mapa de Unidades de Relevo do 
Brasil. 

Monte Pascoal , que tern sua forma 
conhec ida como pontao ou 

" pao-de-a<;:ucar", v isto em imagem 
de radar e bloco d iag rama. 

Entre o primeiro e o segundo 
mapa houve um intervale de 25 
anos. Embora a agao da nature
za na transformagao do relevo se 
faga em grandes periodos geol6-
gicos - acima dos 20 mil anos -
a a gao do Hom em pode transfer
ma-lo em tempo muito menor. 
Exemplo disso sao OS processes 
erosivos por que passam o oeste 
de Sao Paulo e do Parana , cau
sados pela utilizagao agrope
cuaria intensa e descontrolada. 

Estes fen6menos puderam ser 
detectados por interpretagao vi
sual dos mosaicos de radar. No 
entanto, o desenvolvimento de 
novas sensores e tecnicas de in
terpretagao dessas imagens per
mitirao captar e mapear, com 
mais precisao ainda, as altera
g6es ambientais que estao ocor
rendo na superficie da Terra. 0 
trabalho continua. (Pagina 3) 

Comercio reduz 
faturamento, emprego e salario 

0 comercio varejista do Grande Rio 
diminu iu o faturamento real em 
1 ,3%, de julho para agosto: a tercei
ra queda consecutiva no ano. E a 
quarta para emprego, com redugao 
de 0,8%. Mas o que mais caiu foi a 
massa salarial (-1 ,6%), dando pros
seguimento a trajet6ria declinante 
iniciada em junho. Das dez ativida
des pesquisadas, sete apresenta
ram redugao no faturamento , seis 
nos salaries e cinco no emprego. 

Pelo indice de base fixa, o setor de 
autom6veis, reg istrou acumulados 

negatives em fevereiro e junho para 
os tres indicadores. 0 pico do acu
mulado no ano para faturamento 
real foi em margo (31 %) e, em 
agosto, para emprego (3,8%) e 
salaries (26%) . 

Com a divulgagao da Pesquisa 
Mensa/ de Comercio de agosto, 
sairam, tambem , os resultados de 
emprego e salario de janeiro a ju
lho. Os de faturamento real, anun
ciados na Carta IBGE no 8, com
plementam os dados desta pesqui
sa para o periodo. (Pagina 2) 
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De janeiro a agosto, comercio s6 contratou 
mais do que demitiu em abril 

Pesquisa mensal de comercio 
lndice de base fu<n (Jarv95= 1 00) - b<o acumulada em agasto 
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A (mica taxa positiva para o 
emprego no comercio vare
jista da regiao metropolitana 
do Rio de Janeiro ocorreu de 
man;o para abril e e pouco 
expressiva: 0,2%. Pelo indi
ce de base fixa, ao Iongo 
desses oito meses, o setor 
de autom6veis, motos e pe
c;:as e acess6rios foi o unico 
que contratou mais do que 
demitiu : 3,8% (contra -3,6% 
da media). 0 de combustiveis 
e lubrificantes manteve o em
prego estavel, enquanto nos 
outros oito as dispensas su
peraram as admissoes. 

Ytttdrio, (oMhui'ftis e hndcias 
hl~adcse Tr<itlos h•ririCllllts t Drorariu 

De um mes para o outro, a 
maior reduc;:ao de pessoal 
aconteceu em maio, no se
tor de vestuario, calc;:ados e 
tecidos: -6,2%. Mas as contra
tac;:oes para o comercio de 
material de construc;:ao (4,7%) 
seguraram a queda da taxa 
global naquele mes: -0,4%. 
Desde entao, os resultados 
tem sido negativos. 

A PMC leva em conta o total 
de empregados, no ultimo 
dia do mes de referenda da 
pesquisa, remunerados dire
tamente pela empresa, com 
ou sem carteira assinada. 

Salarios de comerciarios 
sobem 9,5%, nestes oito meses 

Esta expansao da massa real de salarios foi mais influenciada 
por quatro setores. Para ode autom6veis, motos e pec;:as- o 
unico a apresentar crescimento efetivo do emprego- o sala
rio subiu 26%, em termos reais. Proximo dos 22,5% registra
dos para os que trabalham em material de construc;:ao, setor 
sensivel ao aumento do salario-minimo. Assim como super
mercados e hipermercados, cujos empregados receberam 
mais 17,8%. E, finalmente, o dissidio dos frentistas, em marc;:o, 
puxou o resultado de combustiveis e lubrificantes para 15,3%. 

Os salarios diminuiram no setor de m6veis e eletrodomesti
cos (-8,8%), devido ao efeito base, pais janeiro concentra 
pagamentos de ferias, comissoes .. . E, com a forte queda do 
emprego, tambem em vestuario, calc;:ados e tecidos (-6,2%). 

Para o indicador salarios e outras remunerac;:oes, a PMC con
sidera sa Iarios, ordenados, vantagens adicionais, gratificac;:oes, 
participac;:oes, comissoes, abonos, aviso-previa trabalhado, 
indenizac;:6es, premia por hora extra ou por servic;:os noturnos ... 
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Bens de capital recua 
ao nfvel do final de 1993 

De julho para agosto, a retrac;:ao em bens de capital chegou 
aos 13,8% , em conseqoencia do desempenho desfa
voravel da produc;:ao de equipamentos para agricultura, 
cuja queda no confronto com agosto do ano passado 
atingiu 72% . 

Sempre no mesmo periodo, o patamar de produc;:ao de bens 
intermediarios ( -3, 1%) e o mais baixo em do is anos. Basi
camente devido a seginentos mais vulneraveis a competi
c;:ao externa, como a industria textil (-14,5%). 

Esta competic;:ao e a escassez de credito afetaram, tam
bern, a industria de vestuario, calc;:ados e artefatos de teci
dos, que entre dezembro e agosto recuou 29,1 %. Ao desa
quecimento do consumo pode ser creditada a taxa negati
va para farmaceutica (-4,9%). Os dais levaram os semi
duraveis e nao-duraveis a fecharem com crescimento de 
apenas 0,4%. 

Quem mais cresceu foi bens duraveis (12,1 %) com a recu
perac;:ao da produc;:ao de autom6veis, depois das ferias cole
tivas, e a de eletrodomesticos continuando a subir. 

Industria fluminense aumenta produ~ao 
ProdU'fOO industrial (agosto 95/agosto 94) 
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A atividade fabril do Estado 
do Rio de Janeiro se expan
diu 1,7%, em agosto , na 
comparac;:ao com o mesmo 
mes do ano passado. Foi o 
unico aumento de produc;:ao, 
em situac;:ao de queda gene
ralizada : de -0,2%, em San
ta Catarina , a -18,3%, em 
Pernambuco, e media nacio
nal de -5,6%. 

Este resultado, embora me
nor do que o de julho 95/ 

lmpressao e circula<;ao 

julho 94 (3,9%), da continui
dade ao bom desempenho 
da industria fluminense, ini
ciado neste segundo se
mestre, quando reverteu um 
quadro desfavoravel. Nos 
primeiros seis meses do 
ano, o Rio de Janeiro ficou 
tambem com taxa positiva 
(2,2%), mas bem abaixo dos 
9,5% de aumento da pro
duc;:ao industrial brasileira, 
no periodo. 

Centro de Documenta9<3o e Dissemina9<3o de lnforma96es- COD I 
Tiragem 10 000 exemplares 
Carta IBGE e um projeto integrado do qual participam, ainda, o CDDI 
(Aido Victoria) , a Diretoria de Geociencias (Angelo Pavan), a Diretoria de 
Informatica (Paulo Weissenberg) e a Diretoria de Pesquisas (Maria Leticia Warner). 
Foram utilizados dados disponiveis ate a saida desta edi9ao, em 18/10/95. 
Permitida a transcri9ao total ou parcial de materia publicada na Carta IBGE, 
desde que citada a fonte. 



Agroindustria cresce 1,9% 
no primeiro semestre 

A produc;:ao industrial deriva
da da agricultura se expan
diu 1 ,6%, com forte influen
cia de produtos feitos a par
tir do trigo, algodao, milho, 
soja e arroz. Em contra
partida, houve quedas im
portantes, principalmente, 
no processamento de suco 
de laranja e em derivados da 
cana-de-ac;:ucar. 

Ja os produtos industriais uti
lizados pela agricultura obtive
ram taxa negativa (-3,2%), 
com -14% para adubos e fer
tilizantes e 5,9% para maqui
nas e equipamentos, que 
cresceram 44% no primeiro 
trimestre. lsto evidencia a di
minuic;:8o de investimentos na 
lavoura, reflexo da queda sig
nificativa da renda do produ
tor rural. Situac;:ao oposta ada 

safra passada. Com isso, a ex
pansao para a agroindustria 
vinculada a agricultura no pri
meiro semestre deste ana nao 
passou de 0,6%. 

Quanta a produc;:ao industrial 
derivada da pecuaria aumen
tou 4,2%, com destaque para 
as carnes de sui nose de aves; 
e a de produtos industriais uti
lizados pela pecuaria, 14,5%. 
Esta, incluindo os 33,5% de 
produtos veterinaries dosados. 
A agroindustria ligada a pecua
ria ficou em 6,3%. 

A menor produc;:ao de adubos 
e fertilizantes e de inseticidas, 
fungicidas e herbicidas para 
usa na agricultura e pecuaria 
(-1 ,9%) sugere reduc;:ao da 
area de plantio e menos in
vestimento nas culturas e cria
c;:oes para a proxima safra. 

lnfla9aO e mais alta em Belem 
e bern menor em Recife 

0 INPC -que leva em conta familias com rendimento de 
um a oito salarios minimos - fechou setembro em 1, 17%, 
com taxas que variaram de 0,26%, em Recife, a 2,3%, em 
Belem. Tambem no IPCA- renda de um a quarenta salaries 
-que ficou em 0,99%, o indice mais baixo foi para Recife 
(0,40%) eo mais alto para Belem (1 ,89%). 

Alimentac;:ao e Bebidas em Recife registrou o menor de todos 
os resultados. Em um mes, os prec;:os cairam 1,27% no IN PC 
e 1 ,21% no I PC A. Ao contra rio de Transportee Comunicac;:ao 
em Belem, com alta de 18,56% no IN PC e de 8,10% no IPCA. 

Em termos gerais, continuou forte a pressao dos alugueis 
residenciais sabre o grupo Habitac;:ao, ode taxa mais eleva
da tanto no IN PC {4,62%) quanta no IPCA {4,51 %). As mais 
baixas ficaram com Artigos de Residencia : -0,18% no IN PC 
e -0,22% no IPCA. 

INPC e IPCA nas regioes pesquisadas 

% RJ POA BH REC SP OF BEL FOR SAL CUR GOI 

IN PC 1,19 0,79 1,74 0,26 1,18 0,99 2,30 0,97 0,56 1,73 1,20 

IPCA 1,19 0,60 1,36 0,40 0,90 0,99 1,89 0,90 0,71 1,26 0,92 

Nota: A coleta dos indices de pre<;os de setembro foi feita de 30/8 a 29/9 

Para saber 
como se faz 
mapa de relevo 

A metodologia do mapea
mento geomorfol6gico esta 

consolidado no Manual Tecni
co de Geomorfologia. As for
mas de relevo, representadas 
por sfmbolos, sao conceitua
das e ilustradas por blocos 
diagramas e imagens de radar. 
Facilita uma leitura mais minu-
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Planfcie Amazfinica ocupa apenas 5% 
do espa9o mostrado em mapas antigos 

ANTERIOR 

lmagem da Planicie Amoz6nica, 

no mapa anterior e no atual 

ATUAL 

Os livros escolares que nao incluem as informac;:oes do novo 
Mapa de Unidades de Relevo do Brasil, assinado pelo IBGE, 
ainda consideram a Planicie Amaz6nica 95% maior do que 
na verdade ela e. lsto significa dizer que se restringe prati
camente as cal has dos grandes rios da regiao. 0 restante e 
depressao. Outro exemplo de alterac;:oes importantes que, 
agora , estao no mapa: o Planalto Central e o Planalto das 
Guianas sao bastante fragmentados e tern diversas eleva
c;:oes dispersas. Portanto, nao sao blocos homogeneos, 
como se pensava. 

Depressoes predominam 
Trata-se de superficies plan as de pouca altitude, normalmente 
distribuidas entre os planaltos. Nao eram consideradas, e 
predominam em nosso territ6rio. As expedic;:oes anteriores 
tinham visao apenas de quem caminha pelo terreno. Foram 
descobertas nas imagens de radar, que tornou possivel in
terpretar cada pedac;:o do territ6rio, de outro ponto-de-vista. 

Tecnologias mais avanc;:adas permitiram a classificac;:ao de 
novas unidades de relevo, considerando altitude, forma e 
origem. Em termos de altitude e forma, sao identificados 
planicies, depress6es, tabuleiros, cristas e colinas, patama
res, chapadas, planaltos, planaltos e serras, serras, escarpas 
e reverses. A origem leva em conta a estrutura e idade geo-
16gicas, que perm item classificar as unidades de relevo ge
radas a partir dos embasamentos. Trata-se das rochas mais 
antigas da superficie terrestre, como e o caso do Planalto 
de Poc;:os de Caldas e do Planalto Sui-Riograndense. Em 
situac;:ao intermediaria estao as faixas de dobramentos, das 
quais sao exemplos a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira 
e a Serra do Espinhac;:o. Esta classificac;:ao vai ate as ba
cias sedimentares mais recentes como a Amaz6nica e a do 
Parana. 

ciosa do mapa e esta a dispo
sic;:ao nas bibliotecas e livra
rias do IBGE de todo o Pais. 
0 Mapa de Unidades de Re
levo do Brasil (1 :5.000.000) 
traz mais novidades. Tem em
balagem com tratamento 

visual e sera vendido, tam
bern, em banca de jornal. 
Assim como o Mapa Po
litico do Brasil 1995 
(1 :5.000.000), que traz si
nopse da evoluc;:ao polftico
administrativa do Pais. 
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indice Nocionol de Pre~os ao Consumidor • INPC 
(vorio~Oo no mes} 

INDICADORES CONJUNTURAIS 

0 PRODUTO INTERNO 8RUTO (indices trimestrais) 

Total (1980=100) 

Agropecuaria (1980=100) 
Industria (1980=1 OO) 

Servi9os (1980=100) 

0 PRODU9AO AGRiCOLA (milhoes de toneladas) 

Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

0 PRODU9AO INDUSTRIAL (indices mensais) 

Total (media de 1991=100) 
Bens de capital (media de 1991=100) 
Bens intermediaries (media de 1991=100) 

3ens de consumo duraveis (media de 1991 =1 00) 
Bens de consumo nao-duraveis (media de 1991=100) 

0 COMERCIO VAREJISTA (indices mensais) (5) 

Faturamento Oan/95=1 00) (6) 

Emprego Assalariado Oan/95=1 00) 

Salarios e outras Remunera96es Oan/95=100) (6) 

0 MERCADO DE TRABALHO 
Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 
Rendimento medio real (indice mensa!, jul/94=1 00) (8) 

Empregados com carteira assinada 
Empregados sem carteira assinada 

Conta-pr6pria 
Emprego industrial (fndice mensa!, 1985=100) (9) 
Salario medio real na industria (indice mensa!, 1985=100) (10) 

0 PRE90S 
indice Nacional de Pre9os ao Consumidor- IN PC (dez/93=100) 
indice Nacional de Pre90s ao Consumidor Amplo -IPCA (dez/93=100) 
indice Nacional de Prec;:os ao Consum. Amplo Espedai-IPCA-E (dez/93=1 00) 
Custo medio da constru9ao civil (R$ I m2) 

, Produ~ao industrial 
lndice de bosefixo com oiuste sozonol (1991 = 100) 

fndice 
130 --------------------

Produ~ao de Cereois, Leguminosos e Oleoginosos 
rrilhOc:;/Lon. 
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PERIODO DE 

REFERENCIA 

1995/11 

1995/11 

1995/11 
1995/11 

Agosto(*) 

Agosto(*) 

Agosto(*) 
Agosto(*) 

Agosto(*) 
Agosto(*) 

Agosto(*) 

Agosto(*) 

Agosto(*) 

Agosto 

Julho 

Julho 
Julho 

Julho 

Julho 
Julho 

Setembro (*) 
Setembro (*) 
Jui/Ago/Set 
Setembro 

NiVEL 

133,15 (1) 

155,55 (1) 

112,48 (1) 
150,73 (1) 

79,872 

117,68 

116,48 
111 ,60 

163,18 
119,72 

101,98 

96,39 

109,51 

4,9 

117,67 

109,57 

129,45 
127,68 

81,39 
115,06 

1200,04 

1190,58 

308,23 

VARIACAO 

EM RELACAO 

AO PERiODO 

ANTERIOR 

-3 ,90 (1) 

-1,61 (1) 
-7,51 (1) 

-1,24 (1) 

-2,72 (1) 
-13,83 (1) 

-3,09 (1) 

12,11 (1) 
0,35 (1) 

-1,30 
-0,78 

-1,61 

1,4 

-0,4 

-0,1 

4,3 
-3 ,1 

-1,96 
-0,96 

1 '17 
0,99 
5,13 (11) 
0,31 

VARIACAO 

EM RELACAD 

AD MESMO PERiODO 

DO AND ANTERIOR 

7,97 (2) 

5,92 (2) 

9,33 (2) 
7,53 (2) 

6,25 (4) 

-5,64 
-14,32 

-14,32 

12,32 
-2,74 

-10,8 

17,7 

9,7 
29,5 

27,8 
-0,51 
9,61 

25,52 
25,69 

23,96 

NOTAS: (1) Serie com ajuste sazonal. (2) Taxa acumulada no ano. (3) Estimativa no mes de referencia para a produ<;ao total esperada no a no em curso (caro~o de atgodao, soja, mitho, trigo, 
arroz, feijao, amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4) Varia~ao em rela~ao a produ<;ao obtida no ano anterior. (5) Resultados da pesquisa mensa! de comercio para a 
regiao metropolitana do Rio de Janeiro. (6) Deflacionado peto tPCA da regiao metropotitana do Rio de Janeiro. (7) Taxa media de desemprego aberto (semana), abrangendo regioes 
metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo e Porto Alegre. (B) Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas, deflacionado pelo IN PC. (9) Pessoal 
ocupado na produ<;ao. (10) Deflacionado pelo INPC. (11) Varia<;ao acumulada no periodo de referencia. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. (*)Novo nesta quinzena. 


