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Diagn6stico mostra: interac;ao Homem-Natureza 
forjou 13 "amazonias" diferentes 

A Amazonia Legal, que ocupa cerca de 
60% do territ6rio nacional, costuma ser 
pensada como uma enorme floresta 
densa, muito pouco povoada, com al
guns grupos indigenas e habitat de es
pecies ex6ticas. No entanto, essa Ama
zonia apresenta, hoje, uma outra face
de caracteristicas urbanas -, onde mais 
da metade dos 18 milhoes de habitan
tes se concentra em cidades e vilas. 
Esta convivencia do homem com a na
tureza nao tem sido facil : porum lado, 
problemas de pobreza, saude e confli
tos sociais; por outro, serias amea9as 
a preserva9ao das condi96es ambien
tais da regiao. 
0 projeto Diagn6stico Ambiental da 
Amazonia Legal, que o IBGE acaba de 
entregar a Secretaria de Assuntos Es
trategicos da Presidencia da Republi
ca, mostra que a hist6ria produzida por 
esta intera9ao Homem- Natureza for
jou pelo menos 13 "amazonias" diferen
tes, com situa96es criticas a muito cri
ticas no que diz respeito a qualidade 
ambiental, ou seja, em termos ecol6gi
cos, sociais, economicos e politico-

institucionais. Entre estas 
13 "amazonias", estao as 
areas de influencia 
da Rodovia 
Belem-Brasi
lia, da Trans
amazonica e 
da BR-364; e 
as areas do 

cantins e 
leste do Para, incluin-
do Serra Pelada, Bico do Pa
pagaio e A9ailandia. Estas areas 
sao muito distintas quanto ao seu 
solo, vegeta9ao, recursos naturais e 
padroes de coloniza9ao, e por isto re
querem politicas de preserva9ao am
biental tambem diferenciadas. Em al
guns casos, sao necessarias medidas 
corretivas urgentes; nos demais, sao 
necessarias politicas de medio e ion-
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go prazo que permitam compatibilizar 
a a9ao e a presen9a humana com as 
condi96es de cada area, dentro de um 
ideal de desenvolvimento sustentavel. 
(Pagina 3) 

Safra do a no que vern: 
area plantada deve ser menor 

A area plantada e a inten9ao de plantio 
para a pr6xima safra, no Centro-Sui e 
em Rondonia, indicam redu9ao de qua
se 2,3 milh6es de hectares. Deverao ser 
plantados 27,216 milhoes de ha, segun
do o Levantamento Sistematico da Pro
duqao Agricola realizado em outubro. 
Somente quatro dos treze produtos pes
quisados vao ter area ampliada: cebola, 
fumo e primeiras safras do amendoim e 
da batata-inglesa, cuja perspectiva de 
crescimento e de 9,3%, devido aos bons 
pre9os alcan~dos este ano. 
Perdem area os cultivos da soja, arroz, 
algodao herbaceo, primeira safra do fei-

jao e do milho, mandioca e tomate. Para 
a mamona e a cana-de-a9ucar a previ
sao e de estabilidade. 
A soja apresenta redu9ao de 1 0,9%, 
com tendencia de mesmo comporta
mento em todas as regioes produtoras, 
principalmente em Mato Grosso (-27%). 
lsto pode ser debitado a problemas de 
credito, endividamento e alto custo da 
produ9ao, alem da necessidade de ro
ta9ao de cultura para prevenir pragas e 
doen9as, hoje presentes nas lavouras 
do Centro-Oeste. Esta queda e pr6xi
ma da verificada na area destinada ao 
arroz: -0,1 %. 
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Aproximadamente 95% das crian~as 
nascem em hospitais 

Registro de nascimentos e nascimentos em hospitais 
BRASIL, 1974- 1994 

Esta proporyaO e a maior des
de 197 4, quando nao alcanya
va os 63% . Em numeros 
absolutos, passou de 1 ,3 mi
lhao de nascimentos para 2,3 
milhoes, de acordo com Es
tatisticas do Registro Civil. 0 
movimento e ascendente, tam
bern, nas Grandes Regioes. 

Considerando OS ultimos dez 
anos, a alta de 11 pontos per
centuais na propor9ao em ter
mos nacionais foi puxada , 
principalmente, pelo Nordes
te e pelo Norte. lsto pode ser 
explicado pelos elevados in
dices de registros tardios fei
tos por uma popula9ao cultu
ralmente desacostumada a 
registrar seus filhos. Alem dis
so, contribui tambem o fato de 
os cart6rios serem distantes. 

Permanecem na lideran9a o 
Sui, Centro-Oeste e Sudes-

te, sendo que OS dois ultimos 
trocaram de posi9ao, de 1984 
para 1994, com nitida influen
cia da participayao do Distrito 
Federal, com 99% dos nasci
mentos em hospitais. Concor
reu para isso a alta taxa de 
urbaniza9ao do Centro-Oeste, 
que s6 foi superada pela do 
Sudeste. 

A situa9ao melhorou, tam
bern, para o conjunto dos mu
nicipios das capitais do Su
deste e em suas regioes me
tropolitanas, onde cerca de 
98% das crian9as nascem 
em hospitais (contra 97% do 
total da regiao) . 0 mesmo 
ocorre no Nordeste, s6 que os 
98% passam a ser compara
dos a um total de 88%, o que 
evidencia o fato de os maio
res problemas se concentra
rem ainda no interior. 

Atendendo a pedido 
o David T Anderson, engenheiro de sistemas na Siemens, 

em Poole/Dorset, lnglaterra, solicita dados sabre popula
gao e renda per capita no Brasil. 

A renda per capita, em 1994, foi estimada em R$2 .313,00. 
Leva em conta as proje9oes de 153.725.670 habitantes eo 
valor monetario de R$355,6 bilhoes para o PIB, com o defla
tor implicito indicando varia9ao media dos pre9os da econo
mia de 2.295%. Em rela9ao a 1993, o crescimento real do 
PIB chegou a 5,8% e o da renda per capita a 4 ,3%. Serao 
divulgados ate o pr6ximo mes de mar9o, os resultados refe
rentes a 1995, quando proje9oes feitas a partir do Censo de 
1991 apontam popula9ao de 155.822.400 habitantes. 
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Cere a de 100 mil pessoas entram no 
mercado de trabalho, em urn mes 

Este contingente e o maior do a no ate agora e representa acres
cimo de 0,6% de pessoas ocupadas, de setembro para outu
bro. A Pesquisa Mensa/ de Emprego, que leva em conta seis 
regioes metropolitanas, aponta: cerca de 40% deste total con
seguiu ocupa9ao em Sao Paulo, principalmente em servi9os. 
S6 houve retra9ao no comercio e, em termos de posi9ao na 
ocupa9ao, do numero de empregados com carteira assinada. 
Foram menos 23 mil pessoas desocupadas, resultado bas
tante acima dos 15 mil da media. 

Na outra ponta, se situou o Rio de Janeiro, com apenas 4% do 
total de pessoas que ingressaram no mercado de trabalho. 
lnfluencia da diminui9ao de pessoal no comercio e em servi-
905, alem de empregadores e trabalhadores por conta pr6pria. 
Em um mes, mais 13 mil pessoas estavam procurando trabalho. 

Recife: menor taxa de desemprego 
0 percentual da popula9ao economicamente ativa, desocu
pada e procurando trabalho na semana de referenda da pes
quisa, passou de 5,19% para 5,09%. Destaque para Recife, 
cuja taxa media de desemprego aberto baixou cerca de 0,6 
ponto percentual. 0 mesmo ocorreu em Salvador (-0,5pp), em
bora tenha mantido a taxa mais alta das regioes pesquisadas. 
Ao contrario, o resultado em Belo Horizonte, bern abaixo da 
media, foi o que mais subiu : 0,4 ponto percentual. 

Rendimento media sobe apenas 0,5% 
Rendimento medio das pessoos ocupodos em solarios minimos 

setembro/95 
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empreg~o 
comarteira 

empregado 
sem carteira 

A Pesquisa Mensa/ de Empre
go revela, ainda, que o rendi
mento medio real das pes
soas ocupadas subiu 5,5% 
em Recife, 3,4% em Salvador 
e 2,6% no Rio de Janeiro, de 
agosto para setembro. Sao 
Paulo (-0,8%) e Porto Alegre 
(-0,5%) tiveram varia9oes ne
gativas e Belo Horizonte a pre-

lmpresslio e circula~o 

conta pr6 pria empregador 

sentou estabilidade. 
Em salarios minimos, o ren
dimento medio passou de 
5,21 para 5,30 . Continuam 
acima desta media, os em
pregados com carteira assi
nada, na industria de trans
formayao, e os que trabalham 
por conta pr6pria no setor de 
servi9os. 

Centro de Documenta~ao e Dissemina~ao de lnforma~Oes - CDDI 
Tiragem 10.000 exemplares 
Carta IBGE e um projeto integrado do qual participam, ainda, o CDDI 
(Aida Victoria), a Diretoria de Geociencias (Angelo Pavan), a Diretoria de Informatica 
(Paulo Weissenberg) e a Diretoria de Pesquisas (Maria Leticia Warner). 

Foram utilizados dados disponfveis ate a safda desta edi~o . em 05/12195. 
Perm~ida a transcri~o total ou parcial de materia publicada na Carta IBGE, 
desde que citada a fonte. 



Produ~ao de trigo diminui 
quase 50% em quatro anos 

Sofro de Cereois, Leguminosos e Oleoginosos -1995 
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A safra de trigo deve ser 
25,4% menor do que a do ano 
passado. lsto confirma ten
dencia de queda observada 
nesta decada: 2,8 milhoes de 
toneladas, em 1991, e 1 ,5 em 
1995. Torna-se, assim, cada 
vez maior a distancia entre 
produ«;ao e demanda interna, 
que chega aos 768 milhoes 
de toneladas. 
Pelo levantamento feito em 

outubro, ja perto do fim da 
colheita, na comparac;:ao com 
a ultima safra, as estimativas 
para os outros produtos pes
quisados continuaram no mes
mo patamar de setembro. E, 
daqui para a frente, e provavel 
que nao ocorram mudanc;:as 
significativas. Com isso, a pro
du«;ao de cereais, legumi
nosas e oleaginosas deve ser 
6,3% maior do que a de 1994. 

Pecuaria se expande 
em todos os setores 

'l6 
Produc;Cio pecuclrio (mes I mesmo mes do ano anterior) 
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t:.iliJ sufnos - aves D bovinos 1'!11 Ieite 

A expansao do abate chegou a 14% para os suinos, 12,7% 
para as aves e 11 ,2% para os bovines, de janeiro a setembro, 
em rela«;ao aos nove primeiros meses do ano passado. A 
produ«;ao de carne teve resultados ainda melhores, segundo a 
Pesquisa Mensa/ de Abate de Animais: a de suinos foi 18,8% 
superior, a de aves, 14,7% e a de bovines, 11 ,7%. 

Pela Pesquisa Mensa/ de Leite Destinado as lndustrias , no 
mesmo periodo, a quantidade de Ieite entregue as industrias 
acumulou 9,4% de crescimento. 

Para compreender 
a Amazonia legal 
0 projeto Diagn6stico Ambiental 
da Amazonia Legale resultado de 
convemio do IBGE com a Secreta
ria de Assuntos Estrategicos ini
ciado em 1991, e que contou este 

ano, para sua finaliza9ao, com o 
apoio da Funda9ao Brasileira de 
Desenvolvimento Sustentavel. Foi 
gerado urn banco de dados georre
ferenciados sobre a Amazonia Le
gal, (1 :2.500.000), com 250 varia
veis: geologia, solo, relevo, pluvio
metria, fluviometria , vegetavao , 
padroes de uso da terra , antra
pismo, unidades para conserva9ao 
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Problemas ambientais da Amazonia 
se agravam a partir da decada de 70 

A grande transforma«;ao dos ecossistemas da 
Amazonia em "paisagens humanizadas" tern 
suas origens no Tratado de Tordesilhas, quan
do foi efetuado o primeiro zoneamento deste 
grande espa«;o. No entanto, a maior transfigu
ra«;ao ocorreu nos ultimos 25 anos, quando se 
deu inicio a urn intense processo de ocupa«;ao 
incentivada, que nao considerou as condi«;oes 
de sustentabilidade ambiental. Estas ativida
des, sobretudo as de agropecuaria, foram res
ponsaveis pelo desmatamento de uma area de 
cerca de 50 milhoes de hectares, o equivalente 
a duas vezes o estado de Sao Paulo. No entan
to , o diagn6stico realizado pelo IBGE mostra 
que grande parte do sistema amazonico ainda 
esta preservado. 

Sao 1 04 sistemas de paisagens naturais 
Do ponto de vista da natureza, a Amazonia Le
gal nao e urn ecossistema homogemeo, como 
se pensava, mas uma regiao complexa, na qual 
foram identificados 1 04 sistemas de paisagens 
naturais. Sua tropicalidade e bastante recente. 
Se por urn lado, as florestas e os rios refletem 
caracteristicas tropicais; de outro, os relevos tern 
formas e cicatrizes que refletem caracteristicas 
mais secas e/ou semi-aridas. 

Antigos processus de erosao 
foram reativados 
Os desmatamentos de grandes extensoes para 
a forma«;ao de pastos ignoraram a vulnerabilidade 
desses ecossistemas. lsto provocou a reativa«;ao 
de processes de erosao, tipicos de condi«;oes 
anteriores a existencia das florestas. Exemplo: 
deslizamentos de terra que acontecem princi
palmente no Sudoeste do Maranhao; entulha
mento de canais fluviais, com aumento progres
sive das areas de enchente, notadamente na 
Amazonia Oriental; perda generalizada dos pou
cos solos de origem recente ... 

Areas degradadas podem ser recuperadas 
Para se evitar ou aliviar a pressao sobre a flo
resta primaria, minimizando os efeitos do desma
tamento, deve ser dada prioridade a recupera
«;ao e utiliza«;ao das areas degradadas. Para 
tanto, as tecnologias ja ic:ientificadas e desenvol
vidas para o uso sustentavel do solo tern que 
ser testadas e melhoradas. E evidente, entre
tanto, que qualquer a«;ao depende, tambem, de 
urn harmonioso relacionamento com os demais 
paises da Bacia Amazonica. 

da biodiversidade e base cartogra
fica. Os dados demograficos, em 
escala municipal, compreendem 
200 variaveis para cad a urn dos 506 
municipios existentes no Censo de 
1991 . Este banco de dados serviu 
de base para a cria9ao de urn Sis
tema de lnformar;oes Geograficas 
da Amazonia Legal, que permite a 
elabora9ao de mapas tematicos e 

que combinam, de diferentes for
mas, os dados disponiveis; e para 
urn diagn6stico preliminar da Ama
zonia Legal realizado pelo IBGE, 
ah~m de uma serie de outros 
trabalhos realizados pela FBDS. 
Urn a vez liberado pela SAE, este 
conjunto de dados e informa96es 
estara a disposi9ao dos usuaries 
em diferentes formatos. 
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Taxa media de desemprego aberto 
(periodo: semano) 
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INDICADORES CONJUNTURAIS 

0 PRODUTO INTERNO BRUTO (indices trimestrais) 

Total (1980=100) 

Agropecuaria (1980=100) 

Industria (1980=100) 

Servic;:os (1980=1 oo) 

0 PRODUc;:ii.o AGRiCOLA (milhOes de toneladas) 

Total de cereais, leguminosas e oleaginosas (3) 

0 PRoDuc;:ii.o INDUSTRIAL (indices mensais) 

Total (media de 1991=100) 

Bens de capital (media de 1991=100) 

Bens intermediaries (media de 1991=100) 

Bens de consumo duraveis (media de 1991=100) 

Bens de consumo nao-duraveis (media de 1991=100) 

0 COMERCIO VAREJISTA (indices mensais) (5) 

Faturamento uan/95=100) (6) 

Emprego Assalariado uan/95=1 00) 

Salaries e outras Remunerac;:oes uan/95=100) (6) 

0 MERCADO DE TRABALHO 

Taxa media de desemprego aberto (%) (7) 

Rendimento medio real (indice mensal, jul/94=1 OO) (8) 

Empregados com carteira assinada 

Empregados sem carteira assinada 

Conta-pr6pria 

Emprego industrial (indice mensa!, 1985=100) (9) 

Salario medio real na industria (indice mensal, 1985=100) (10) 

0 PREc;:OS 

lndice Nacional de Prec;:os ao Consumidor -INPC (dez/93=100) 

lndice Nacional de Prec;:os ao Consumidor Amplo -IPCA (dez/93=100) 

lndice Nacional de Prec;:os ao Consum. Ample Espedai-IPCA-E (dez/93=1 00) 

Custo medio da construc;:ao civil (R$ I m2) 

. Faturamento real do comercio varejista 
lndice de bose fixo - Joni9S:o: I 00 I Regi6o metropolitono do Rio de Janeiro 

indict 
,, ~------------------

101 

100 

% 
3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

PERIOOO DE 

REFER{NCIA 

1995/ Ill 

1995/ Ill 

1995/111 

1995/111 

Outubro (*) 

Setembro 

Setembro 

Setembro 

Setembro 

Setembro 

Setembro 

Setembro 

Setembro 

Outubro (*) 

1991 

Setembro (*) 

Setembro (*) 

Setembro (*) 

Setembro (*) 

Setembro 

Setembro 

Outubro 

Outubro 

Jui!Ago/Set 

Outubro 

Fw "" - "" 1995 

{voriat;Oo no m es) 

NIVEL 

130,71 (1) 

156,25 (1) 

108,07 (1) 

149,68 (1) 

79,926 

11 3,11 

107,62 

108,47 

145,40 

115,17 

98,24 

94,22 

104,87 

5,09 

119,85 

111 ,57 

127,66 

132 ,80 

78,84 

11 7,15 

1.216,84 

1.207,37 

309,12 

VARIACAD 

EM RELACAO 

AD PERIOOO 

ANTERIOR 

-1, 27 (1) 

-0 ,01 (1) 

-3 ,54 (1) 

0 ,34 (1) 

1,77 (1) 

-2,28 (1) 

1,72 (1) 

-4,04 (1) 

2,46 (1) 

-3,67 

-2,26 

-4 ,23 

-1, 93 

0,44 

0,48 

0,42 

2,66 

-0,99 

-0 ,37 

1,40 

1,41 

5,13 (11) 

0,29 

VARIACAD 

EM RELACAD 

AD MESMO PERIODO 

00 AND ANTERIOR 

5,33 (2) 

5,75 (2) 

4 ,81 (2) 

5 ,67 (2) 

6 ,32 (4) 

-6,69 

-20,94 

-6,06 

4,35 

-3,64 

12,36 

13,41 

10,62 

21 ,49 

21 ,50 

-4,67 

11 ,01 

23,79 

24,21 

24,1 4 

NOT AS: (1) Serie com ajuste sazonal. (2) Taxa acumulada no ano. (3) Estimativa no m6s de refer6ncia para a produ~ototal esparada no ano em curse (caroyo de algodl!o, soja, milho, trigo, 
arroz, feijl!o, amendoim, mamona, aveia, centeio, cevada e sorgo). (4) Varia~o em rela~o a produ~o obtida no ano anterior. (5) Resultados da pasquisa mensal de comercio para a 
regil!o metropolitana do Rio de Janeiro. (6) Deflacionado palo IPCA da regil!o metropolitana do Rio de Janeiro. (7) Taxa media de desemprego aberto (semana), abrangendo regiOes 
metropolitanas de Recife, Salvador, Bela Horizonte, Rio de Janeiro, Sl!o Paulo e Porto Alegre. (8) Rendimento do trabalho principal das passoas ocupadas, deflacionado palo INPC. (9) Pessoal 
ocupado na produ~o. (1 0) Deflacionado palo INPC. (11) Yaria~o acumulada no pariodo de refer6ncia. 0 IPCA-E e divulgado ao final de cada trimestre. (*) Novo nesta quinzena. 




