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' A10cag60 de- re-c-ursos para esses dors casosr ho varorde czg 60-g7t.ooo.oo, -; sejar-""r"i-a" 570.200 orNs.

' o cronosrama previar pdrd una ou outra alternativa, aflnalizigdo 
- 
dos #uf,"tLs 

. de _ campo (relocagio ouaumento da iirea) para igosto ae 
-iiag 

e a conclusdodos processos de -nonoltgag.o 
e registro de terraspara agosto de 1999.

No entanto ' apesar dos -esforgos individuais dedLversas pess-o-ai desses 6rgeosr-Jorn"nte a demarcacdoda A'r' deraldalr"E" -i."io roi iearir.a.. euanto as
:ff$r"?lXr".jara-canabrava. e urucu_iurua, a sesunda
aE"i"I"-;;;=i'":,;"1"f -""Ji[:"j:*.;:i;;,ili."1?r#]l
prolbia que tTu= 

- i"a-ig""u= j6 aemircaaa= pudessemser modificadas, sej-p;;a nais]-=JJ.-i..u menos.

Em surua, o projelo Nordestg trouxe esperangas e crioue:qlectativas para Gs Fenetehara_C"i:ajaia. poi6m,resu,tou em fruslaCdg", i."qu vez ndo por guest.o dedlnheiro, nas peJa'r,ao' riurirugil i!-..ru necessidadeuaior' Ere se G.;; ;; trama - a"- rerag6es socio_econ6micas que- envolvem -os .Teneteh...-c,r.jajara. 
Decerta forma, foi na "*p""t.tit;- df-lrr. realizag6esque a ELETRON.RTE se "ir*i" 

-a;- 
"iE'i"" a principal::ilil3:;":':":tj;:]*'i:: - p"i J"iil1,.o u=' =or,;a;=

Os Gavl,o oc_upam IoJ. uma 6rea de 62 .48-8 , 4 516 ha,rocalizada nol uunicipios de rui""ua e s50 Jo50 doArasuaia, suaeste -;;-;.Ter 
. ;;;i;" aponrada porI#;:"$i#r"!l*o 

- 

"""rJ o' nabitit'-riaaicionar aeste

Esses lndlos se, desde s6curos-- passad-os, quando dQs
Erl3:1if,fiiuo="ottatog 

--""t 
, o= 'biancos", v6m sendouna s6rr e ti "ix.3If3lu'i"f.13':_i'{iT.:trr ili:

consequentemente em .ui-organtz.gal s]oclar, econ6micae polltlca- Entre ou[rir,- .i."a;;J:;.; insraragdo dasI lnhas ae tran"ri==-a"*11:,um Tucurul .
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ENGENHAFlIA

9 obJetivo. .deste trabalho 6 avalLar, pela lrnplantagto
de doLs cl"rcuitos da linha de transnissio d; energiael6trica ao trecho M'araba-rmperatriz, os inpacios
caueadoe ao rnelo ambiente, assLm como e poputagio
lndlgena.

1.11.3.2 earacterigtl.cae do Grupo

As tribos Tinblra sio distrlbuldas em dois grupos: oocLdental - locarLzando-se em pontos espargos i margemdlreita do rio Tocantins, coirstitulda3 peras triEosdos Gavido do oeste (parkatdj6) no far6, canera
(Apanyekra e Rambokamekra), KrikaLi e Gavido do reste(Pik6by6) no MaranhSo e xratro em GoL6s, e o orientalque s6o os Aptnay€r oo norte de doiAs, a margem
esquerda do Tocantins.

Atuarmente o terrLt6rlo dos Gavido est6 rocalizado nosnuniclpi.os de Marab6 e s6o Jo6o do Araguaia/pA. lr" seuLnterior nasce o ribeirAo Mie Maria, {r" ctnferiu seu
nome i 6rea J.ndlgena.

og Tlurblras E6o classlfLcados como pertecentes afanl1la llngulatlca rrJ0 do Norte, een&o um dialetoorlentaL- (NlnuendaJu L946, 6). DevLdo ao contatosistem6tlco com os regionais, esses lndios sdoblllngues (falam. o .portu{u6s regionar), sendo que osDala novos (prlnclpalmente pelo ensino da ilnguaportuguesa na escora da aLdeia), de forma mais fruenteque os mais velhos.

A retomada dos rituaLs de longa duragio tem acentuadog u-so- da llngua materna e existe um grau de empenho deKrohohrenhum, 'o capitiotr - termo ulirizado desde osprln6rdios do .spr fsewigo de protegio d; r;di;t em1913, para designar a chetia, tradicionar ou n6o - emrecuperar a utilizagS0 do dialeto tradicional.

A^populag6o, em processo de recuperagio conta hoJe com23o -pessoas, distribuldas en 3z farnlriis econetLtuldas baslcamente por Jovens 6ot do totar(baeeado nos dados da Evs - gdr.llpe volante de sa[de,guando da vieita a Area rndlgena Mie Maria, tror"ru"ode 1988).
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ETJ6ENHAFIIA

a.11.3.3 Og Gaviio - 8ua f,lst6rla

A an6lise dos materiais hist6ricos revela que as
relag6es entre lndlos e rtbrancostt apresentam duas
fases: a primeira, do sdculo )ryII at6 XIX,
caracterizada por contatos esporidicos, paclficos
entre lndios e rtbrancosrt, quando os pioneiros apenas
utilizavam as nargens do rio Tocantins como pousada ou
tentavam estabelecer ali nrlcleos pastoris ou agricolas
(Iaraia. L979 ,LzOr, n6o havia motivagio para
penetrarem a fundo nas matas do interior. A situagio
de contato dos lbrancostr e lndios permanecia
Lnalterada; a segundar Do lnlcio do sdculo XX, guando
as matas clllares jA n6o mais satisfaziam as antigas
neceeeldades dos ntcleos regl.onaLs, 6 caracterlzidapelo surgl.mento de outro sLst,ema econ6mico: oextrativismo vegetal (caucho, 6leo de copalba e
castanha do Par6), modificando a estrutura s6cio-
econ6mica da regiio do m6dio Tocantins. D6-se apenetragio nas matas da margem direita do rio
Tocantins a busca de castanhais e 6 desta data a
preocupagSo dos regionaLs em neutralizar os i.ndios. E,
a medida que a castanha assumia maior lmport6nciar os'conflitos entre os rrbrancosrt (coletores de castanha) e
os lndlos se lntensifLcavam. os lndios deixam de ser
conslderados inimigos I distAncia, passando a ser
encaradoE como obetaculos ao desenvorvimento dareglAo. .

No lnlclo do s6culo xrx, rquando aLnda constituiam uma
OnLca unldade tribal (nrkoby61, na reglio entre o alto
Plndar6 e o GraJarl/lrtA, erlm- reputadbs como os maisbelLcosos entre os Tlmbirar. (Arnaud: 199{, 10).
Ptrnham em fuga e dlzlnavam bandos de homens qfue
penetravam no seu territ6rio. Em 1850, a Dlretoria dostndios (criada na 6poca do rrnp6rio para rocarizar oslndlos e aldeii-los) , resolve chamar a vida paclfica ee vlda sociar os nunerosos bandos de lndioi da triboGavlio e Caract,69€sr que salteavam e saqueavan as
fazendas de criagSo e curtura. Nove anos mlis tarde,os lndios sio encontrados ja em extrema ruis6ria.
Pareclam achar-se desde muito paciflcados.
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v6rLas divis6es dentro do grupo ocorreram e parte datrlbo preferiu n6o estabelecer relag6es com osibrancosrr que penetraram em seu territ6rio dirigindo-ae para uma area compreendida entre a margem direitado ur6dio Tocantins e a cabeceira do Clpim (pA) .conflitos internos se sucedem e os lndios fassaram aconstituir duas divis6es distintas: narkat6j6 (entre
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os rlos
Tocantins,

KuikatdjE (no rio
Molu e CaPln) --".---?"';;; rtmtteJ da PAIMA) '

A princlplor - Procuravam evitar contatos com os

brancos, reaglndo Bempre a"-iiilni vlorenta contra os

coretores a'j"--"t!ii-tn-i 
*=*-"--"!enetrararn em seu

territ6rio. [" e-ipeaigaes irr'iti""t. enviadas contra

Eeus acampamentos tornaJa*o*i.-G 
-s6ria a situagao'

pols , €D t"'iil-r- atacavam 
*"a" - 

=o castanheiros como os

povoadot a '"ig6m 
do Tocantins '

surgem, dal, - as P"lt:l:"= disputas pela terra na

regi6o.Fazehdeirojecoro"iciantLsSe.i'",n,vistoque
o prineiro possula- as i"ttut e outro detinha o

capltal. . Ass6.su-ravam'- " ;i;"i! llt-' exproraqio d?=

terrlt6rlosihdlgenas"-a!terrasnarginaisaorlo
Tocantins.

Era dos centros organLzldos que pa-rti-am as decis6es

oue mais os atinElarn' *tii-' li- f :}:::tt pacif icaeso '
iatequl zaq6,o;;-;-rtplesrn-enEe extermlnio' passaram a se

conEtituir em proJetos a^"_' "co* 
que moviam as Pessoas

mals interes=ia"5 em esG'uereclr relag6es c-om os

lndios, qlue eram to"=laerados um obst6culo ao

rprogE€ssorr.

rstitulam um ilacidentert no

habitat dos r"hioi f,orarn ;;;GlhT:lt" desmatados ' e

a 6rea poroiiil--A-.ntru'a" de castanheiros em seu

habitat ,,"aj'Ttis-'era d;-qt';- sinp-,es roubo ao seu

oatrin6nio 
'""o1orf"o ;- irna usurpagio de seus

Lerrit6rios. OE ataques iot T'i"ancostt' ei:arn destinados

a afast6-ros das proxilii-a"a""- aa ' 
araeia e assim

interromper por meses a coLeta de castanha'

I

i

I

I

a

Inedldaqueo.pro-dutoas.gumlamaiorlmportdnciaPara
a economia r"ji6"tl,-o? ""I'tlirt"i 

entre bs coretores a

os lndios c."ii" se' intensificavam'

En L937, o SPI inlclou-., "tt" 
atividades na regi6o'

lnstalando urn posto no riJ-ipi*"t't' -abaixo 
da cidade

de Marab' ,'i"Siiilai'- . -It.iqi" dos Gaviio'r (Povos

Indlgenas: rs}-i,- sa;. os contatos eram amistosos entre

lndios e tunc-idnaiios do 6196o ' Jt" - 
ocorreram graves

lncldentes,quandoessesrrraios..foramvisitaroposto
o encontrunaS'i'eli#i;; i"-?i"inha- e ferramentas' Em

1945, o post; ;;-f aesrocJi iiti e'rau6' uruniclpio de

-257 -
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lRrcurul, rgtornando os funcLonArLos do Spf , o trabalho
de atragao.

Aproxlnadarnente en 1950r os Gavl6o encontravam-se
dLspersos ao longo do rio Tocantins: o dono da
montante Kuikat6j6, grupo que se deslocara para o
Maranhdo; o dono da Jusante parket€jG, grupo que
permanecia no rnddio Tocantins e que havia se dividido
em duas turmas: trturma do Cocalrr no rio JacundA
(R6h6kat6j6), turma ao gual pertencia Krohokrenhurn e arrturma da Montanharr (Akritikat6j6) nas cabeceiras dorio. Capim.

Esta ddcada foi marcada ,pela rrruptura decisiva de uma
orden tradlclonal, onde a operagAo do seu sistema deorganl-zagio social acabari p6r debilitar com o
esfacelamento dos territ6rios comunsr os doengas
advlndas e a depopulagiort (povos Indlgenas: 1985, 58).

Em- 1956, atrav6s de urna expedigio organj.zada pero Freicll Gomes Lelt6o, Ilgado a-preiazia de Marabd-e por un
tenente da resgrya, HLlmar Kluck, que trabalhavi para
9 SPI os prineiros contatos definitivos com o grupo dococar foram estaberecLdos, numa tentativa de evitar oextetmlnlo dog lndloe, que eram os obJetlvos dasexpedlg6es organlzadas, Com o apoi.o do3 pollticos
locais.

En. segulda, componentes do grupo do cocal foramestabelecer rerag6es com os reglonais no municlpio dertupLran-ga. Procederam desta forma em consequcncia deterem sldo atingidos por enfermidades e carentes deneios - pr6prios parJ sobreviverem, aceitaram aassistEncia oferecida pelos regionais. com a morte demuitas murhe_res adurtas, Kroihokrenhum entregou iscrlangas 6rfis as famllias corTl que estabereceu boasrerag6es. E s6 depois de algunL anos que aquelascriangas foram recuperadas peloi Gaviio.

Pemaneceram em rtupiranga abrigados num barracdo daprefeitura e vl.vendo de presi,agio de serltrig-s epopulagSo localr €E troca de 
- abrigo, roupa ealLurentagio.

rpgo que- merhoraram suas condig6es de saode, recuaranpara Praia Arta. cocal (distAncia aproxirnada de 40 kmda nargem do rlo Tocantlirs), aflm d; evitar 
"u" totar

-258-
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extrneao. N.este novo. 'o"?}; :ffil3;i3 ;; Tiji.t"T':3

i+"*H*=i.i:tt"ett"=:*n*"iT"'*3l='r':"*;:"8::
funcl.onarios 

-Io Jpi, ,po_"-rriiritou ao grupo engendrar

mecanismos aJ-rJJ"ri"r"iao--Jf 
- tlr.gio -c iranae crise

verificaaa cJn ;;;;'"t6' 
-(Ferraz: 

1e83 ' 43) '

No lnlcio da d6cada de 6o' o SPI passou a intensificar
sua atuaqio Junto. aos^ i"ai"=] ^ -tn""ntivaram-os 

a

coletar castanfras, (+re ."tJi-""t'afatt em ltupiranga) '
eD troca de'iuJ5jr,' =rurniiol -"--irimentos' rrEngendrou

neste pertoaJT-J'i"ia" i;-;Illi 'o'" 
fase do processo

de transformagio .aesencaalaao entre os Parket6je" '
t{udangas euu"iinclals o"ott"tu^ com a sistematizaqio

de trocas ,"iiIiIJ-i!"" ;;;;-;; q.tpo" (Ferraz' 1e83'

44). Passara;;;-i"dro" a venaer Los reolonais: arcos'

frechas, mer, couros' . "iitt! 
de caqi' farinha de

nindioca, a16n da castanna'

A 6rea concedida aos Gaviio pelo"decreto de t943'

estava arrendada por um ";i;; S"ttra"rado irris6rio a

terceiros #i;- 5;i apoJ--i s47 ' o - inlcio de uma

npicad.nr orrdJ-r"it-tatd"-"t'friiiu a-PA-070' na d6cada

de 50, erevori " ""f"i das tLrras e a referida 6rea

come9a a receber.proP?-:!?: de novos arrendamentos' com

os pi"gos bem maLs elevaclog '

Na 6rea, instalaram-se dezenas de posseiros' visto que

06 funclonaiiJ"- a" s?r n6o conseguiam conter sua

ocupaq.o. or,'faiio 
-coliim. J;1;" aiiitii"ao o Posto Mae

uaria, a f,!ffi -a; - tritrra, convenceu o llder
Krohokr"rrnrrrf="&3,-- est-a-fr em Pral'a Arta' s€

transferirem Para ra'

A trTurma do Maranhiotr Kuikat€J6 - 
permaneceu no rio

TocanrLns, arviia do Mara"iii"--E-pira at6 fins de 1e68'

Ant6nio Cotrim estabel""to "ontatos 
com esses lndios e

devidoafrentepecuaristaqueavangavarapidamente
pela regiao 

-'l-rri- tentaiii.=t" evi€ar um eventual
rrassacrett ao qual o gt;p; es1"1i1^ suj eito ' - 

o sPr

conseguiu trins'feri-1os- fi;" a 6rea llae Maria" Em

1920, devid;--; .".rrt_,r.tai*- aepopulagao que vinham

sofrendo, ro-rarn- ,"roriao" rro iirtLrior da mesma area

Dara o lugar conneciao "Jr"'-f,"Eeira 
Vermelha, a 4 km

ho xrrLnta" (oil"';;"i; "-.Ia"-ii-at 
t'turma do cocal") '
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A rrTurna da Montanhatt tamb6rn sofreu uma grande reduqio
demogrdfLca, e em 19?1 alguns membros do grupo s6o
traniferidoi para o lnterl6r da 6rea Mde Maria, afim
de se Juntar aos da trTuma do Cocal[.

En Lg77, rrMamde Granderr, sua neta nais ve1ha, seus
dois outros filhos, tamb6m foram se fixar na aldeia
Mie Maria enquanto que Paiarp, sua mulher e seus
filhos ap6s receberem uma indenizaqio da ELETRONORTE
pelas fenfeitorias encontradas na rArea da Montanharr
ioram se estabelecer na cidade de Tucurui.. Esta 6rea
foi invadida por posseiros e cinco anos mais tarde,
Pal-ar6 tenta - retornar a ela. como nio conseguiu,
buecou apoio Junto aos lndios Gavi6o da Aldeia Mie
Marl.a, para onde fol se mudar mais tarde.

Bm 1983,. lndios e FUNAI prop6em a ELETRONORTE a
permuta da rr6rea de Montanhart Por outras terras,
pretendendo o lndlo Paiar6 se mudar com seus
familiares.

Os Gavlio Itimpediram a continuidade da extraqdo de
areia e cascalho da Area Gaviio da Montanha, exigindo
da ELETRONORTE indenizagio pela utilizagSo da 6rearl
(Relat6rlo sobre vlElta A aldeia Kaikotur6, 1988, P9.
3). Na tentativa de manter os trabalhos de construqio
da UHE Tucurul, a ELETRONORTE pediu, a Justiga,
relntegragio de posse da 6rea e em 1983, o Mandato
LLminar de ReLntegragdo de Posse da Area foi
concedLdo. No outro ano, 1984, representantes da
comunidade indlgena Gavi6o, dd ELETRONORTE e da FT NAI
acertaram a venda da gleba Arumateuzinho, Pago
dlretanente i comunidade indlgena.

E en 1988, PaLard levaritou em questio a indenizagio da
BL,ETRONORTE, "inslstia em dizer que n6o havia
recebido...t' (op cit). Representantes da ELETRONORTE,
ouviram suas reinvidicag5es mas trn6o foram autorizados
pela ELETRONORTE a negociar ou reabrir a questio...
apenas querfamos saber o que estava sendo pleiteado
(op cit). Ap6s tomarem conhecimento das reinvidicag6es
de Paiar6r os representantes da ELETRONORTE concluem
que rrsomos contr6rios a reabertura da questdo como foi
proposta. E s6 podlamos entender o guestionamento se
fosse feito pelo lider Krhokrenhum. E isto n6o
aconteceu. Sugerimos, entretanto, que a ELETRONORTE
torne pribLico estes fatos reafirmando a sua posigio de
ter feito um acordo com a Comunidade Parakat€j6 Gavido
sobre as terras rrGavido da MOntanharr, atravds de

(t l.tlt
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rePresentantes 1"g'ltlmos e asslstidos por seus

advogados e .-Fondifio xacii""i ao-inaio (op cit - pg'

g).

Antes do contato. corn q - 
gocrgl3-{e regionar ' a

orsanlzagso ;;;;;;i"t dos lndios caviEo "a" conhecia

dlstribuiqao'*ie [oa"r.. a- d.ttu "t. ttopiieaaae das

famllias nuct#r"! ' 
-liuuairriaa por seuL membros e por

eles cultivada'

Sup6em-se gue rras re1ag6es de troca estabelecidas com

os brasitef'tol- 
-!;"!{ -- 

"iao 
o* dos pontos

fundamentais-'i-tr.,ar.i. , -tgig t \67) pari a explicag6o do

rompimer,to io :ffiiilli3i"rni de brganizagao- econ6mico-

social.

Com a reuniSo dos gruPos locais na lf"t Indigena- Mie

Maria foi p-.rri[i.i" -a rt-N-af-const-ituir ali -forqa
necess6ria piii- o a"""rrrJi"it*""t" da exploragSo da

castanha, "'*iJ"f' 
os fnaf"" desta ' 

Area entram no

.sl,etema econ6mico vigerrt""Ii"i"gia".-r o surgimento do

lndlo como ,ao-a"-obla."".i- ou iotencial, o que gerou

na cldade ,i," - "f"ienta 
- at=pult por iua iorga de

trabaLho.,

En1963,aFUNAIdeuinlcloamelhorl.anasl.nstalag6es
do posto rnaigena Mie u"J!", .o"tttuindo a rrsederr e o
uhospitalrrr iffii d; ;;cionava na rearl'dade como uma

pequena enrehaita " "" E;;;i"'atposlto de castanhas'

Anualmente oE lndlos -GaviSo 
preparavam para a 'safra

(reparos a""-poolil!]- ffin"'" -u"- .caminhoi' etc' ) ' No

flnal de cada-ino "r'"g"'i-d" 
Ber6m' 'para os barrac6es

do Posto,. "J 
-- 

rin"fr.o*- G";;ieolils biisicas que

abasteciam os I"tG"ttEi"o" durante a safra) '

Para maior produgi9r. soP justificativa de que s6 a dos

Gavi6o era lnstificienter.-!l-;;;tanheiroi 
rtbrancostr

eram sollcitados, contratados para a exploragio da

castanha.

otrabalhodecoletaerainicladoap6sasprimelras
chuvas (janeiro). c-oletav"r- "- castairtra na mata, d€

onde era transportada -pttJ"o gt""d" dep6sito a beira
da rodovla (km 25)' all eia livada e medida' o valor

t.

;rl0l0rl
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Dara o pagamento da-.""ia" cim- a cotaqeo
!"tli"rt"t Pelos lndios'
TI'NAI.

castanha era estabel-ecldo
;;--;;e"ndeza' A Produeio"ltJ -;;;aarizada atravds

Estas relag6es mantLdas atravds da

castanha, iri"-aii' 
--guatguer tentativa

sentldo de ristabelecer o funcionamento
;;";;;"ir"qa" sociar esPeclfico'

de
das

da

TalsLstenadeexploragA,oecon6mlcadacastanha''9ue
permaneceu por 10 anos "ott=""t'ti'o" 

entre os Gavlao'

passou a t.t".o'!i9"ii-ai1"-,n"r" FUNAr' ' atravds do DGPr

(Departamento Et?ur de pat'rl*ani" tndlsenik-El:n!?1"?
iProjeto a.'nx[riil'i=^o vegeta]: ca

dlstribuia os recurso" q,r.-'.iu, destinados: 45t ao

ref inan"lu."r,io--ili-- tti1iia"al"' 4s* aplicados em

oroieros "o*;ittairo= 
e 'i;t--;d"sistia no dlzimo a

htslosig5o da FUNAI'

O paganrento era felto 398-ficapltiesrr--dag a]'delas que o

redistriUufa i -cornunfaade.---Acirrava a cada ano o

descontentamenio 
--dor rriio=---;;; tal procedimento

.aotuao PeIo 6196o tutor'

exploragSo da
dos grupos no
de um sistema

Numatentatl.vadedarnovaorl.enta.g6oepolltica
indigenista ori.i.f "-orgiJ'i"t-"1ui-if't'" 

um tonv.nio

entre uspr/proi;a; Rondon 
-" -rullar, Qil Lg75' onde Provam

o ilproj eto uJ 
=rii"ilAiJi1-nlt"-- t' cootdenag6o da saf ra

da Castanha i" 
..Gte 

pef Js-'it Jio=:cavia6 do PI Mie

Maria (PA)", eiauorado d "i"ila" Pela antrop6loga Iara

?erraz, objetivando a "xpiiiuqa" 
da castanha para e

;;i;;-inal5s de Mie Marl'a'

Em L976, o dlnhelro obtido ao flnal da safra foi
destlnado " 

-ton-"trturqe6-- ae 
- un fundo comum de

recursos, U.r,r--in-a-o"Cifaiizaaos, "oroiu 
de animais'

velculos e irlirt!" a"-p""it.d" 
-;;' contl banciria (con

f lnal,idade tl'-iui-- i;iii;- 3 ---t^t{t*" 
sesuinte sem

atropelos) . ii"r., 
-a" todo entrave inicial de cariiter

adroinistratiiS=-ii"JJ d; FUNAr ' a safra de Lez6,.

representou . .orrqoista a"'u-"itriomia, a |tretomadarr de

regras " ,rr"fiiuiq'6"" essenciais a operagSo do sistema

de organrzacii-soii"r' "reiiiumiram Lo mesmo tempo uma

atlrude de Jr"". 
-iriimaqi;-;;--".. iaentidade 6tnico-

culturar q"J;ifii"-3!iJ"'li"uiud;. . (Povos Indlgenas)

oloJl
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1.11.3.{ A Questio da Terra

Nolnlciodad6cadade20,o.GovernoEstadualreservou
uma erea de teiris com duis l6guas de fundos, entre os

lgarap6s Res;;;;- "- 
rqf-"una, - para 

- 
a catequese das

tribos sefvaglil-da ret'iao (Gi Z.ors de 09'Ll'L921) '

En 193?, o SPI instal"a um posto de -at1a9i9 
nesta 6rea

E-""-tniios desde logo comegaram a vlsit6-1o.

En Lg43, Pelo Decreto EstaduaL
concedido- aos lndios um lote
iituaao no rio Tocantins, hoje
do Araguala e Marabe/PL,

Esta 6rea, trfoi acrescentada as terras doadas .pof Dona

Eo""ta""fi Marlnho de Queirozr Dd conformidade de

Escrltura ptiUiica lavrada em 06.08.49, com mil metros
de frente, a contar da conflu€ncia do Igarap6 Jacund6,
con- o rfb t"c"nifns, at6 alcangar castanha-I dos
inAf"r, tamb6m 

-"""t 
".1ia" 

pelo_ nohe de Fundos do Mie
Uirlar,. rtaf doagao era giavada com 9 direito de D.

Coniiancia expLorar o caitanhal dos lndios por prazo
de 3 anos (19i8 , Lglg e 19sO) " (Memo 011/COOR GTl86).

Pelo Decreto 252 de 09.03.1945, o SPI obteve a permuta
da resen/a a. - ffi*rrtt. pela do Arumateauzinho, com

dimens6es =.r*1niit-"" ofjltivando prosseguir -a atrag6o
a;;- Gavi6o, que a regi6o do Ipixuna havia se
transformado e'm zona d-e garimpagem e esta 6rea
a*rii"iuzinho fol comprada pela ELETRON6RTE em 1984
(";; item III - os GaviEo - sua hlst6ria '

En Lg64, dentro da 6rea indlgena, _inicia-se a abertura
a; -".L 'rfr-aairr lmals tardd, 196?, rodovia estaduar
pA-O7O) , bassando' as terras a serem mais vaLiosas e
consequirrt.r"ri" disputadas. E o SPI ali instalado,
tentou assegurar a 6iea. Mesmo assim ela foi invadida
;;;-;;"""ii5" e cotetores de castanhas que trabalhavar1
para- antigos arrendat6rios.

,

4.5O3 de 28.L2.1943, 6
de terras devolutas,

municiPios de Sdo Jo6o

Et0 1966, a oTUrma do cOcalrt I liderada por
Xrohokrenirum, fol transferida para a 6rea Mie Maria e,

"r" 
vez ali instalados, demonstraram que estavam

dispostos a manter a integridade de suas terras' Nessa
a;#;, -; ar.u rot regisirada em nome dos Gavi6o em

O I Dtl
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Marab6 e uma Prl-meira
territ6rio indlgena
Queir6z.

delimitag6o da
foi executada

porgSo
pela

sul do
fanilia

En Lg77, os linites norte da 6rea foram demarcados'
com recurso= 

-;;6p;i"= da comunidade, verificando que

perderam para tlsseiros cerca de 3 uril hectares'

En Lg82, com recursos oriundos do convenio firmado
entre cvnp/fupei visanai--; assist6ncia irs lireas
i.aig"t"= areiaaas PlIa lmplatagio d-? ProJeto- Ferro-
a;;;j;;;- r"f-pi"r"iia" a -redemarcae6o sur da drea
indlgena.

As 6reas limltrofes do terrlt6rio Gaviao foram objeto
deconstantesinvas6es,masatualmentetodosos
iJ"r""ii;;. a. se recusavam a sair foram removidos,
comoapolodaFUNAIecomosrecursosdaCVRDgue
indenizou "" 

po="eiiot. Encontrando-se hoje totalmente
desintrusadas.

Estes lndios GaviSo, ocupam hoJe uma Area da

62.488,45L6 nu no rouni'cfpio a'e s6o 56ao do Araguaia e

Marab6/pA. A demarcag6o foi nomologada p.elo decieto no

93148 de.2O.08.86 e Eeu regLstro encaminhado em 1985
tanto ao SPI como ao Cart6rfo de Registro de M6veis em

Marab6 (ver mapa da 6rea).
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1 . 11. 3 . 5 af O.t" t'tie Marla

Conforme informantes do grupo,
dispunhan suas habitag6es em

espago livre ao centro.

os antigos aldeamentos
circulo, com um grande

Desde 1978, KnohOkrenhUm pensava-em construir uma s6

"fa"iu, 
- 

"i"""Iar, do oulro lado da rodovia (con
;;;;dtadamente 1 km de distAncia desta) , o que lhes
plrmitiria a redef ini96o precisa no espago
tradicional.

cou a passagem das lLnhas de transmissio sobre a
ifa"l. do ilTrlntarr (nome dado por localizar exatamente
no km 30 da rodoviaj, a transferQncia da aldeia para o
fnt"ifor da 6rea se f,ez necessAria, concrotizando o
projeto do "caPitiott.

ff,
O I (tll
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A madeira derrubada na drea onde passou a rinha de
!f:=ll1s5o (parte usada na construgio ae casas, fartearlenada e a _ oulra parte perdida) e os recursosobtLdos da lndenizagd5 paga pera ir,nrnouoRTE foramutllizados para a construgEo &. rror. aldeia. Mas osrecursos esgotaram-se rapidamente, porgue n60cons-eguiran rradministrar bemit o dinheiror- "'i= obrass6 foram concruldas dois anos mais tarde, atrav€s doconv6nio firmado com a CVRD.

A nova ardeia cLrcurar se comp6e de 33 casas dealvenaria (o capitio tem planoi de construir nova
lra:il pr6xima a atual), cada uma resid6ncia defamilia nuclear. Atrds de cada casa exis-te -"r--p"qr"n"
rancho de madeira ou de forha de uaualu, onde pisJam anaLor -parte d-o dla (cozJ.nham 

" ;$"san). No patiocentral 6 onde se desenvorvem todas as atividadescerimoniaist 
,"- g, esplgo onde rearizam as r.r-rnio."-[ur"dlscutirern dlarlamdntl os problemas cotidianos. Nasproximidades da ardeia encontra-se a sede do posto,enfermaria, escola, garagem.

A- rld.ia possui sistema de abastecimento de energiael6trica - (antes possulam 
_ 
um .gerador movido a 

-oieoy 
,construlda com recursos da rllnrnouonrn (cono aditivoao acordo cerebrado em 19Bo), atenaenao sorici[agaodos fndios. Todo o faturamento de "r,"rgiu ;;;;ili;. 6

9?_:"-t11 responsabilidade da rrnrnoHonrn e cELpA. E oslstema permi_tg 1 ampliagio plra nais de 120 casas,que ser&o rigadas na mediaa aas necessidades.Encontr"-!", _ em quase todas as 
- 

"u"u=, aparelhoseretrodom6sticos, como terevisdo a; gue assistemdtarlamente) e aparerho de vldeo cassete=-iq". -iiirr"*est6 sendo u.sado para exirli is -iirr", gravados dearguns rituais/qe1i.monlas, como 6 o caso do pemplnrportante rrttiar llgaa" i rni"i"qao-r."",rrina.

A corrida de tora tarnbdm vortou a rearizar-se comfrequ6ncia, assim como os iogts de irecnas. constata-se que a rretomada' aoJ rituais estii rigadadiretarnente a posse da terra e a reorganizagio socialdo grupo. Em- rgegr os rnEios-".uiliiiu, o pemp, lluehaviarn deixado de prati-ar desde o contato com osrlbrancosr.

rnfra-estrutura-lmplantada com recursos da FUNArconv€nios na ardeii Mae uaria e ;;;;r;ximidades:

0l(Jll
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33 Casas de. alvenarLa
Posto Indigena
Escola
Enfermaria
o"i" pogos seml-arteeLanos, com bomba
Garagem
Elet;ificagio da aldela
Un chafari,z
Obs: Estas obras foram construldas ap6s 1980,

receberem a primeira indenizagio da
ELETRONORTE.

ao

1.11.3.6 eafde e PoPulagio

Os Gaviao foram vitirnados por v6rias epidernias. no
perlodo de contato com os ttbrancostr 

- 
(doenqas.\':lgllt='

ila}6rla, otites, Lnfeca6es das vias respirat6rias,
acompanhadas de gripe, que frequentemente levaram a
pneumonia e a morte).

Nio tinham assitQncia por parte de nenhuma instituigdo
e alLado a isto, outios tatores contribuiram para a
pe=riri gualidad6 de saddei a gependdncia de alimentos
GaGr;liilzaaos, a 1ocallzag6o- da aldeia pr6xina a

rodovia e o constante contato com os |tbrancosrr '

Ap6s a retomada das ag6es da FUNAI na 6rea (at-rav6s da
eirfermeira qfue reside na 6rea, dEr eqgipe volante de
saOde, que fisita a aldeia duas vezes .por a1o) , -e da
sucAM (gue perlodicamente visita a area fazendo a
borrifalio ae DDT contra a mal6ria, assim ^comocontroles de outras doenqas endQmicas chagas, febre
amarela ...)1 as condig6es de sarlde dos indios tem
melhorado e'aS doenqai vdm sendo progressivamente
controladas. Atualmente s6o registrados alguns casos
de gripe, diarrdia e de doenqas infantis em geral'

A16m das mol6stias lnfecclosas, 9u€ contribuiram para
a redugSo da populagao, outro aliado forte foran as
guerras que tLveram que enfrentar nos contatos con os
ii5i3nsssr-. Nessa fase perderam aproximadamente 70t da
populagio original. noJe a populagio da aldeia Mde
Uaiia 6 de 22O pessoas. Baseado em dados de 1975 (99
peesoas), 1985 lfzo) e hoJe (22ot, podemos avaliar que
6s lndios est6o em Processo de crescimento contfnuo
nos Oltimos anos.
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a.11.3.? Atlvldadeg Econ6nLcas

A agricultura ocupa lugar de destaque na subsist6ncia
doE Gav16o. Cultivam mandJ.oca, milho, arroz, banana,
batata e outros tub6rculos, cuja produgio destina-se
ao consumo interno da comunidade e, eventualmente,
quando h6 excedente, i comercializagSo.

A caga (quati, cotLa, veado, porco do mato, paca,
tatu, etc. ) constitui tarefa masculina e grande parte
da subsist€ncia para os GaviSo. Hoje, em consequ6ncia
das obras governamentais que atravessam o territ6rio
lndlgena e principalmente os grandes desmatamentos,
est6 se tornando escassa.

A coleta de frutos silvestres e a pesca s6o realizadas
tanto pelos homens como pelas mulheres. Coletam, agai,
coco babagu, cupuagu e castanha do parii e a pesca,
menos frequente, 6 realizada nos igarap6s limitrofes.

'Nos Oltitros anos adquirem, Junto aos comerciantes da
regidor €ll Marab6 ou no rtDozerr, bens industrializados

6leo, sal, farinha, agrlcarr. sab6o, caf6, assim comoaB carnes de um modo geral. Atualmente pensam em
forznar pastagens, na fatxi desmatada pela ELETRoNoRTE,
onde irSo-colocar o gado a ser adquirido. Inclusive arrFazenda do kn 15tt, de onde o posseiro, indenizado
peLa CrrRD e com o apoio da FUNAf, saiu hA 3 anos.
Pensan aproveit6-1a com os mesmos obJetivos.

1.11.3.9 Obras que Interferiran no Interior da {roa Indigena
ttie MarLa

A prlneira , obra a afetar a vlda dos Gavido, J.sto na
d6cada de 60, foi a construgdo da rodovia pA-332 (ex
PA-OTOr como 6 ainda conhecida na regi6o) , glu€ cortouo terrlt6rio em toda sua extensio. Foi a primeira
llgagSo do Municlpio de Marabi a rodovia BR-010,
Bel6m-Brasllia.

Com a construgio da rodovLa, houve desmatamento na
6rear - destruLndo parte do imenso castanhal que
constLtuia valLosa fonte de renda monet6ria dos indiosGaviio. Entre outras consequAncias, dividiu a reserva,trouxe o barulhol i poeira dos carros e,
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prlnclpalmente, caminh6es que transltanr livremente
pela rodovla, afugentando a caga da 6rea.

Una outra lnterfer€ncLa do terrlt6rlo dos lndlos
Gavi6o de M6e Maria 6 a construgio da estrada de ferro
que objetiva transportar min6rio de ferro das minas da
Serra do Carajds para o Posto de Sio Luis-MA, cortando
o terrt6rio indlgena, no sentido L-O, paralela a BR-
332, mas distante dela cerca de 13 kn. Com a.estrada
de ferro foi desmatada uma faixa de 1OO m de largura
por L7 km de comprimentor ou seja, toda a extensSo da
porgao sul do terrlt6rio, a uma distSncia aproximada
de L2 km de aldeia.

Ern L982 lniclam-se as negociag6es com a comunidade
indlgena objetivando a construgio da ferrovia. Mas s6
em nov/84 6 que a CVRD Cornpanhia Vale do Rio Doce
efetuou o paganento da indenizagio relativa a rrperdas
e danosrr. A comunidade aceita a proposta de 3 bilh6es
de cruzeiros, que foi depositada numa caderneta de
poupanga em MarabA-PA, cujos juros s6o colocados a
dlsposig6o dos Gavl.6o e o montante condicionado a
eleboragdo de projetos especlficos pela comunidade,
visando A auto-Eustentagso a m6dio prazo. Por enquanto
nenhum projeto especlfico foi'elaborado.

Quando da implantagEo do Projeto Ferro Caraj6s, o
Banco Mundial exiglu para conceder o financianento, a
eleboragSo de um programa de minimizagio dos impactosque seriam causados em 6reas indigenas atingidas
direta ou indiretamente pela construgEo da ferrovia,
com estimativa de funcionamento em 4OO anos (entre
elas a 6rea Mie Maria).

Fol flrmado o Conv€nLo C\IRD/fUNAIr/Comunidade Indlgena,
onde fol estabelecldo um monitoramento por parte da
CVRD nos programas de safde para os lndios da iirea
indlgena Mie Maria, que ainda hoje atua na referida
6rea.

En dezenbro de L987, outra obra se fez presente noterrit6rlo indlgena dos Gavido: 6 a initalagdo da
Llnha de Trinsmiss6o: Marab6-Aldeia Mie Maria,
confotme sollcitagdo da comunidade indlgena, fazendoparte das ag6es da ELETRONORTE na 6rea.
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Interfer6ncla

Em Janelro de 1988, 9s lndlos celebram acordo com a
CELpA (Centratr ffdtricas do Par6) para continuidade
ai-finna instalada na aldeia at6 o povoado Bom Jesus e
i- f"=tulagio de uma LT Bom Jesus-Rondon do Parii em 69

kv. Esta obra encontra-se em fase de instalagSo e o

desmatamento prt"GtJ 6 uma faixa de 4 O metros de

i;6;r; em toaa sua extens6o, tamb6m paralela a PA-

332.

t:l
ii
ljl

I
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1

i
I
i
I

I

A 6rea para a instalagSo da linha foi desmatada, a

madeira entregue a comunidade indlgena e - ficou
iJseguraa" "o"- 

indlos o direito de usaren tal 6rea
pui"- o desenvolvimento de tratividades agrlcolas,
iespeitadas as normas t6cnicas de uso da faixa exigida
pela CELPAiT.

:t
E

o termo de compromisso foi assinado Por represen_tantes
da comunidade indlgena/FUNAI/CELPA. A indenizag6o foi
f ixada em 40 rnilli6es de cruzados (67. OOB.41 OTN) ,

dividida em onze parcelas mensais, a primeira no valor
e; iz milh6es de cruzados (2o.Lo2.52 oTN), Do ato da

assinatura do termo de compromisso e as outras dez
i."[u"tJl, de 4.690.5g OTN; a serem depositadas em

caderneta de poupanqa em nome da comunidade'

A instalacio dos 10 e 20 circuitos
transmissab da ELETRoNoRTE do
ImperatrLz, ser6 tratado a seguir.

das Iinhas de
trecho Marabd-

Faixa Desmatada

l-
t;
t
E

i
l
t
ti
I
i

obras que interferiram no territ6rio indigena dos
lndlos Gavi6o

PA-332
(DNER)
io ciicuito
(LT Marab6-frnPeratriz )
io circuito
(LT Marabd-Imperatriz )
Estrada de Ferro
Caraj5s (CVRD)
Linhas de Transmissio
Marab6-Rondon do ParA
e Bom Jesus (CELPA)

Ano

L967

1980
(junho) '

1987
(novembro)
Nov/1982 a
Dez/L988
Jan/1988

m larg.
kn comp.
m larg.
kn comp.

80
2L rs
136
2L

ir

( ELETRONoRTE )
100 m larg.
L7 km comP.
40 m larg.
2L kn comP.
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As LnterferEnclas
no territ6rlo e

Esw oar €l\) P o
\P*r$rUSfr r+tt<carloo >e vH€ lncutwl
edl)04 W tnP*<4a ffiBrcMfeL - c*c-vikT,taQ-

(,ouritwto Wtv$tX s+' I THeYeG €t{6,e vot-IL EA 4qe
5.4 fupactos assocl.adog I Questio ladigena

5.1.L Interf,er6noLas no forrlt6rlo c Da EooLedade Nrlkatl

As linhas de transmlssSo do 10 e 20 Circultos da
UHE Tucurulr tlo trecho fmperatriz-Presidente Dutra,
constltuem a obra de presenga flsica mais
expressLva na .f,rea Krikatl. A falxa correspondente
estende-se por cerca de 2L km, no sentido Oeste-
Ieste do terrlt6rlo (considerada a 6rea pleiteada
pelo rlltlno edltal de demarcagio da FUNAI),
ocupando uma largura vari6ve1 entre L25 e 136 D e
atravessando 6reas de cerrado, entrecortadas por
trechos de mata.

O 10. CLrcuito fol lmplantado pela CHESF at6 Sltlo
Novo, quandor €rn neados de L979, foi parallsado por
falta de autorlzagSo da FUNAI para sua passagen
pela 6rea indlgena. Enquanto as negociaq6es
prossegulam, a CHESF continuou o tragado, a partir
de Montes Altos, a?6 Irnperatrlz (Melattl, 1980) .

Neese lnterim, esteve na 6rea a antrop6loga Delvair
U61att1. EIa lnf,ormava qus a f,alxa lmplJ.carla na
derrubada de multa mata, apontando como madelras da
mata: arueLra, pau d'arco, capitAo do campo,
Jatob6, tarum8, cedro (pouco), coragio de negro,
pau-braslJ. (pouco) e pau roxo e da chapada: plqul,
sucupLra e calbro (Melattl, 1980).

A nal,or parte do trabalho de abertura da falxa fol
feito naguela ocasi6o, ampliando-se a direita
(Iurperatriz-Presidente Dutra) quando da implantagdo
das linhas do 2c.. Circulto (1987), com a
consequente ampllagEo do desmatanento.

*l
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Como JA fol apontado, a passagem das Linhas do 1o.
Clrculto envolveu um processo de negociagSo com a
EUNAI e as llderangas indlgenas, do q1ual resultou o
prlmeLro conv6nlo lndenLzat6rio para a Area
Krlkati, de fato um dos primeiros casos desse
g6nero na hlst6ria das relag6es dos povos indlgenas
com a soctedade naclonal.
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dessas obras de Lnfra-estrutura
socl,edade Krikatl deven ser

t
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consideradas, tanto en relageo As obras em si,
quanto en relag5o is indenizag6es que suscitaram.
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As linhas de transniss6o implicaram
implicando na presenga em territ6rio
pessoal estranho; elas trazem novos
trabalhadores tdcnicos, com os guais
indlgena estabelece contato e relagSes.

e continuam
indlgena de

personagens,
a sociedade

Assim, as lnterfer6ncias comegaram desde a fase de
construgdo do Sistema de TransmissSo. Apesar da
J.onga experi6ncia de contato dos Krikati com os
regionais, a presenga de trabalhadores na 6rea
exlglu da equlpe locaL da FUNAI vlgilAncia e
flrmeza para evitar problemas envolvendo bebida ou
sexo, ou at6 para contornar atritos mais sinples,
como o provocado peJ.o desejo de tdcnicos de
empresas executoras de tirar fotos da aldeia e dos
fndios, o q[ue gerava revo]ta por parte destes.

Estas dlflculdades foram fortes quando da
construgio do 10. Clrculto, mesmo porquer Do 20. Ios trabalhadores estavam nelhor instruldos pela
ELETRONORTE. E verdade, pordm, que as fases de
construgAo das Ilnhas ndo deixaram registro de
atritos graves ou situag5es de maior tensdo.

A operagSo das llnhas de transmissSo lrnplica na
presenqa, alnda que esporddica, de pessoal. tdcnico
ligado ao setor energ6tico ao longo da faixa. Isso
ndo tem, atd agora, gerado problemas maiores,
embora os lndlos atribuam a mort,e de uma r€s a um
velculo de uma eguipe de inspegdo, que a teria
atropelado sem nada conunlcar. E evidente qfue,
apesar da ausdncla de malores atrJ.tos, a presenga
desse pessoal externo A sociedade indlgena pode
envolver tens5es e deve continuar a ser controlada.

PeIa avaliagSo gue se pode fazer neste momento, a
interfer6ncia maior dessas obras, interfer€ncia
definitiva, diz respeito ao territ6rio que
atravessa e is suas possibilidades de uso e tem
aspectos negativos e positivos.

A LnterferEncla negatlva estA na contrlbulgSo que
deram para reduzlr Areas de mata, quest,6o tanto
mais importante quanto elas s6o escassas em
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territ6rlo Krikatl, com as consequentes impricag6esem termos de caga, coreta e reserr/a de madeiras.

No- lado posltivo, est6 o fato de que o tipo decobertur:a vegetar da faixa (a parte '"orr.=pondente
ao 20. clrculto ar.nda ndo edtatia prantada iur :unrro{: 1988)., lmpllcou no aumentb de pastagensdisponlveis no terrj.t6rio, o que veio ao encontrodo projeto de rebanho dos kriXati.

5,4.1.1

As lnterfer6ncias dos sucessivos conv6nios na .il,reaKrlkati )e foram apresentadas. O Conv6nio com aCHEsp J6 foisua J.mport6
uado, teve seus itens arrolados esit

discutida.
ncia nessa dinAmlca de conv6nios

discussio
que€o

- A ELETRONORTE utilizaria agado alternativo caso E-a objegSo dos Krikatl pe

O pr6xlrno sub-iten 6 reserrrado para umaespeclfica do Conv€nio EluTRoNodrnTfullar,naLs recente e contlnua ., ti;;;:'--''-'

Convenlo ELETRoNoRTET/FUNAT

os Krlkatl hay|1n, n_o passado, decldido impedir apassagem das rinhas de transmissdo ao zo. circultoda UHE Tucurul por seu territo;i;- liintos, 1985c),condicionando-a a_ demarcagio, +r. ni ilntos anos asocLedade nacional os raz Lgdar&ar.

segundo as liderangas, essa posrgEo foi modificada
las negociag6es c_on representant6s da ELETRONORTE;levando em conta duas o-rdens de argulnentagao:

- A demarcag6o ndo poderia ser rearizada enguanto aguestdo estivesse- sub-j udice,

1 easa argumentagio, somou-se a necessidade derecursos sentida pel0s Krikati. A 
-verdade 

6 il;essa: foi a expectitiva de inde;iz;;a0-que os revoua levantar ryt obJegio As tlnnas-.--cu"". 
"""iraiio,teriam mantldo :ui ,."u"i, marcando posrgao quantoa dernarcagdo. Ao mesmo tempo, tambdn e' fat-o -d;;
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pensaram e contlnuam a
estatal possa ser uma
denarcag6o finalnente
realidade.

pensar que essa poderosa
aliada segura quando a
estiver para tornar-se

As negocLag6es envolveram representantes da
ELETRONORTE, funcLon6rios da FT NAI a nlvel de Posto
fndlgena, AdministragSo Regional (Imperatriz) e
Superintenddncia (Be16m) e resultaram num Conv6nio
assinado pelos Presidentes da ELETRONORTE e da
FUNAI, a 25/06/8?, o qual, Junto com o respectivo
cronograma de desembol=9, fol registrado em
Brasllla, a o3/o7/87 r Do 2e Cart6rLo de Registro de
Tltulos e Documentos.

o Conv6nio previa recursos para atividades
sanitdrias, educacionais e culturais e para
adninistragdo e acompanhanento do prograna. os
valores foran calculados em OTN e previsto para
desembolso de recursos o perlodo de junho de 1987 a
maLo de 1988.

Em
tota

j
I
unho de 1988r os recursos
mente liberados, mas alnda

je
n5o

haviam si
tinham si

d
d

o
o

plenamente utllLzados.

O quadro 5.4A apresenta um roL dos Ltens Je
contempladosr ou a aerem contemplados com recursos
do Conv€nlo. A malor parte deles havia sido
prevlsta nos termos do documento-base assinado pela
FUNAI e ELETRONORTE, corn duas notdveis excess6es: a
reforma da Toyota velha (ltem V.3) e a construgAo
de um novo armaz6m cant,ina (item f.I). No
primeiro caso n6o houvera previsdo e, no segundo,
apenas 6e prevlra a reforma e ampliagSo da cantina
velha.

,i

ii
J

il
,i
I
l

A seguir
lmportantes
5.4A.

sdo comentados
de cada conjunto

os
de

aspectos
Ltens do

ma]-s
quadro

- Construg6es

O agude fol construldo ao lado da MA-280
aproveitando uma formagEo favordvel do terreno.
o terceiro agude construldo com recursos d

,
tr

olorr
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conv6nlos.e, como no prlrneiro caso (CIIESF-I981),
visa mais especlficamente a atender is
necessidade do rebanho. Como ocorrera quando da
construgdo do segundo agude (CVRD-1984), o localde construgio deste [].t,imo foi uma decisdo dosKrikat,i, que enfrentou inalterada as criticas dosprofissio.nais ligados ao Conv6nio. No caso atual,
? localizagSo poderd provocar situag6es d;interrupgao da estrida em casos de
transbordamento. E prevista a utilizagio deste
agude para a piscicultura. O peixamento do 2o.
agude, feito em 1985, nao foi ben sucedido: os
alevinos foram levados corrente abaixo.

A rnelhorla do sistema de abastecLmento drdgua
depende da construgdo de um novo reserarat6rior €rnlocal mais alto que o atual. Em junho de igegestava sendo feita a tomada de pregos com esse
f im.

A cons^trugAo de habltag6es indlgenas dar{
contlnuldade a un programa iniciado pe-Io Conv6nio
CVRD/FUNAI em 1985 e suspenso em seguida. As
casas t€m sua estrutura levantada pelos indios,incluslve oa caibros da cobertura, com madeiraextralda de suas terras por eles mesnos. Astelhas e as ripas que 1hes servem de base sdofornecidas pelo Conv6nio, assim como o
revestimento para o piso e paredes (de adobe outaipa) que os Krlkati venham a levantar. No caso
das 20 casas construldas com recursos oriundos da
CVRD, a naioria das famllias n6o levantou as
paredes.

:

t

r:

O material )e estava comprado.
construgSo depende das fanllias e
)e havlan retirado madelra para a
casas.

O rLtmo de
algumas delas

construgdo das

As casas do Conv6nlo CVRD/RNAI apresentaramproblemas na cobertura. Na ocasidor os indioslrredut,lveLs quanto a cobrl-ras de telhas e ndocon a palha boa e abundante que t6rn (piagaba).gcglrg que os caibros de pau-roligo ddixaram oterhado torto. Alguns xrixiti dissirarn que issoseria evltado construindo as novas casas comcaLbros serrados, sustentados por tergas, comonas casas do Kup6 (n50 lndios). Querem tamb6mcalgada em toda volta da casa e ndo apenas na
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- A Casa do Estudante

A Casa doem Montes
lmportante,
e est6 bem

Estudante estd Lnstalada e funcionandoAltos. Trata-se de 
"ro experi6ncia

.#I:.-J;luJ.ur" . o ci=a Z"-ampra , s6r ida

Hes
a 6a.

estudantes
sdrie e

Krikati
1 a 1a. 4 cursando

grau. Sdo

rnorando neIa,serie do 1o.

l, t r, tr
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todos do sexo mascullno. Estudam numa escola
partlcular, passam a semana em Montes A1tos e
voltam nos fins de semana para a aldeia. A casa 6
sempre visitada por outros Krikati.

O custeio tem saldo dos recursos do Conv6nio. A
garantia de custeio 6 um ponto crltico para o
futuro da Casa do Estudante e ainda ndo estA
claro como serA feito no futuro: qual a
participagdo da FUNAI, glual a participagdo das
famllias indlgenas, por exemplo. Os estudantes
reclamam da falta de dinheiro para pequenos
gastos na cidade. Pleiteiam bolsas de estudo, mas
ten sido diflcll consegul-Ias da FUNAI.

- Reformas em edificag6es

A casa-sede do Posto Indlgena Krikatl, a escola-
resid6ncia e o arnbulat6rio-resid6ncia estavam em
mau estado de conservagio e passaram por reformas
completas. Rest,a a casa de farinha e o piso da
garagem, desgastados pelo uso e carentes de
port6es para vedar o acesso de animais.

- Aquisig6es

os velculos adgtrlridos tdn constante utilizagdo,
eeJa na atividade produtiva, seJa no deslocamento
dos Krikati pelo territ6rio e para fora dele(Montes Altos, Imperatrlz e outras 6reas
Lndlgenas, por exemplo). Os velculos sdo
dirlgidos pelo motorlsta da FUNAI (urn Xrikati),pelo Chefe do PI, ou por um motorLsta n6o-1ndio,
contratado por prestagEo de servlgos.

O uso desses velculos apresenta dois problernas
decorrentes: demanda de recursos para combust,ivel
e para rnanutengio, este Oltimo bastante agravado
pelas condig6es das estradas e caminhos por onde
esseci velculos trafegam. Tais problemas s6 n6o
atlngiram um ponto crltlco pela sucessio de
conv6nios envolvendo a Area Krlkati que
contribulram com recursos especlfLcos. E de se
supor que possam tornar-se frraves no futuro, pois
o uso de velculos est6 hA anos Lncorporado nas
atLvldades dos Kri)<ati; a falta de recursos para

l) I ttll
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seus velculos
desestabllizadores,

tt I t. al

poderd ter
a esta altura.

efeitos
i

A Tv 6 vlsta dLarLamente, uD costume JA de anos,
defronte a casa-sede. O equipanento de vldeo foi
usado uma vez, para projetar as gravag5es de uma
festa, feita este ano por pessoal do CIMI do
Maranh6o. Discutiu-se com a Iideranga o uso
imediato dos gravadores para registrar os relatos
dos mais idosos sobre a hist6ria da sociedade
Krikati e de seu territ6rio.

As vacas leiteiras devem ser compradas no mercado
regional, de modo a garantlr a adaptabLlldade.
Segundo o Chefe do P.I., Jos6 Ribamar Fontenelle
dos Santos, hi drtvldas quanto a compr6-1as agora
(meados do ano), 6poca em que ndo est5o paridas,
o que dlflculta a avallagio da produgio Leiteira
doJ exemplares. Como o dlnheiro deve ser gast,b
logo, para evitar a desvalorizag5or os llderes
estavam pensando en adguirir novilhas. O rebanho
dos Krlkatl (nelore p.c. ) n6o contem gado
leLtelro.

- Refomas do rnaqulnArlo

O trator e o camLnhSo Chevrolet estSo reformados
e ern plenas condigSes de uso. A camioneta Toyota,
recebida atravds do Conv6nio com a CHESF, em

1981, estava muito desgastada e as lideranqas
Lndlgenas e a chefia do posto decidiram reform6-
Ia timb6n, fora das previs6es do Conv6nio, o que
deve trazer dificuldades para que possam ser
efetlvados todos os itens do Conv6nlo que ainda
restam.

Em Julho de 1988r urn eguipamento bdsico da Casa
de Farlnha, o caitltu, estava sendo reformado por
um t6cnl,co trazldo de Inperatriz.

- FormagSo de 6reas de plantlo

A formagSo de 6reas mecanizadas foi feita com
trator misto, tendo sido contratado o operador.
os lndios contribuiram coll a catagio de raiz.
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A 6rea de ravoura mecanizada fol prantada comarroz e en seguida capim, acrescentanao 30 ha depastagens aos 100 ha diretamente preparados. oprocedlmento nesses 3o ha repete uria prritlcaregional conum de formagdo de fizendas de iado.

o trato e a corheita do arroz foram feitos pelosKrikati. A colheita inicial (10 arroz) - foiutilizada para o consumo na ardeia. a slguir ?iaarrozl, a colheita era felta de modo que a cada6aco colhldo para uso faniriar, correspondiaoutro para o lep6sito. Nas condig6es em que seprocessou a colheita, n6o foi possrver avaliar aprodutlvldade atinglda. Em Junhb de 19BB restavam100 sacas de 69 .kg no dep6sito, reserva paraconsuno da aldeia em situaga0 de cara-nciaalimentar. parte do arroz cothiao foi venaiaopelas farnllias no nercado. regional ao prego deq?9 1.ooo,oo a saca (Junh-o d; isabl ,' semd=iscrirninagfio, como as vezes ocorre com produtos
I.ndlgenas em outras 6reas.

9 pomar, bananal e canavLar foram nal sucedidos.Parte dos Krlkati se recusa a trabarhar no tratodoe mesno', o regtante e6 val se todJs forem. Aalegagdo de todos 6 a rnesrna: ndo querem trabarharpara que depois o produto seja consumido por quemn6o trabalhou. o ponar e o bananar f6ranlnvadldos -pelq na_to-. euanto ao canaviai. - _-o

prLmelro plantlo nio vlngou e as mudas para osggundo foran consumidai na aldela. Talveztl.vesse sldo maLs efLcaz dlstriborr -"= 
mudas decana e frutlferas para os chefes de farniliaplantarem.e cuidaremf o gue ficaria de acordo comsuas prdtlcas para com esses plantios.

- Sa[de

o conv6nio tem perrnitido assistdncia rn6dico-hospitalar en rnperatriz, senpre que necessario.Fol contratado un dentista -pr6tico 
em MontesAltos pa-ra realizar pr6tesLs, extraq6es erecuperlg6es. O atendlmento oftalnof6giio e aagulsigAo de 6culos t6m siao --i6ito= 

",fmperatrlz.
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O programa de mem6rla cultural estava Para
cou,tgaf pelo registro de lnformag6es relevantes
para a questSo demarcat6ria. o CapitSo-. dos
iciiiati, ienato, estava se encarregando disso.
ortio xlifati, Karnok, tem um proJeto de gravagdo
de cantadores da Aldeia s60 Jos6 e outras 6reas
lndlgenas.

os gastos de manutengio estavam sobrecarregando_o
iorri6nto, ie que nesse perlodo toda a manutengSo
do Posto'f5i fLita com recursos dele oriundos'

Enbora a cantlna ainda n6o esteja operando,
gastou-se parte dos recursos parl a compra de
ilimentos pi3ra as atlvidades coletivas na 6rea de
cul,tura mecanizada.

Como fol dlto atr6s, o representante da
ELETRONORTE, Jos6 Porfirio F. carrralho, esteve na
Aldela S5o Jos6, em Junho de 1988. Na ocasiSo, c
a.r"r,rolvinento do C5nv6nlo ELETRONORTE/FUNAI fo+
di"crtfao ponto por ponto. SaLndo da aldeia., foi
i-o.punhad6 pelo capiteo e mais um Krikati' at6
tmpelatrLz, ohae foi-feita a checagem dos gastos do
coi'rv6n1o, nota por nota, coteJados com os
deEembolsos e movinentag6es bancArias. Uma c6pia
desses documentos e do balango feito ficou de ser
remetida aos llderes na aldeia. Constatou-se que os
gastos com manutengdo nio-prevlstos- (consertos da
ioyota velha e nova cantina) poderdo ter p9r
irirficagSo que aLguns dos ltens previstos ndo
pohereo ser- efetliados. A decls6o sobre guais
hever{ exlglr novas reunl6es entre as llderanqas
Krlkatl, fdnclonArlos da FUNAI e representantes da
ELETRONORTE.

A despel.to da preocupagio com a clareza dos
procedimentos do Conv6nio, ur problema relevante
permanece na relagSo entre os Krikatl e a
ff,nfnOUORTE. E que a 4 km da A1deia 56o Jos6, pela
!{A-280, indo para Sltio Novo e a 300 n da estrada,
a ELETRONORTE cercou uma drea e nela fez uma

construgao (instalag6es do sIT sistema Integrado
de Telocomunlcag6ee da ELETRONROTE) .

olutl
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Essa lnstalagSo este fora da falxa, nio fol
prevlsta nas dLscuss6es com os Krikati e a FTNAI e
nEo foi, portanto, obJeto de indenizagao. N6o
havla, quando da vlslta ao IocaI, condLg6es de
nedlgdo correta da 6rea cercada. Con base no nOrnero
de estacas da cerca, formando grosso modo um
guadrado de 40 x 40 estacas e na distAncia entre
elas (varl6vel, mas com uma base de 2 m, com
tend€ncla para mals) fol posslvel estl.mar uma 6rea
de 6.400 m', no mlnimo.

As Ilderangas Krikati ainda n5o fizeram nenhuma
reivindicagdo com base nessa construgio e esperam o
esclarecinento do caso.
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5.4.\.2 O Uso da tralxa pelos Krikatl

A falxa das llnhae de transmissio daest6 intlmamente associiaa uo-pio:J"desenvolver un grande rebanho bovino.dois motivos.

IIHE Tucurul
Krikati de
E isso por

En primelro__ 
_ Iy.g"", _ porque foi o convEnio.HE'F/FUNAT que llies'deu- a oportunidade de contarcom a base de seu rebanho e ;;;-;" prirneiraspastagens artificiais parq o nesno. Estes forarultens baslcos de suas -i.i"i"ait-"-ibL de ent6o enovamente foran col0cados quando das negociag6escon a ELETRONORTE, que resultaran no Conv€nioatual. Neste caso, sua ,"f"inal.uiao, al6ro depastagens, envolveu a obtengdo a"- r.Lursos para aaquisig.o de gado reiteirt,_ objetivando a mer.horiado padr8o atinentar aa populage-o irixili.

Em segundo l.ug-ar, porque a pr6pria coberturayegetal irnplantada -na -faiia rnpriE".r-io, aumento dadisponibilidade de pi"iug"r,=. Ja foi dito dasdificuldades enrrentiaas peros Krikati para oTllejo de seu rebanho nas """afq6.; de s€ca de1985. -.NaEre1e ano nesno, eles passaram arelvindicar do Conv6nio C\|RDIFUNAI investirnentospara a melhor{a d-e condig6es di pastagem na drea. AsolugEo encontrada foi ; constiugdo -de um g"i"a;cercado para o gado, aproveitando'bi=a. de serra eargumas cercas prd-exfstentes, in-o$orando tantopastagens naturais, quanto pasiagens inprantaaas nifaixa. Foi assirn con3truldo- um dr""a"-cercado, con3 divls6es internas, todas com dgua aisponiv"i-"
ano_ todo, o qual incorpora a faixa numa extensio de8 km. As linhas do 20 circulto est6o tarab6rocontidas nesse cercado. As 6reas n8o cercadas dafalxa, eventualnente sdo usadas para pastager, ,u",por raz6es de manejo, a 6rea cercada E preterida.
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Este 6_ o principar uso que os Krikati conseguiramfazer da faixa, compensando en parte o desmatimentoque a mesma Provocou.
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5.1.2 {rea fndigena GuajaJara - Canabrava

S. 1.2.L Conv6nlo ELEIRONORTET/FUNAf

En fins de 1986, a ELETRONORTE, encarregada destavez de inplantar o 20 circulto das Lis da uHETucurul. pelo-Maranhio (substituindo a cHEsF, queconstruiu o 10. circulto), empreendeu n"go"iugd;;con a ruNAr para ter per-missdo dera e dol rnaiosTenetehara-Guajajara para passar essa LT suasterras, paralelamente io 1o. -clrculto.

Preclsarla apenas de 50 m de largura por 22.500 nde cornprimento, o que somaria itz rs hectares deaproveitamentor ou seia, netade da alea utilizada eindenizada p.!la _passa-gem do 10 circuiio. En fungdocllsso, o c61cu1o de varores da indenizag6o ioiproposto em s2.605 orNs, precisamente rnetade dovalor do Contrato feito pela CHESF em 1990.

Ja vLmos qnre as despesas do contrato da cHEsrchegaram, de fato, a cerca de 2r5 vezes o previsto.Portanto, a proposta feita pera nr,ernoNbRTE, dalnlclo J6 estava defasada.

Por outro lado, os Tenetehara-GuaJaJara Je vinhauda exper.iEncia do Conv€nio com a- 6lRD, guor seninterferir t6o diretamente sobre elesr- havialiberado un rnontante de recursos, entre Juino g{ €
Janeiro 8?, de quase US 5OO.OOO, englobindo todas
as aldeias. Assim, esses lndios negociararn a
passagem da LT, n6o mais em fungdo das 6reas das
aldeias atingidas e sim de todas as suas aldeias
nos Limites do Municlplo de Barra do Corda. A
ELETRONORTE aceitou essa negociagio como
substituigSo ao fato de n6o se conprometer
formalmente com a principal demanda desses lndios,
que 6 a retirada dos posseiros e invasores dos
povoados 56o Pedro do Cacetes, Samarima, Pau Ferrado
e outros.

O valor global do Termo de Comprornisso assinado
entre a FUNAI e a ELETRONORTE, €r 18 de agosto de
1987, alcangou o montante de Cz$ 50.00o.000r00, ou
L36.429 oTNs. A Area indenizada, ao final, foi. uma
faixa de 22.500 m x 65 m, ou seja, L46,25 hectares,
paralelos a faixa de 22.5OO m x L00 m, ou seja ' 225

oloJr
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hectares,
Clrculto.

correspondentes A passagen do 10.

Esse valor 6 qfuase duas vezes naior do que o docontrato de 198or €D reragdo a 6rea utirizlai.-r;iproporgio e prenarnente justific6velr €r viit"a.,n6o s6 da varorizagdo da -terra na r"giao tae-igeo-i1?9?), quanto pelo fato de que o aumento lateral deutllizagio da taixa originai diricuriou ainda nais
1 Passagen de pessoas e aninais e inutirir"", -aE
fato, para dLversos prop6sitos socro-culturais dosfenetehara-GuaJaJara,- uda 6rea naioi ao q.; -; q,r;fol lndenizada,

Por outro lado, 6 nurto provaver que as tarefasprevlstas nesse. orgamento ie 136. 42g'oru. venham ater un custo muLto nais erevado ao gtre- o rnaice-irido contrato de tggo. Em virtuae'aa ELETRoNoRTEutlllzar um padrao de coniurtolis e ernpreiteiras d6gabarlto nacionar, 6 rnaLs certo que .St. lndice deacrdscl.mo figrre entre 4 e 5, o que resurtara emgastos totals-da orden de 600.O00 OTNs.

Quanto ao aproveLtanento da nova
?ara. f-ogas p/ou pastagen de gado,
de utlllzagAo est6 sendo feiti.

falxa desnatada
nenhuma previsdo

Q {uadro 5.48 apresenta o Anexo r do referldo Termode conpromisso, que incrui u. -Lu""= a seremconstruldasr- os _rgparos e consertos de infra-eetrnrtura daE ar,deias, ben corno- verbas piiadlversos tte1s. de iforo ---a -ldicagao, 
safde,preserrvaga0 cultural, etc. g quadro s.ic -apresenta

as ardeias que receberam rn,ienrzic5"", tanto da1.r.. GuaJaJaia-canauia-vir- quanto da A.r. urucu-iluruA e Lagoa Comprlda.

Pode-ee tirar algumas
Terao de Comprornljso:

conclus6es desse Contrato-

Tr:. responde ? uma atltude nais consciente doslndloe de reivrndicar ari"rt""--a" r-"-a'.irr.gio, seben que ainda sob a ,"afifao da ruuai.-'

- Ele refrete un poslcr.onarn_ento polltico respeitosoaos lndios por parte da nf.gtnONOnfn. -

olotr
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- Ele Ee pauta em
estnrtura, mas n6o
doE lndios, qlue 6
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Ltens de fomagdo de lnfra-
lida com a principal demanda
a retlrada dos invasores de
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- E1e se estabelece nutr clima conflltuado entre os
lndlos e a FUNAI e assLm est6 suJelto a ser
reall.zado dependendo do Lnteresse e determinagio
de lndlvlduos, isto 6, nio he garantia
lnstltucional burocrAtica para a sua reallzaqao.
Aeeln o gue tetmina Por nio ser feito, e visto
pelos lnd1os cotro 6nus Para si € beneflclo Para
os gestores.

- Os valores previstos sio sub-estLmados, Porque
sio feltos por c6lculos de produgio regional-, mas
reallzados, de fato, Por crit€rios nacl.onais de
avallagio.
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3.1.2.2

EN6€/vrrAAiA

Interfer6ucLas Do
Tenetehara-cuaJaJara

TerrLt6rLo o tra BocLedadle

Embora possa 6e considerar o impacto ecol6gico dodesmatamento !e 37 t , ZS hectar'es (22 , S -h 
decomprimento x 165 n de largura) corno'permanente ede conse.qu_€ncLas deletariai paia a integiiaia. - ai6rea em tela e para isso 6 esiencial q,re ie raga urnestudo dessa natureza, o que 6 rnais ihportantd, noentanto, 6 o impacto provocado na criltura e rraorganlzag6o aotlo-poiltlca d;a Tenetehara-GuaJaJara.

Esse lnpacto, 
^ 
por6n, se integra no conJunto deoutras intefe-r€-nc1,as ex6genas e- 6 nediado fero noaoe pera gualidade da atlvidade tutelar da rmnr. Decerta formra, .6^- quase impossfvel, se 

"a"desnecess6rio, atrlbuft urn lmpalto srng.rrar das iC"sobre esses r.ndios. Ere - 6 imlo-rtante Gia
P:Pllll:*u r por un lado e , por outro, pEri=lnqenlza9oes que trouxeram is aldeias e conuniiades
9r"JaJara, soEretudo essa Utf;; tT, cuJo i;rr*-d;compromisso beneflclou todas essas'cJninraia-e= d;Munlclplo de Barra do Corda.

?gT6r, comparado 
_com _o Lnpacto da constnrgio da BR-226, ,3. passagen das LTs fol negociada de 'uma rormarespeltosa e amlg6ve1, que procurou trazerbeneflclos 

- 
perrranendes d; re3sarcl'mento. cornparadocon o conv€nLo c\rRD/ruNAr, entretanto, as LTs forandesvantaJosasl pelo siurptes fato de 'que ;afdi;;;os lndlos fislcanente.

os beneflcios de ressarcLnento trazLdos pelas LTs(1980-82 e 1982-88) foram roajorrtlii"r.ni.
{nplantados con sucesso, enbora tenhi havid;-ii*;desperdlcio, por farhas t6cnicas ou inpossibilia;d;geol6gica .(no caso de n6o_.implant.gio dos pogo"arteslanos) r ou_ por inefici6ncia 'no, proj.io,agrlcolas. Grande- narte do segundo programa deressarcimento ainda- est6 em andanrentb), como oprojeto de lrrigagio e rauLtas conr[r"ioe6'previitaspara as aldelas.

o contrArl.o 6 verdadeLro ern 
_ 
relagio ao prograna deaJuda econ6mlca trazrdo pero -cdn"enr.-o 

cVRD/FUNATentre 1994 e 1982. o que se rearizou -rrsrcft;;I;;
como escolas, enfermarLas e casas de rarinni; i;i

o,l
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5.4.3 {rea fndigena M6a MarLa

5.4.3.1 Convdnio ELETRONORTET/fUNAfr/ConunLdade Indigena

apenas em 1985. Nos anos-segulntes pouco nrals queajuda m6dlca foi eficren.["r""i" -reatti;d;. ' oresultado 6 que esse conv6nio ganhou a fana dedesperdigador de recursosl.

F importante notar que o sucesso ou insucesso,tanto da entrad_a de urn programa de trabarho, ou-a!um -.projeto de ressircimento, 
"oro da suareallzagio, dependem da conjunti,ra E"io-porrti"iem-que se encontra a ruNAr em deterninado inomento.Coincidentemente, os to e zo 

- Lii"r.-ito" ; -;;;;
programas de ressarcimento foram beneficiados p"iotrabarho de . um indigenLsta q,r;---"onhecia osTenetehara-GuaJljara e gue se ernplnhou em rearr.zd-loe com honest,idade e fL-rmeza.

iniciaran-se as negociag6es con a
-para^ a instalagio daj Linhas declo 1" circuito do trecho Marab6-

No mesmo ano, tdcnicos dlrlglram-se a 6rea, afim deefetuar os levantamentos - topogr6ficos iniciaisnecessdrlos ao. tragado da rtnni a-e tiinsmis"ao. -Aa6
entior os Gaviao desconhecr.am os 

".ont".irnentos 
-e

os t6cnicos, os dlreltos indlgenas. A verdade e qr"aregaram n6o ter conhecimenio de +r" a referida6rea era indlgena, embora, desde ticl, o governoestaduar houvesse concedido aquela 6rea'aos civiio.

Mesmo tendo sldo sugerldo peros lndlos, o desvio dotragado sobre a atae-ia 6 iecusaOo, sobjustif icativa de que impricaria em lrcustos
substancialmente erevados para a ELETRONORTET. Aatitude de enfrent,amento em que os Gavi6o seIangaram, ap6s a safra de tgii, - Ievou_os aestaberecer certas condig6es irn , i"iiia"- ;
1:??:11!?:=f no que diz r'espeiro a f ix;;i; d;rnqenlzagao: contrato por escrito com direitos eobrigag6es dos envolviidos, e o pagamento a serefetuado diretamente i comunidade iir-igena.A p'lmelra proposta encamlnhada a EiEiioNoRTE, ap6sos revantarnentos da iirea, das castanheiras' .'d.

I

i
t

Em L977,
ELETRONORTE,
TransnissSo
InperattLz.

orort
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A ELBTRONORTE fol autorlsada pelo Decrqto 8O.IOQ dr
o8.o8.Lg7? a construir uma linha de transmissio em
faixa de terras da resen/a indlgena Mie Maria,
cabendo a FUNAI estabelecer o valor da indenlzagSo.
NEo foi mencionada a participag6o da comunidade
indlgena nas negociag6ei, o que veio a prejudicar
os acordos gue vinham sendo realizados.

Mas mesmo assLm, os lndLos mantiveram a proposta,
reajustando-a em 4r6 nilh6es de cruzeiros.

Em setembro/L978, representantes da comunidade
indlgena elaboram a 3a proposta enviada a
ELETRONORTE atrav6s da FUNAf, estipulando o valor
de L2rS nrilh6es de cruzeiros. Mas representantes da
empresa estatal condicionaram a aceitagio, ap6s a
lnstalag6o das torres.

':.1

Ern Lg79r os lndlos Gavl6o vlaJam a S5o Paulo e
elaboram a 4a proposta no valor de 53 milh6es de
cruze!.ros, a qual n6o fol acelta pala ELETRONORTE.
E quando a empresa resolveu negocLar com os lndios,
o valor ji navia sido reajustado para 80 n11h6es de
cruzeiros.

Em abrll/1980, os presidentes da FUNAI e da
ELETRONORTE diriglram-se a 6rea lndigena para
apresentar sua contraproposta, visto que achhvam
exorbitante o valor apresentado pelos indios. Tendo
o presidente da FUNAI ameaqado os lndios de
lntervengio mllitar na 6rea, caso salsse de Ia sem
uma proposta acertada.

Ao flnal de quatro longos anos de negociag6es, a
ELETRONORTE/FUNAI e a Comunidade Indigena acertam o
valor da indenLzagSo, fixado em 4o milh6es de
cruzelros, a ser paga diretarnente a Conunidade
Indlgena antes do lnlcio das obras. TaL indenLzagEo
cobre a utilizagdo de 29O hectares (urna falxa de
135 m de largurq x 1915 \m de comprimento), para a
instatagio do 10 e do 20 circuitos da LT Marab6-
Imperatriz, no territ6rio indlgena.

olott
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Aquls196o,
tipo D-zO,

para a comunldade, de uma camLoneta
cablne dupla.

5.4.3.3
Indigena

Tem grande utllldade no deslocamento dos lndlos
pelo terrlt6rio e para fora dele (kn 12,
-om6rcio, Marab6, etc.). t dirigida por um fndio,
motorlsta da cornunl.dade.

- Construgdor nd aldeia, de uma garagem pqra
protegdo um caminhdo e de uma camioneta.

rnterfer6ncLas no terrlt6rlo e na Comunidade

As linhas de transmLssSo do 1() e 20 ciicuitos da
UHE Tucurul no trecho Marab6-Imperatriz, paralelas
a rodovia PA-332, representa 'uma das obras de
impacto arnbiental no interior do territ6rio
indlgena.

Quando da construgio da PA-332 (ex P.A-070) que
corta a 6rea no sentido leste-oeste, os lndios
Gavl6o foram duramente afetados sem, entretanto,
poderem manlfestar sua opiniEo ou mesmo exlglr seus
direitos, diante dos prejulzos com a construgao.

Fol desmatada uma falxa, por onde passa a }inha de
transrnissSo da ELETRONORTE, de 29O hectares. Nessa
faLxa encontravam-Ee castanheLras, 6rvores de
madelra de lel e frutlferas, que eram reservas
alimentares para os lndlos da Area.

As linhas passaram exatamente sobre a aldeia do
rrTrintarr (sendo necessario sua transferEncia para o
outro Local, do outro lado da PA e a 1 km de
distdncia de1a, seguindo para o interior),
abrangendo parte de rogas como tambdrn o cernit6rio.

Incontestavelmente, o deslocamento d6s lndios da
aldeia, a perda de suas rogas, o abandono . do
cemit6rio, o desmatamento ocorrido nestes 29O ha,
gue reduzlu a 6rea disponlvel a caga, sdo fatos que
abalaram a comunidade indlgena Gaviio.

I

I
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5.{.3.{ O uso da Faixa Pelos Gavlio

5.4.3.5

,

\ll ('ll

Ir
Os fatores posltlvos dessa transfer€ncla da aldela
para outro loca} sSo: favoreceu o. proieto- de
knOnoXnENlIUM en construir uma aldeia circular,
conforme tradigio dos Timbira; possibilitou a
reorganizag6o s;cla1, econ6mlca s polltlca desseg
inai5s cavi6o, diminuiu o perigo causado a aldela,
devido a proximidade desti em relag6o a rodoviai
diminuiu o- barulho, a poeira e a poluigio causada
pelo tr6fego constante de velculos.

A ELETRONORTE, apesar dos problemas
abandonou seu posicionamento anterior e
a legitimidads das reivindicag6es dos
negociar com eles, considerando-os.

A faixa desmatada Para a
transmissdo 6 de 29O ha.

ocorridos,
reconheceu
lndios em

instalagio da Iinha de

J6 que na faixa 6 limitado o uso, ou melhor' esta
deve ser aproveitada compativelmente com a

manutengdo e ir.="r*rag6o das linhas, a ELETRONORTE

plantou "ip-ftt, 
implicando numa maior

disponibilidade de Pastagens.

Atualmente nio estSo fazendo uso da faixa, mas

ptoj"to de cercar toda a Srea desmatada a

irtiiizada no aproveitamento de criaqio de I
previsto para o Pr6ximo ano.

t6n
ser

ado,

RECOUENDA96E Srl CONCLUS6E S

fnstalagSo de cerca ou
cada uma das torres
Conv6nio f irrnado em L980
Comunidade Indlgena-

Evitar os desmatamentos na 6rea'

protegSo adequa.da, Para
met6Iicas Previstas no
pela ELETRONORTE/FUNAI/

Krohokrenhum liderava a rrTurma do Cocalrt e mals
tarde ilprocurou agrupar outros sub grupos em uma

s6 aldela, Dd itntativa de que os caviio
sobrevivessem 

- 
enguanto etnia" ' enfrentou

-337-

-L




