
O A\TESSO DE CARAJAS

(PROJETO EM VIDEO)

Apresentagao e justifi cativa

Concebidos em escala internacional, o Programa Polonoroeste e o

Programa Grande Caraj6s os charnados "grandes projetos" de desen-

volvimento para a Amaz6nia - s6o financiados atrav6s de empr6stimos

tomados aos bancos multilaterais de desenvolvimento. De acordo com

uma recomendagEo com forga de Iei do Congresso norte-americano -
que busca orientar a politica de aplicagio dos empr6stimos dos ban-

cos exig6ncias voltadas para a "proteg6o" ao meio ambiente e Es

populag6es indigenas afetadas passaram a figurar como c16usu1as nos

contratos de financiamento firmados com o governo brasileiro.

Entretanto, s5o pouco discutidos e divulgados os impactos desses

"grandes projetos" sobre as comunidades afetadas e permanece Pre-
carl-a a eracacia das medidas exigidas pelos bancos' E preocupante

o desnivel entre a realidade da implantagSo acelerada dos projetos
e as medidas pretendidas, gu€ visam projeSer as populag5es indigenas,
o meio ambiente e outros usos da terra ou formas de ocup6-1as.

A falta de conhecimento pfiblico e discussio ampla das politicas
governamentais v6ra caracterizando o procedimento dos dirigentes
brasilej,ros; isto, sern considerar a fal ta de coordenagio entre as

politicas piblicas e a aus6ncia total de participagio, nos proces-

sos decis6rios, das populag5es afetadas diretamente pelos chamados

"grandes projetos".

CARA"IAS e as "f6bri-cas de poluigio"

E ainda pouco divulgada a questio das usinas siderfirgicas gue ia
comegam a se instalar ao longo da Estrada de Ferro Caraj6s, eixo

de uma extensa lrea - 10? do territ6rio brasileiro - do pouco co-

nhecido Programa Grande Caraj6s (PGC) na Amaz6nia Oriental'

A preocupagio com a guestSo do meio ambiente - gue aPonta para danos

irrepar6veis gue ocorrerio na Amaz6nia - deve, a nosso ver, enfatizar
igualmente os efeitos gue essa industrializag6o acelerada, movida a

carvio vegetal nativo, acarretar6 sobre as populag5es indigenas e cam-

ponesas do sul do par6, norte do GoiSs e Maranhio. E fato muito co-
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nhecido, por sua vezr eu€ as regiSes onde serao tmplantadas
essas usinas apresentam graves Problemas fundi6rios, onde a
viol6ncia caracteriza a disputa pela Posse da terra.

At6 o final de L987, a Secretaria Executiva do Programa Gran-

de Carajis aprovou 71 projetos em dez polos j-ndustriais:
Sio Luis, Ros6rio, Santa In6s, Agailindia e rmperatriz, no

Estado do lvlaranhio; Barcarena, Marhba, Parauapebas e,ChrajEs
no ParE e Araguaina no Estado de Goi5s. Destacam-se os "macro-
projetos" j6 instalados: ALBRAS (ATIINORTE) no municipio de

Barcarena (PA), Usina Hidrel6trica de Tucurui (ELETRONORTE),

projeto Ferro-Caraj6s (Cla';'VaIe do Rio Doce) e ALUIvIAR (AICOA)

em S5o Luis (l,IA) ..

Beneficiad.os pela politica de incentivos fiscais, os projetos
aprovados incluem a implantagSo de usinas de ferro-gusa e fer-
ro-ligas, f6bricas de tirnento, beneficiamento e j-ndustriali=,
zaq6.o de v6rias esp6cies vegetais, instalagSo de destilarias
de etanol carburante e' empreendimentos agro-pecuS.rios volta-
dos para a exportagEo. O complexo destas atividades industriais

relega a um plano bastante inferior a peguena produgSo agricola,
que at6 entio tem carreado as maiores divisas Para a regiio.

Doze projetos ser6o impft.antados no Estado do ParE - municipios
de Marab6 e parauapebas - sendo 2 (dois) de ferro-gusa e 6 (seis)

de ferro-Iigas, com investimentos superiores a 30 milh6es de

d5lares e com prazos de implantagio em torno de 18 meses. A16m

dessesr oS polos guseiros previstos compreendem tamb6m o muni-

cipio de Agailindia (MA), com 15 (guinze) projetos j6 aprovados

e mais 10 (dez) em vias de aprovagio (cf . Fo1ha:de; S.::Paulo,

9/2/88). Os municipios e centenas de povoados vizinhos serao

gravemente atingidos, uma vez gue de pequenos produtores de

alimentos serio transfo::mados em 6reas fornecedoras d.e carvio
vegetal, matSria-prima para as usinas siderfirgicas ou "fa-
bricas de poluigio" como dizem os moradores regionais (cf.
Sociedade l"laranhense de Defesa dos Direitos Humanos, 1983).
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Ao final de L987, a um raio de 50 km ao redor do distrito
industrial de Marabi.'j5 existiam cerca de 400 fornos (caieiras)
produzindo.carvio vegetal, pois a previsio para inicio de

operagao da primeira usina (rygryA?-) 6 fevereiro de 1988.
€e-StpA{?-

O elenco de projetos previstos no EmUito do PGC dever6 Pfo-
vocar gm desmatamento regular em toda a regiio em proporg5es

muito mais elevadas do que as atualmente atribuidas aos Pro-
jetos agro-pecufirios e madeireiros gue assolam o su1 do Par6.

com base numa estimativa de um hectare de fl0resta desmatada

para cada 36 toneladas de ferro-gusa, estima-se a--13'000 ha/ano

o desmatamento necess6rio para atender a meta de 472 toneladas/

ano, no Distrito Industrial de MarabS. As previs6es elevam-se

a cerca de lOO.OOO tra/ano. Fala-se em reflorestamento Por es-

p6cies homog6neas sem, no entanto, Ievar etfberrttderagio a ex-

perilncia negativa do Projeto Jarir Do baixo Amazonas , Por

exemplo.

At6 meBmo empres6rios com interesses no Programa e setores do

pr6prio governo. v6m colocando eru dfrvida a viabilidade econ6mi

ca. a longo ,,Tazo, deste pargue siderfirgeJeo,i principalmente

no ritmo que vem sendo imPosto. Afirmam eles gue o desconheci-

mento sobre o manejo de florestas tropicais pode levar a um

desastre ecol6gico sem precedentes'

A amplitude das transformag6es anunciadas no PGC compreende

o deslocamento do centro das atividades econ6micas regionais

baseado na coleta, na agricultura e no garimpo - para a indfis-

tria. O principal fator gerador de divisas para a regS-io, tra-
dicionalmente apoiado numa articulagio entre agricultura e

extrativismo, passaria ao complexo industrial por uma c6lere

interveng6o governamnetal. Do ponto de vista dos planejadores

oficiais, a racionalidade econ6mica predominante omitiu a im-

portancia e o significado da presen'a, nessa 6rea, d€ r:m nfi-

merg superior a 500 mil"posseirOS" ou trat'alhadores rurais
sem-terra (cf. Conflitos de Terra, vo1 .I, CCA, I"linist6rio
da Reforma e do Desenvolvimento Agrdrio, Brasilia, fevereiro
19BG) que se dedicam fundamentalmente Es atividades de culti-
vo de arroz, milho e mandioca, com aPoio exclusivo no traba-
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Iho familiar.

Essa camada camponesa, que foi se cons6lidando nos pr5prios
meandros das frentes de expansio, a despeito de sua proemin6n
cia na vida regional, 6 completamente desconsiderada nos pla-
nos oficiais; quando muitor os trabalhadores rurais s6o consi
derados como "possiveis interessados" tcf. Plano Diretor do Cor

redor da Ferrovia de Caraj6s, SE-PGC/SEPLAII, I986L na produgSo

de carvio vegetal necess6rio is usinas siderfirgicasr ou seja, ,:

como m5o-de-obra disponivel e barata para os projetos industri
.1al-s.

Acumulam-se as dfividas quanto ds repercuss5es sobre a estrutura
agr6ria, sobre o meio ambiente e sobre uma rede urbana represen
tada por uma constelagEo de pequenos aglonerados, resultantes do

processo de ocupagEo das regiSes de mata, castanhais e babaguais
pelos camponeses.

os povos indigenas

E not6rj-o o fato de gue os "impactos" causados pelo ritmo acelera
do da industrj-alizagSo na 6rea do PGC atingem de imediato e de

modo mais acentuado as populag5es indigenas que t6m a1i o seu

habitat tradicional. A "necessidade" de obtengio de carvSo vege-
tal para as usinas e a proximidade dos distritos industriais em

relagSo aos territ6rios indigenas sEo agora uma ameaga crescente
e real. Isto ao se considerar gue 6 aa integridade de seus terri-
t6rj-os - filtimas reservas de matas tropicais em toda a regiio -
que os povos indigenas dependem para seu sustento (caga, pesca,
coleta) e reprodugSo social, ou seja, eneuanto sociedades diferen-
ciadas.

Com a construgio da Estrada de Ferro Caraj6s, inciada em 1980, o

governo brasileiro deu inicio i implantagSo dolrojeto Ferro

1"t. "Assessoria aos movimentos sociais na

Carajis" , cEPAsP, I,larab6 , 1987 .

Srea do Programa Grande
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Caraj6s (instalag5es na mina, no porto er.ferrovia; espinha
dorsal do PGC). A r'6rea de tnflu6ncia" considerada no-proje-
to Ferro estendia-se a 2L territ6rios indigenas e duas "fren
tes de atragEo" de grupos ainda isorados (Guaj6,no Maranh6o
e ParakanE,no par6).

uma popuragio de cerca de 13.000 indios, distribuida em 16

grupos distintos ParakanE, Arara, Xikrin, GaviSo-parkatej6,
Surui, Asurini, Apinaj6, Gaviio-pukobj6, Krikati, Cane1a,
Guaj6, Tenetehara (Cuaiajara), Timbira, Urubu-Kaapor e Temb6-
est5 comnree.ndida nessa 6rea. com graus diferenciados de
contato e relag6es com a sociedade nacional, todos esses grll
pos v6m sendo afetados de modo dr6stico com o ri-tmo acelerado
de implantagEo do PGC. A vulnerabilidade de invasio e desmata-
mentoindj.scriminadosdessesterfit6riosindigena=W.
com a "necessidade" de obteng6o crescente de carvSo vegetal
nativo para as usinas siderfirgicas" (cuia produgSo ter5 um

destino certo, o mercado exterior).

E assim gu€, na 6ti-ca governamentalr Ers regri6es perif6ricas
do Brasil t6m seu crescimento econ6mico dado a partir da for-
maqio de uma base de exportaqio voltada para a explorag6o dos
recu-rsos naturais. Essa proposta, formiritad.a no."decorrer dos
gove,rn?s mi-litares, tgm-se,mostrado incapaz de favoracer so-
luq6es para os probelmas eeon6mi.cos .e. sociais. das sqgrnentos
rn-ais pobres da populagSo, As pr6prias politicas pfiblicas ado-
tadas nos firtimos ciclos de expansio t6m contribuido para o
j-ncremento das desigualdades sociais e para o aumento das di_
ferengas de renda entre as Sreas urbanas e rurais-

As politicas macro-econ6micas de estabilizagEo e crescimento
sio esbogadas fundamentarmente-para atender uma solugEo dos
chamados "problemas de interesse nacional" que impedem a expro
ragio racionar dos recursos naturais das diferentes regi5es.
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Assim, com as dificuldades surgidas no balango de pagarnentos,

o pais terra explorado, numa taxa indesej6vel, o seu potencial
de recursos naturais renov6veis e nEo-renov6veis, como forma :..

de contribuir para o crescimento acelerado de suas e:qportag6es.

No entanto, 6 necess6rio que no processo de desenyolvimento
democr6tico o governo brasileiro d.efina com clareza uma poli-
tica de recursos naturais com objetivos especificos que nio
sejam somente reflexos de interesses ligados is metas de cres
cimento global e setorial da economia.

E necess6rio tarnb6m que haja transpar6ncia nas decis6es do

Governo em relagEo E politica de incentivos fiscais, voltados
para a exportagio, at6'aqui fartamente distribuidos para a

instalagSo dos polos: guseiros na ,-.6.rea do PGC.

Na verdad.e, 6 necess6rio gue os programas de desenvolvimento
sejam redimensionados a partir da perspectiva do planejamen-
to regional, enfatizando o car6ter social, at6 agui ornitido.
A regiSo amaz6nica nio est6 vazia, cono guerem as justificati'
vas desses "grrandes projetos", o que leva E consideragEo de

gue a defesa do meio ambiente nEo pode se restringir apenas e
6tica preservacionista. Nio se trata de preservar a floresta
tropical, mananciais e demais 6reas ecologicamente fr6geis,
mas sobretudo, de garantir a interaeio das diversas populag5es

humanas da Amaz6nia com o ambiente gue habitam. Torna-se assim

indispens6vet a participagio das populag5es regionais - indi-
genas, cErmponesas, ribeirinhas - na definigao mesma desses pro
gramas, tanto na sua formulagSo guanto na sua exesugSo.

Assim, setores da sociedade civil brasileira, mobi-lizados em

torno desta questio, apontam os equivocos e Procuram exigir
a desaceleragio dos investimentos -f,ej-tos nesses "grandes Pro-
jetos", bem como a identificagio de outras alternativas Para o
desenvolvimento econ6mico do paisrgu€ resguardem os modos de

vida das populag6es que habitam efetivamente estes espagos.
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Objetivos

O objetivo de nossa proposta de trabalho em video - sistemas

U-IUATIC para divulgagio em circuito amplo,r€ -'VHS - 6 acompa-

nhar a instalagio das indfistrias siderfirgicas ao 1on9o da

Estrada de Ferro Caraj6s por um periodo de dois anos, d PFr

tir de 1988.

Tal como previsto, o funcionamento das usi-nas de ferro-gusa
e ferro-Iigas movidas a carvio vegetal nativo trar6 um impac-

to desarticulador sobre o modo de vida das populag6es indige-
nas e camponesas, habitantes tradicionais da regilo.

Os povos 5-ndigenas afetados na 6rea do Prograrna Grande Ca-

rajSs terio um enfoque especial neste trabalho, dada a Prq
pria atuagEo do Centro de Trabalho Indigenista duriante os

rittimos dez anos na regiSo, voltada npara.a assessoria a

alguns grtrpos diretamente atingidos, os(

Gavi6o-Parkate ja, os Surui e os APinaj "/

As estrat6gias de enfrentamento desses grupos deverao ser

fortalecidas sobretudo en relagEo ao controle sobre seus ::

territ6rios. A vulnerabilidade de invasio e desmatamento

indiscriminados crescer6 com a"necessidade" de produgio

de carv6o vegetal para as usinas, atividade projetada para

transfOrmar "posseiros" - peguenos produtores de alimentos-

em um miser6vel ex6rcito de carvoeiros'

euanto Es consequancias sobre o meio ambiente, o trabalho

compreender6 ainda o registro da operagio das guserias que

levaram i destruigio do vale do Rio Doce, Do Estado de IvIi-

nas Gerais. O gue comega a ocorrer agora na porgio oriental
da Aroaz6nia 6 resultante da transfer6ncia desse mesmo Parque

industrial, dado o esgotamento dos Solos nas redondezas (com

os reflorestamentos) ro custo da longa distincia Para ob-

tengio d'e carvao e os conflitos de terra naguela re-
giio de I'linas Gerais.
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O registro simultineo em sistema WIS permitir[ veicul ar informacoes

e subsidiar debates a nivel Ioca1, junto is comunidades afetadas e

da sociedade civil, sindicatos de

de moradores urbanos, etc. contri
atrav6s dos movimentos organizados

trabalhadores rurais, associag6es

buindo assim com uma PersPectiva critica em relag6o ao descomPasso

desse processo gue se imp6e naquela regiio'

Abordagem

para a vd,iculaefio das informag6es, ser6 produzida uma s6rie de vi-

deos abordando os 3 temas b6sicos de nossa pronosta: 1) o problema

indigena; 2) a situagao fundiiria e 3) o meio ambiente' Para a abo5

dagem do tema 2 (situagio fundi6ria e o problema campon6s)e contrata

remos os servigos da antrop6loga Maristela Andrader pesquisadora do

problema e que j6 mant6m contato com a populaglo camponesa afetada

e seus sindicatos, Para o tema 3 (do meio ambiente) ' serSo feitas

entrevistas com especialistas ligados aos meios acaddmicos (enge-

nheiros florestais e metalfirgicos) assim como aos engenheiros t6cni

cos ligados i Sfpf,eN (Secretaria do Planejamento e gestora do projg

to) para o confronto das opin1-5es. SerS realizado ainda um video s9

bre lr{eio Ambiente e $rserias no vale do Rio Doce (estado de l"linas

Gerais), onde serio lJvantados e mostradO os efeitos deste processo

de industrializagSo sobre o meio ambiente e populag5es locais' Para

o tema I (indios), como )e foi dito, aproveitaremos a nossa experi-

6ncj-a de IO anos de M@ com os grrpos indigenas da regi6o'
{Ta/n t,t^,o


