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att-Heinz Hodl
Coordenador Projetos
Juventude Cat6l1ca Austrlaca

Rio de Janeiro, 29 de junho, :..ggz

Ref . z 2L2.2L9-A9/2O6

Prezados Fernanda e Heinz,

Segue a c6pia de CARAJAS: A ltARcEM DA ESTRADA,
proErama do projeto Video CarajAs. Informamosprestagto de contas referente A Oltima parcela
finaneiamento seguirA eu breve, pelo coireio,
teuporariauente seu fax-

tlltino
que a

do
pols estamos

Cordiaie saudagUes.

Iara Ferraz
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Heinz Hbdl
Coordenador pelos Projetos
Juventude Cat6lica Austriaca
Zelinkagasse 2/5
A-1010- Wien
AUSTRIA

Sao Paulo , L0/07 /L989

rcf . : li. sua carta de 23/06 /L989
Nr. de refer6ncia: 212.219-89/206 L

Prezado Sr. Hbd1,

Ficamos contentes e estimutados em receber a boa noticia cla
aprovaqio do nosso projeto Video carajEs na sua integra
Ja tazita quase um ano e meio que este projeto estava em tramitaqiojunto 5 oxr"au e Both Ends, sem termos recebido nenhuma resposta
positiva. -Estamos comunicando portanto a estas aq6nclas (lu.r aprojeto ji se cncontra a1>rov;rdb por voccs.

Nestes dois rSltimos anos a implantaqio das usinas siclerrSgicas
movidas a carvSo vegetal nativo avanqou consideravelmente no
eixo de caraj6s. Num momento em que o mundo inteiro volta as
suas atenqoes para a preservagao da floresta amaz6nica, os
empresarios envolvidos no projeto de consumir milh6es cle
hectares de f loresta nativa se mant6m clecidiclos ern seu prop5sito.

,y.r fiilrlpa.5.18 - r: I lJ - ()t,.,'!ir!'- r.! r;1.r.,16 - t€te Fax (5i' u) at,ta0l

uma aqao civil
meio ambiente

partir do f inal de acir.tsLo,
ar5 para documentar os grandes
rrem neste perfodo.

fniciamos i nivel juridico, num pool cle Zl ONGs,
pfiblica contra a_Uni5o para apurlgio clos danos ao
e pela paralizagao do trabatho das usinas.

I

A nivel do pfojeto video CarajEs resolvemos acelerar a procluqio
de materiar informativo para a popuragio da regiio atingicla
como para ? opiniao-pfibrica.o problema 6 urgente e o momento 6
favor6vel i discussio. Portanto nos propomos ur concentrar o
trabalho no tempo e a realizar a documentagio no espaqo de um
ano e n5o mais num acompanhamento mais espigado c1e aois anos.

O ideal 5 que neste verio, isLo 6je estiv6ssemos filmando no syl d
desmetamentos e as queimadas que

a
oP
oco

:.,. ,1T'= / ' '.\:'' -,. -'-i\

,"x- -'. ,,;- .' ' ' , '
it'"j

,". "1 ,. .r1 , "-'

i'
)
t.I



s
det

$ocq)
e, rtrr lidalga. ti48 - ralo lll - 06432 - s;io p*ulo * t;ras!l

%
>-
J
o

*orc -(Y
EN\9

Outra alteragdo no projeto inicial 6 de caracter
optamos por trabalhar com equipamentos Super-VHS
por ser um sistema atualmente mais bem aceito a
broadcastlng do que o slstema U-Matlc (Low Band)
riormente, a16m de ser menos oneroso a nfvel de
p6s-produqio.

t6cni co:
rofi ssional
vel de

p
nt-
prevlsto ante-

produgio e

Todas as alteragSes estio contldas no novo texto e orqamento
do projeto em anexo bem como uma caracterLzag6.o dos produtos
finais que pretendemos edj.tar: m6dulos educativos para a
populagio local e um document6rio de 52t para a opinlio pfib11ca.
Respondemos tamb6m a sua pergunta de como e com que metodologia
ser5o utilizados os videos.

A melhor forma de nos remeter os recursos do projeto 6 em cheques
no nome do CTI pois a diferenga entre o cimbio oficial e o
paralelo ultraplssa os 10O? e as nossas previs6es orgamentSrias
toram feitas tomando por refer6ncla o cimblo Paralelo. Gosta-
riamos de receber um cheque lnicial de 25 mll d6lares o mals
r6pido possivel e em seguida, de 3 em 3 meses, cheques de I0 miI.

Em setembro pr5xlmo o pessoal do CTI lhes far6 uma vlslta aI na
Austria e levari em m6os o nosso riltimo video t'pBMPrr sobre a luta
dos indios Gaviio no Par6 contra a descaracteri zagio cultural
e os grande projetos de desenvolvj-mento, entre eles o Carajis.

Sem mais no momento, despedimo-nos atenciosamente,
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Iara Ferraz
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CARAJAS: A SAfDA OU O rUNDO DO POqO ?

(Projeto em video)

Centro de Trabalho
S5o Paulo

fndlgenl s ta
junho 89

Apresentagao

Concebidos em escala j-nternacional r os chamados "grandes

projetos" de desenvolvimento para a Amaz6nia como o Progra

ma Grande Carajis - s5o financiados atrav6s Ce empr6stinros

tomados aos bancos multilaterais de desenvolvlmento. De acor-

do corn recomendag5es que buscam orientar a politica de apli-

caqSo desses empr6stimos, exig6ncias voltaclas para a "clevida

atengSo" ao meio ambiente e is populaq5es incligenas afetadas

passaram a figurar como cldusulas nos contratos de financia-

mento firmados pelo governo brasileiro.

Entretanto, sio pouco discutj-dos e clivulgaclos os "irnpactos"

desses projetos sobre as comunidades afetaclas indigenas ou

n5o e permanece preciria a eficicia <las mecliclas exigj-clas pe

los bancos. A falta c1e conhecimento pritrlico e discussSo ampla

das politicas governamentais para a Amaz6nia v6m caracterLzan

do a atuagSo dos dirigentes brasileiros nas riltimas cl6cadas.
I

Isto setn considerar a falta cle coordenaqio entre as politicas

priblicas e a aus6nc j-a total de par:ticipaqSo, nos processos de-

cis5rios, das populaq5es afetadas diretamente pelos chamados

"grandes projetos". t

"Fibricas de poluic6o" e os conflltos funcliirios
rt

E ainda pouco divulgado, particularmente entre as populagSes

Iocais, o impacto da instalagSo das usinas siderflrgicas movi-

das a carvSo vegetal nativor do longo da Estrada de Ferro Ca-
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raj6s, eixo de um corredor cle exportaqio na Amaz6nia orien-
tal, o Programa Grande CarajSs (instituido pelo clecreto-1ei

1813 , de 24 .LL.80 ) .

A preocupag5o com a ouestEo ambientar - que aponta para da-

nos irrepar5veis que ocorrerSo na extensa irea compreenrlicia

pelo PGC (10t do t,errit5rio .brasil_eiro) - deve enf atizar igual
mente os efeitos nefastos que esse processo c1e j-ncusLrLatLzZ

g5o acelerado vem acarretand,o sobre as popurag6es indigenas e

camponesas da regi5o (estado clo MaranhSo., sul e sucleste cIo Pa-

ri e norte de Tocantins). E fato muito conheciclo, por sua vez,
que as .ireas onde estSo senclo ir,rplantadas essas r.rsj-nas apre-

sentam graves problemas fundiSrios, oncle a viol6ncia que carac

teriza a dlsputa pcra posse da tcrra ji ocasionou ccntenas de

mortes (cf . Anist,ia Int,ernacional, seterabro 1989) .

I
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Beneficiados pera porit,ica de incentivos fiscais, os proje-
tos aprovados no S,mbito do pGC incluem a implantaEio de usi
nas de ferro-gusa e ferro-ll9ds, siliclo mctilico e fibricas
de cimento, que irSo se utilizar de carvio vegetar como j.nsu

mo bisico. cinco projetos serSo implantaclos no Estado clo pa-

ri' (municfpios de Irlarabi e Tucurui), senclo clois cle ferro-gu-
sa (em operaqEo) r.. dois de ferro-Iigas (em instaraqSo) e um

de silicio met5lico (em operagSo). Os polos sid.errirgicos pre

vistos compreendem tamb6m os municipios. de Aqaildnclia e p.osi

rio (MA), com treze projetos j5. aprovados e rnais oito em fase

de tramitagSo (cf . Secret. Executiva clo Cf-pGC, nov. BA) .

o comprexo destas atividades j-ndustriais rerega a um plano in
ferior a pequena produq5o agricora, que at6 entSo tern trazrcio

as maiores divisas para a regiio. os municipios e centenas ce

povoados vizinhos serSo gravemente atj-ngic1os, uma vez que seus

moradores, pequenos produtores de alimentos (ser,r condigSes de

escoar sua produqSo e submeticlos a intermecliirios) serio trans
formados em um ex6rcito rniserivel cle fornecedores cle carvSo

para as "f6bricas de poluiqSo" (no d.izer clos moraclores c1e PecluiS

e AgailSndia - cf . Sociedade Maranhense cle Def esa clos D j-reitos
I

llumanos, 1983 ) .

Ao final de rgbg, a um ralo de roo km ao recror do Distrito rn-
dustrial de Marabi, por exemplo, )i exj-stiam centenas de for-
nos (calel-ras, tipo "rabo quente") procluzincro carvSo ve?jetal

parei o abastecimento das duas usinas que se encontram em ope-

ragSo (um alto forno cada uma, procluzind.o 60 toneladas de gusa/

m6s). o elenco de projetos previstos pelo pGC deveri provocar

um desmatamento regular em toda a reglio em proporg6es muito
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mais erevadas do gue as atualmente atribuiclas aos projeLos
agro-pecuirios e madeirej-ros que assolam o sur e o sudeste

do Pari. com base numa estimativa clo um hectare <le floresta
desmatada para cada 35 toneracas c1e ferro-grusa, estima-se a

800.000 harlano o desmatamento necessSrio para atencler a meta

de 286 mir ton/ano no Distrito rnclustrial de Marabi.

Fala-sc em reflorestamento por esp6cres tromog6neas sem, no en-

tanto, revar em consideragSo que o preqo do carvio obtj.do a par
tir de refrorestamento viri a inviabiliaar a produg5o cle gusa

para exportagSo a baixo custo, tar como prevista pero pcc. At.6

mesmo empresSrios com interesses no programa e setores clo pr5-
prio governo v6m colocando em drivida a vj-abl1id.acle econ6mica,

a longo prazo, dcstes parqucs sldenirglcos. o dcscontrecllncnto

sobre o manejo de florestas troplcais heterog6neas pocle levar
a um desastre ecol5gico sem precedentes na Ar.raz6nia Osiental.

A amplitude das transformaq5es anunciadas no pGC compreencle o

deslocamento do centro das ativiclacles econ6micas regionais -
baseado na coleta, na agricultura e no garimpo c1e ouro para

a indristria. o principal fator geraclor cte clivlsas para a regi-
5o, tradicionalmente apoiado numa articulaqSo entre agricultu-

I
tra e extrativj-smor pdssdria ao complexo inclustrial por uma c6-
Iere j-nterveng5o governamental.

Do ponto de vista dos pranejadores oficiais, a racionaliclade
econ6mica predominante omitiu .'i*portincla e o slgnlftcIdo da

presenga, nessa Erea, de_ um nrimero superior a 5OO.ll

dores rurais sem- terra (cf. Conflitos de Terra,
MfRAD, Brasilia, fevereiro 1986), que se dedicam

mi1 trabalha-

vol L, CCA,

fundamentalmen
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te i,s ativi<lades cle cultivo de arroz, milho e manclioca, com

apoio exclusivo no trabalho familiar. Essa camacla camDonesa,

que foi se consolldando nos prSprlos rneanclros clas frentes cle

expansSo, a despeito da proeminEncia.:a vicla regional, 5 corTr-

pletamente desconslderada nos planos ofic.iais; quando muito.,

os trabalhadores ruraj-s s6o. vj-st,os como "possiveis interessa-
dos" na produg5o de carv6o vegetal necess5rio is usinas sicre-

rrirgicasr ou seja, como mio-de-obra disponivcr e barata para

os projetos industriais (cf ."Assessorj-a. aos movimentos soci-
ais na E,rea do Programa Grande carajis", cEpASp, MarabS, Lg87).

Os indios pagam primeiro e.mais caro

E not5rio o fato de que os "impactos" car,.saclos pelo ritrno a-
celerado da lnctustrlallzagSo na Srea do PGC atingem cle lmedla-

to e de modo mais acentuado seus habitantes traclicionais r ES

populag5es indigenas. A "necq.,ssidade" de obtengSo c1e carvio
vegetal para as us j-nas e a proximidade dos distritos inclustri,.
ais em reracio aos territ5rj-os incligenas s5o agora una ameaqa

crescente e real. rsto sem conslderar que 6 da integridade de

seus territ5rios - as riltimas reservas cle matas tro rcal-s em

to{4__a_ regiio que os povos indigenas dependem para seu sus-I-
tento (caga, pesca, coleta) e reprodugSo social enquanto soci-e

dacles dif erenciadas.

Com a construgSo da Estracla de,Ferro Carajis, j-niciacla ern 1980,

o governo brasileiro cleu iniclo A lmplantagSo cJo ProjeEot Ferro-
caraj6s (instataqSes nasminar Do porto e ferrovj-a, esplnha clor

sal do PGC). A nirea de influ6ncia" considerada no Projeto Ferro

estendia-se a 2L territ6rios indigenas e duas "frentes de atra-
g5o" de grupos ainda isolados (Guaji e parakani).
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uma popuragSo de cerca de 13.000 incllos, distribuida em L6

grupos distlntos est6 compreendida nessa Srea: ParakanS, Arara,

Xikrin (catet6 e gacajS), GaviSo-parkatej6, Alkewar, Asurinl (ra;,

Apinaje (TO), GaviSo-pukobj6, Krikati, Canelal Guaj5, Guajajara,

Timbira, Urubu-Kaapor e Temb6 (MA). Com graus cliferenciacios de

contato e relagdes com a sociedade nacional-, toclos esses grupos

v6m senclo afetados cle modo clr6stico com o rltmo aceleraclo rle

impll-antagSo do PGC. A vulnerabilidade de invasSo e desmatamen-

to indiscriml-nados desses terrlt6rios lndigenas aumentari com

a "necessidade" de obtengSo crescente de carvSo vegetal nativo
para as uslnas siderrirgicas, cuja procluqSo terd um clestlno cer-

to: o mercado exterior.

A critica nccessirla

E assim guer na 6Lica governamentalr ds regi6es perlf6ricas do

Brasil t6m seu crescirnent,o econ6mico dado a partlr cla formagio

de uma base de exportaqSo. voltada para a exploragSo de recursos

naturais. Essa proposta, formulada no decorrer dos governos rnl

litares, tem se mostrado j-ncapaz de favorecer soluq5es para os

problemas econ6micos e sociais clos segmentos mals pobres c1a po

pulagSo. As prdqrrias politicas pfiblicas adotad.as nos riltinos

ciclosl de expansio t6m contribuido para o incremento <Ias <lesi-

gualdades soci,ais e para o aumento das diferengas de renda en-

tre as 6reas urbanas e rurais.

As politicas

sEo, esbogadas

chamados

culdades

fundamentalmente
t

"problemas de lnteresse

surgidas no balango de

para atender

naci-ona1" .

pagamentos,

uma solugio dos

Assim, com as difi

o pais tem explora

macro-econ6micas de estabilizag6.o e cresciryento
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do, numa texa lndcsejivel, o seu potenclal cle recu):sos natu-

rais renovS.vels e n5o-renovSveis, como forma de contribuir
para o crescimento acelerado dc suas exportaq5cs.

No entanto, 6 necess6rio que r rro processo cle clesenvolvimento

democr5t.ico, o govcrno brasileiro clefina com clareza urna poli
tica de recursos naturais com ob.jetivos especificos que n5o

scjam sorncntc rcf lexos de interesses ligaclos ajs metas cle cret-
cimento global e setorial da economia. E necessirio tamb5m que

haja transpar6ncia nas decisSes clo governo em relaqio i politi-
ca de incentj-vos fiscaj-s at6 aqui fartamente clj-stribuidos para

a instalagio dos projetos na 6rca clo PGC. Na verclacle, os progra-

mas de desenvolvimento pr, ecisam ser redirnensionados a partj-r
da perspectiva do plancjamenLo ::cgloDc117 enfat,lzanclo o cardber

social, at6 aqui omitido.

A regiSo amaz6nica n5o esti "vazia" como guerem as justificatj--

vas desses "grandes projetos", o que leva e consicleraqSo de que

a defesa do meio ambiente n5o pode se restringj-r apenas i 5pica

preservacionista. trtio, se trata somente, de preservar.'a flores-
td , manancj.ais e demais Sreas ecologicamente frSgeis, mas

tamb6.A; r

I

de garantir a interacSo das diversas populac5es huma-

nas da Amaz6nia com o ambiente e habitam. Torna-se assi-m in-
dispgnsivel a

camponesas e

mas, tanto na

participaqSo clas

ribeirinhas - na

sua formulaqSo

populaq5es

redefinigSo

regionai's indigenas,

mesma desses progra-

cxecuqSo. oqu5nto na sua

Assim, setores da socied;.de civil brasileira, mobilizaclos em

torno desta questSo, apontam equivocos e procuram exigLr a cle-

saceleracSo dos investimentos ieitos nesses ,,grandes projetos",
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bem como a ldentificaqSo de outras alternatlvas para o

volvimento econ6mico do pais, que resguardem os modos de

das populag5es que habltam @stes espaqos.

Ob-ietivos e metodoloqia de usodo video

que

modo

guserras

como a

desen-

vida

seu

de vi-

vida ml-

O objetivo deste

talagSo das usina

Itrabalho en{video consis
t

s slderfirglcas movidas

documentar a ins-.{"*

a carvao vegetal natlvo

ao longo da Estrada de Ferro Caraj6s e a repercusSo

funcj.onamento vem trazendlpara o meio ambiente e o
I

da das populaq5es indigenas e dos trabalhadores rurais.

Documentaremos tamb6m
\-apegiao de Itablra e o vale do Rio Doce

por dgno Estado de Minas Gerais, onde a operigio das

as dJ."d*4.omp1eta degradagio amblental, bem,

ser6vel de carvoeiros desta regiSo.
\

ddMinas Gerais
\

Dado o esgotamento dos solos ap6s sucesslvos

reflorestamentos, o custo do transporte de carvEo de regiSes

distantes e os conflitos de terrar o p industrial guseiro

ao capltal dasest6 sendo transferido
grandes construtoras d

para o Para ssocia

+errovia Carajis.

Estes registros reditados no a"corre{a" sua re[izag5o na forma

de m6dulos ,tem6ticos educativos, nos permltirSo veicular infor-
,

magSes e subsidiar debates i nfvel local junto & comunidades

afetadas.

Esta discuss5o serS encaminhada pelo movlmentos populares

organizados (os sindicatos de trabathaclores rurals, assoclag8es

de moradores e o rec6m-criadg €inaicato dos #[etahirgicos) e

pelas entidades de assessoria que atuam na regiio (Centro de

Educaqio, Pesquisa e Assessoria Siirdical e Popular; Sociedade

de Defesa dos Direitos Humanos; Comissio Pastoral da Terrai

Centro Agr6rio do Tocantins; Centro dos Trabalhadores Rurais).

9-
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Flnalmenter o reglstro das dlscuss6es locale composto com os re-
gistros anterlores resultar6,o numa edlgSo final de um documen-

t6rlo de 50 mlnutos para o pfibrtco em geraL2tratando em profun-

didade a questio do impacto soclal e ambiental das guserias no

par**dm%" fosso exlstente entre os grandes projetos desen-

volvimentistas e as reais necessldades da populagEo.

o

t
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ORCAIvIENTO

t - Pr6-produq6o

I. t. Equlpe

Um pesquisador e um roteirj-sta
(pesquisa de dados, e escolh4
pessoas a serem entrdvistad/E
I semanas X US$ 250 p/ semana

de
locaq5es)

1.2. Viagens

passagens aSreas e terrestre

rab5, Imperatriz ,
a)

4.000 ,00

1.000,00
1.000,00

15.000,00
600
900
200
300

7 0<)

2.000 ,
500,

2.000 ,

4.500,00
4.000 ,00

despesas de hospedagem
(SEo Paulo,S5o Luis,Ma
Belo Horlzonte, Itabir

fl - Produg5o

2.1. Equipe

dlretor (USg I.500 prl m6s X 3)
camera (us$ 1.500 p/ m6s x 3)
operador de som, assistenrte
produtor executivo (g meses)

(3 meses)

2.2. Compra de equipamento

Camera S-VHS JVC KY-20U
VCR JVC BR-S410U
carregador de baterla
custo de i-mportagio, impostos rtransporte
monitor de video Sony PVM-8020
Mixer Shure FP-32
mi-crofone Sennheiser
boomrcabos rsuporte para micro.
8 baterias p/ camera e VCR

2.3 . tqaterial sensive I

100 tapes S-VHS (USE 20 cada)
100 tapes VHS (UsE 5 cada)
50 tapes U-Matic (US$ 40 cada)

2.4. Viagens

4 pessoas X 2 viagens ao Par5,

4 .500 ,00 -4 .50 0 ,00_*
3 .000 ,00
3.000 ,00 

-

00
00
00
00

,
,
,
,

00
00
00

MaranhSo e Minas Geg:ais.
passagens a6reas e f.errestre
hospedagem
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*, - P6s-produgSo

3.1. Equlpe

operador de edlgEo (150 horas) 1.000,00 -2.000 ,00 -edLtor o....
narrador 500

3.2. Aluguel de ilha de edigio/servigos

Efel tos especlalsr/caracteres
Ilha de edigio S-VHS (50 hor
Telecinagem e imagens de arg

3.3. Versio em 1ng16s

as)
ulvo

2 .000
1. 000

500

,00
,00
,00

3f'
o

transcodlflcaqio do NTSC pa
slstema europeu e tradugSo

rao
600,00

4; - Despesas de administragio;8t

Telefone, correior secretarla 4 .832 ,OO

Total Geral us$ 65.232 ,00

l


