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cana.rAs: A sAIDA ou o FUNDo Do Poqo ?

(Projeto em video)

Centro de Trabalho Indigenista
S5o Paulo junho 89

Apresentaqio

Concebidos em escala internacionalr os chamados "grandes

projetos" de desenvolvimento para a Amaz6nia - como o Progra

ma Grande CarajSs - s5o financiados atrav6s Ce empr6stimos

tomados aos bancos multilaterais de desenvolvimento. De acor-

do com recomendaq5es que buscam orientar a politica de apli-

caqSo desses empr6stimos, exig6ncias voltadas para a "devida

atenqSo" ao meio ambiente e is populaq5es indigenas afetadas

passaram a figurar Como cl6usulas nos contratos de financia-

mento firmados pelo governo brasileiro.

Entretanto, s5o pouco discutidos e dj-vulgados os "impactos"

desses projetos sobre as comunidades afetadas indigenas ou

n5o e permanece preciria a efic5cj-a das medidas exigidas p9

los bancos. A falta de conhecimento priUlico e discussSo ampla

das politicas governamentais para a Amaz6nia v6m caracterizaq

do a atuaqSo dos dirigentes bras j-leiros nas riltimas d6cadas.

Isto sem considerar a falta de coordenaqSo entre as politicas

pfiblicas e a aus6ncia total de par:ticipaqSo, nos processos de-

cis5rios, das populaq5es afetadas diretamente pelos chamados

"grandes projetos".

"FS,bricas de polui-c6o" e os conflitos fundiSrios

E ainda pouco dj-vu1gado, particularmente entre as populag6es

locais, o impacto da instalagSo das usinas siderfirgicas movi-

das a carvio vegetal nativor eio longo da .;strada de Ferro Ca-
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raj6s, eixo de um corredor de exportagSo na Amaz6nia Orien-

tal, o Programa Grande CarajEs (instituido pelo decreto-lei

1813 , de 24.LL.80 ) .

A preocupagSo com a questSo ambiental - que aponta para da:

nos irreparSveis que ocorrerSo na extensa Srea compreendida

pelo PGC (1Og do territ5rio brasileiro) - d.eve enfatizar igual

mente os efeitos nefastos que esse processo de industrializg
g5o acelerado vem acarretando sobre as populag5es indigenas e

camponesas da regiio (estado do MaranhSo, suI e sudeste do Pa-

ri e norte de Tocantins). E fato muito conhecido, por sua vez,

que as .ireas onde estio sendo impl-antad.as essas usinas apre-

sentam graves problemas fundiSrios, onde a viol6ncia que carac

teriza a disputa pela posse da terra jE ocasionou centenas de

mortes (cf. Anistia Internacional, setenbro 1988).
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Beneficiados pela politica de incentivos fiscaisr oS proje-
tos aprovados no S.mbito do PGC incluem a implantaqSo de us!
nas de ferro-gusa e ferro-1i9ds r silicio met6lico e fSbricas

de cimento, que irSo se utilizar de carvSo vegetal como insg

mo b5sico. Cinco projetos serSo implantados no Estado do Pa-

r5, (municlpios de MarabS. e Tucurui), sendo dois de ferro-gu-

sa (em operaqSo), , dois de ferro-1igas (em instalagSo) e um

de silicio metSlico (em operagSo) . os polos siderrirgicos pre

vistos compreendem tamb6m os municipj-os de AgailSndia e RosS

rio (MA) , com treze projetos j5. aprovados e maj-s oito em fase

cle tramitagSo (cf . Secret. Executiva do CI PGC, nov. 88).

O complexo destas atividades industriais relega a um plano j-n

ferior a pequena produqSo agricola, que at6 entSo tem trazido

as maiores divisas para a regj-5o. Os municipios e centenas de

povoados vizinhos serSo gravemente atingidos, uma vez que seus

moradores, pequenos produtores de alimentos (sem condiq5es de

escoar sua produqio e submetidos a intermediSrios) serSo trans

formados em um ex6rcito miserSvel de fornecedores de carvSo

para as "fdbricas de poIuig5o" (no dizer dos moradores de PequiS

e AgailSndia - cf. Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos

Humanos, 1983).

Ao final de 1988, a um raio de 100 km ao redor do Distrito In-

dustrj-a1 de MarabS, por exemplo, )d existj-am centenas de for-

nos (caieiras, tipo "rabo quente") produzindo carvSo vegetal

para o abast,ecimento das duas usinas que se encontram em ope-

ragSo (um alto forno cada uma, produzindo 60 toneladas de gusa/

m6s). o elenco de projetos previstos pelo PGC dever6 provocar

um desmatamento regular em toda a regiSo em proporq5es muito
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mais elevadas do que as atualmente atribuidas aos projetos

agro-pecuirios e madeireiros que assolam o sul e o sudeste

do Par6. Com base numa estimativa de um hectare de floresta
desmatada para cada 35 tonelaclas de ferro-gusa, estima-se a

800.000 ha/ano o desmatamento necessSrio para atender a meta

d.e 286 mil Lon/ano no Distrito fndustrial de MarabS.

Fala-se em reflorestamento por esp6cies homog6neas sem, no en-

tanto levar em consideragSo que o prego do carvSo obtido a par

tir de reflorestamento virS a inviabiliaar a produgSo de gusa

para exportagSo a baixo custor taI como prevista pelo PGC. At6

mesmo empres6rios com interesses no Programa e setores do pr5-

prio governo v6m colocando em drivida a viabilidade econ6mica,

a longo prazo, destes parques siderrirgicos. O desconhecimento

sobre o manejo de florestas tropicais heterog6neas pode levar

a um desastre ecol6gico sem precedentes na Amaz6nia Oriental.

A amplitude das transformagSes anunciadas no PGC compreende o

d.eslocamento do centro das atividades econ6micas regionais

baseado na coleta, na agricultura e no garimpo de ouro - para ,

a indristria. O prj-ncipal fator gerador de divisas para a regi-
5o, tradicionalmente apoiado numa articulagSo entre agricultu-
r& e extrativismo, passaria ao complexo industrial por uma c6-

Iere intervengSo governamental.

Do ponto de vista dos planejadores oficiais, a racj-onalidade

econ6mica predomj-nante omitiu a import6ncia e o significado da

presenga, nessa irea, de um nfimero superior a 500 mil trabalha-

dores rurais sem- terra (cf. Conflitos de Terra, vo1 I, CCA,

MTRAD, Brasilia, fevereiro 1986), que se dedicam fundamentarmen
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te is ativid.ades de cultivo de arroz, milho e mandioca, com

apoio exclusivo no trabalho familiar. Essa camada camponesa,

que foi se consolidando nos pr5prios meandros das frentes de

expansSo, a despeito da proemin6ncj-a-aa vida regional, 6 com-

pletamente desconsiderada nos planos oficiais; quando muito.l

os trabalhadores rurais s5o vistos como "possiveis interessa-

dos" na prod.ugSo de carvSo vegetal necessSrio is usinas side-

rfirgicasr ou seja, como m6o-de-obra disponivel e barata para

os projetos industriais (cf."Assessoria aos movimentos soci-

ais na 5.rea do Programa Grande Caraj6s", CEPASP, Marab5,, 1987).

Os indios pagam primeiro.e mais caro

E not6rio o fato de que os "impactos" cansados pelo ritmo a-

celerado da industrializag5o na Srea do PGC atingem de imedia-

to e d.e modo mais acentuado seus habitantes tradicionais r €rs

populag5es indigenas. A "necess idade" de obtengSo de carvSo

vegetal para as usinas e a proximidade dos distritos industri...

ais em relag5o aos territ5rios indigenas s5o agora uma ameaga

crescente e real. Isto sem considerar que 6 da integridade de

seus territ5rios - as filtimas reservas de matas tropicais em

toda a regiSo - que os povos indigenas dependem para seu sus-

tento (caga, pesca, coleta) e reproduqSo social enquanto socie

d.ades dif erenciadas.

Com a construgio da Estrada de Ferro CarajSs, inicj-ada em 1980,

o governo brasileiro deu inicio i implantagSo do Projeto Ferro-

CarajSs (instalag5es na minar rro porto e ferrovia, espinha dol

sal do PGC). A n5rea de influ6ncia" considerada no Projeto Ferro

estendia-se a 2L territ6rios indigenas e duas "frentes de atra-

g5o" de grupos aj-nda isolados (cuajd e Parakani).
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Uma populagSo de cerca de 13.000 indios, distribuida em 16

grupos distintos est6 compreendida nessa Srea: ParakanS, Arara,

Xikrin (eatet6 e BacajE), GaviSo-Parkatei 6 , Aj.kewar, Asurini (ea1 ,

Apinaje (TO), GaviSo-Pukobj6, Krikati, Canela, Guaj5, Guajajara,

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

contato e relag5es com a sociedade nacional, todos esses grupos

v6m sendo afetados de modo drSstico com o ritmo acelerado de

imp!-ant,ag5o do PGC. A vulnerabilidade de invasSo e desmatamen-

to indiscriminados desses territ5rios indigenas aumentar6 com

a "necessidade" de obteng5o crescente de carvSo vegetal natj-vo

para as usinas siderrirgicasr cuja produgSo terS um destino cer-

to: o mercado exterior.

a critica necessSria

E assim euer na 5tica governamentalr ES regi6es perif6ricas do

Brasil t6m seu crescj-rnento econ6mico dado a partir da formaqSo

de uma base de exportagSo voltada para a exploraqSo de recursos

naturais. Essa proposta, formulada no decorrer dos governos mi

litaresr tem se mostrado incapaz de favorecer soluq5es para os

problemas econ6micos e socj-ais dos segmentos mais pobres da po

pu1aqSo. As pr6q-rias politicas priblicas adotadas nos filtimos

ciclos de expansSo t6m contribuido para o incremento das desj--

guald.ades sociais e para o aumento das dj-ferengas de renda en-

tre as Sreas urbanas e rurai-s.

As politicas macro-econ6micas de estabilizaqd,o e crescimento

s5o esboqadas fundament,almente Fara atender uma soluqSo dos

chamados "problemas de interesse nacional".' Assim, com as difi

culdades surgidas no balango de pagamentos, o pais tem explora
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do, numa taxa indesejivel, o seu potencial de recursos natu-

rais renovSveis e n5o-renovSveis, como forma de contribuir
para o crescimento acelerado de suas exportag6es.

No entanto, 6 necessdrio quer rro processo de desenvolvimento

democrStico, o governo brasilej-ro defina com clareza uma poli

tica de recursos naturais com oh.,jetivos especificos que n5o

sejam sonente reflexos de interesses Ij-gados is metas de cres-

cimento global e setorial da economia. E necessSrio tamb6m que

haja transpar6ncia nas decis5es do governo em relaq5o 5 politi-

ca de incentivos fiscais at6 agui fartamente distribuidos para

a instalaqSo dos projetos na Srea do PGC. Na verdader os progra-

mas de desenvolvimento pr_-€cisam ser redirnensionados a partir

da perspectiva do planejamento regional, enfatizando o carSter

social, at6 aqui omitido.

A regiSo amaz6nica n5o est6 "vazia" como querem as justificati-

vas desses "grandes projetos", o que leva i consi-deragSo de que

a defesa do meio ambiente n5o pode se restringir apenas i 5pica

preservacionista. N6o, se trata de preservar a floresta tropi-

cal, mananciais e demais Sreas ecologicamente frSgeis, mas so-

bretudo, de garantir a interaqSo das diversas populaq5es huma-

nas da Amaz6nia com o ambiente que habitam. Torna-se assj-m in-
dispensSvel a participagSo das populag5es regionais indigenas,

camponesas e ribej-rinhas - na redefiniqSo mesma desses progra-

mas, tanto na sua formulaqSo quanto na sua execuqSo.

Assim, setores da sociedade civj"l brasileira, mobilizados em

torno desta questSo, apontam equivocos e procuram exigir a de-

saceleraqSo dos j-nvestimentos fej-tos nesses "grandes projetos",
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bem como a identificaqSo de outras alternativas para o desen-

modos de vidavolvimento econ6mj-co do paisr eue resguardem

das'populaq5es que habitam efetivamente estes

objetivos do projeto em video

OS

espagos.

A implantagSo e o funcionamento das usinas siderrirgicas movidas

a carvSo vegetal nativo v6m ocasionando um impacto desartj-cula*

dor sobre as relaq5es sociais vigentes e o modo de vida dos pg

vos indigenas e dos trabalhadores rurais, habitantes da regiSo.

O objetivo desta proposta de trabalho em video consiste em acom

panhar, por um periodo de um ano (1989-1990) a instalagSo des-

sas usj-nas ao longo da Estrada de Perro Caraj6s (fases de car-

voejamento, construgSo civil e operaqdo propriamente dita).

O regi-stro desse processo permitirS veicular informaqSes e sub-

sidiar debates a nivel Local, sobretudo junto is pr5prias comu

nidades afetadas, atrav6s de seus movimentos organizados (sin-

dicatos de trabalhadores rurais, associaq5es de moradores urba-

nps, etc.) e entidades de assessorla (Centro de Educaefo, Pes-

quisa e Assessoria Sindical e Popularr, Sociedade de Defesa dos

Direitos Humanos, ComissSo Pestoral da Terra, Centro AgrSrio do

Tocantins, Centro dos Trabalhadores Rurais, etc. ) . A perspectiva

critlca vai permitir redimensionarr Do decorre:: do processo,

o modelo de desenvolvimento desejado para a regiSo.

Metodologia

Os registros serSo feitos em Super VHS, que proporciona quali-

dade suficiente para divulgaqSo ampla (circuitos de TV), abran-

gendo temas especificos, de modo interligado, a saber, a ques-

t5o indigena, a situaqSo fundiSria e dos :Ir€quenos produtores
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agricolas e a questao ambiental. A partir desse material se-

r5o editados dois programas, ou melhor, dois segmentos de 25

minutos cada um, que serSo copiados tamb6m em VHS, sistema que

permite recolocar as informagSes a servigo dos movimentos so-

ciais locais, & f im de subsidj-ar debates.

A realj-zaqio dos registros seri precedida de pesquisa de ca-

rSter antropol5gico junt,o is comunj-dades af etadas, entj-dades

de assessoria e organizag6es governamentais, a fim de comple-

mentar informaq5es disponiveis. Os registros serSo feitos em

6pocas distintas, durante duas viagens a campo (MaranhSo, To-

cantins e Pari), com duraqSo de duas a tr6s Semanas cada uma,

a16m de uma viagem (um.a semana) i Itabj;ra e vale do Rio Doce (MG) ,

onde a operaqio das guserias por duas d6cadas levou i completa

degrad.aqSo ambiental. O que agora comega a ocorrer na porgSo

oriental da Amaz6nia resulta da transfer6ncia desse parque in-

dustrial guseiro, dado o esgotamento dos sofos nas redondezas

(com os reflorestamentos), o custo da longa distSncia para ob-

teng5o de carvdo e os conflj-tos de terra exj-stentes naquela

regiSo em Minas Gerais.

Ao abordar o tema relativo i questSo indigena, utilizaremos nos-

sa experi6ncia acumulada ao longo de dez anos de assessoria aos

grupos indigenas na regiSo de l{arab5, principal-mente, estenden-

do o trabalho para os grupos do estado do lrIaranhSo. O tema re-

lativo e situagSo fundiSria e dos pequenos produtores agricolas

ser6 desenvolvido juntamente com as entidades de assessoria dire-

ta na regiSo (CnpaSp, SPDDH, CPT, CAT, etc.). Contaremos ainda

com a colaboragSo de antrop5logos que v6m desenvolvendo pesquisa

e prestando assessoria aos movimentos sindicaj-s dos trabalhado-

res rurais na regiSo.
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O trabalho do CTI

O CENTRO DE TRABALHO fNDIGENISTA (CTI) 6 uma entidade sem

fins lucrativos, sediada em S5o Paulo (SP). Fundado em 1979,

o CTI 6 formado por antrop5logos que se prop6em a criar aI-
ternatj-vas concretas que permitem is populaq5es indigenas fa-
zer frente i. situaqSo de dominagSo gue caracteriza, histori-
camente, suas relag5es com a sociedade nacional. Esta propos

La implica na manutenqSo ou recuperaqSo de seus territ5rios
tradicionais e na preservaq5o de suas condiqSes tradicionais
de exist6ncia, para que possam se reproduzir enguanto socie-

dades distintas da sociedade nacional.

Nosso campo de atuagSo se concentra no apoio direto is comu-

nidades indigenas atrav6s de auxilio is atividades econ6micas,

que envolvam a implementaqSo de atividades agricolas e implan-

tagSo de cantinas, viabilizando a comercializagSo da produgSo

indigena de forma aut6noma; elaboraqSo de material diditico es

pecifico para as comunidades indigenas e orientaqSo de profes-

sores gue lecionam nas aldeias, para um aprimoramento na con-

duqSo dos seus trabalhos; assessoria e apoio juridico nas ques

t6es que dj-zem respej-to i reguS-arizaqSo de territ5rios indige-

nas e processos de indenizagSo; registro etnogrSfico e icono-

grSf ico dos grupos indigenas; gravaq5es em vid.eo dos rituaj-s e

outras manifestag5es culturais e assessoria na i-mplantagSo de

sistemas de VT nas aldeias, com treinamento de indios em opera

qio de c6mera e edigSo.

Durante dez anos de exist6ncia, o

volvendo seus principais projetos

(MS), Krah5 (Go) r GaviSo-Parkatej6

CTI atuou e continua desen-

nas seguintes Sreas: Terena

e Aikewar (PA) , Apinaj6 (TO) ,

Guarani (SP) e Xokleng (SC).Sater6-Maw6 (alll) , Nambiquara (RO) ,
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I- Pr5-produqao

1. Equipe:

- consultoria antropol6gica (levantamento
de dados complementares junto 5s comuni
dades, entidades da sociedade civil e

5rgios governamentais)
us$ z6t semana x # sem.(duas.pessoasI.. ;!,ooo

- roteirlsta (US$ 250,/sem. X 4 semanas) .... 1r000

2. Viagens (para elaboragSo de roteiros)
duas pessoas (diretor + roteirista)..

- passagens a6reas/Lerrestres
- despesas de alimentagSo e hospedagem.....

.(S5o Paulo- S5o Luis Imperatriz - l,IarabS-
Araguaina- S5o Paulo/ zel.a-'Horizonte-Itabira)

rI-ProduqSo
1. Equipe:

- dj-retor (Us$

soh^ZL y< (o
*il/ar* ,rffiffi x EO-+*e+)

4.fi "woo
4.,Foo

1.rv o

o0 0

250

- camera (us$ @/&ia-x )il@
-operador (us$ -*/*i-+ x 

-,ad 
u*tl

- 
-rt,,cA*c.l> @/AtX2. Eqiri-pamenio:

- aluguel (cSmera e acess5rios S-VHS)

50 dias x Us$ /dia
- microfoBes /Luz ..........

. aquisigao material de gravagao
75 fitas S-VHS.....
50 fitas VHS (US$5 cada)

3. Viagens (registros)
ssoas - duas viagens

- passagens a6reas
passagens terrestres.. ..............

= alimentagSo e hospedagem .,....vd



III- P6s-produeio
1. Pr6-edig5o

- decupagem

- transcrigSo VHS

1 elaboragio rotetros de edig5o
- elaboraqSo textos para locuqSo

2. udigSo finat
- aluguel de ilha de edig5o

ilha de efeitos + operador (5 horas)
- operador ilha (60 horas)
- locutor (5 horas)

letrej.ros, mapas, gr6ficos (S horas)
- editor (4 a 5 semanas)

3. Telecinagem e aguisi.gdo imagens de a.{qrrivo

4. TranscodificagSo (50.mingtos)

rv* Despesas administragSo (Yrf
xerox, correio, telefone, etc.

Imprevistos (5t).o...............o.................

TOTAL: US$ 65r254.00


