
A BAi<RAGEM DE IBIRAMA E OS fiIDIOS*

Silvio Coelho dos Santos**

A situa~ao dos Indios Xokleng, Kaingang e Guarani, aldea
dos no Posto IndIgena Ibirama, no alto Vale do ItajaI (Sel, e
dramatica. Ha muito esses Indios estao sendo violentados por in
tegrantes da sociedadedominante. No seculo passado, nao foram
poucas as razias dos bugreiros, estipendiados pelas ~mpresas co
lonlzadoras, pelos colonos e pelos governos provincial/estadual.
A ordem era limpar a floresta de seus ocupantes, os Xokleng.
Tambem os Kaingang foram submetldos e expulsos dos campos do

planalto e acabaram dispersos em fazendas de cria~ao ou confina
dos em colonias militares e, ou, em reservas, todas escassas em

terras e em recursos naturais. A epoca da contataqao dos Xo
kleng, 1914, duas famIllas Kaingang foram trazidas do Parana pa

ra Ibirama, com 0 objetivo de facilitar a sUbmissao dos Indios
recem-atraIdos. Os Guarani presentes em Ibirama sao migrantes
e ali se estabeleceram na decada de cinqUenta. Seus ancestrais,
na regiao suI, for am duramente combatidos pelos bandeirantes

paulistas, sendo submetidos, tornados escravos ou desbaratados.

*Uma versao deste tOp1CO foi utilizada como prefacio do livro de MULLER, Sal
vio, Opressao & Depreda~no, 1986.

**Antropologo. Pesquisador do C~Pq, vi ncul ado ao PPGCS-UFSC.
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A reserva indlgena de Ibirama foi inieialmente eriada pelo

governo catarinense, em 1926, com 0 objetivo de manter confina

dos os Kokleng, que haviam side contatados anos antes, por Edu

ardo de Lima e Silva Hoerhan. A tarefa de atra~ao desses Indios

foi demorada envolvendo diversos servidores do Servi~o de Prote

yao aos Indios, orgao criado pelo Governo Federal, com a fina

lidade de levar a paz ao sertao. 0 feito de Hoerhan foi heroieo,

pois logrou evitar que os braneos massacrassem os indIgenas que

entao sobreviviam no vale do ItajaI, bern como impediu vltimas

entre os proprios brancos.

As ayoes indigenistas desenvolvidas inieialmente pelo SPI

e depois pela FUndayao Nacional do 1ndio (FUNAI) fracassaram. A

reserva indIgena de Ibirama apresenta, hoje, urn dos mais drama

ticos quadros de relaeionamento negative entre Indios e brancos.

o abastardamento dessas relayoes acentuou-se nos ultimos 15

anos, a partir do inIcio da constru~ao da barragem de conten~ao

de cheias, loealizada na barra do Dolmann e denominada barragem

Ibiramal•

A constru~ao dessa barragem faz parte de urn conjunto de

obras destinadas a evitar as periodicas cheias do vale do Ita

jaI. A obra e de responsabilidade do Departamento Nacional de

Obras e Saneamento (DNOS) e sua localiza~ao se avizinha da re

serva indIgena. Cerca de dois teryos do lago que se formara nos

perIodos de cheias, situa-se no interior da reserva. Sao cerea

de 870 ha de terras que serao ocupadas, quando a barragem ficar

concluIda . Entretanto, desde 0 inlcio das obras, boa parte dessa

area passou a ser periodieamente inundada. 1550 porque a empresa

responsavel pela obra, construiu urna barragem de terras (enseca

deira), para desviar 0 curso do rio, que a qualquer ehuva re

presava as aquas. A epoca, anos setenta, a FUNAI nao fez qual

quer reivindica~ao ao DNOS. Ao contrario, a FUNAI considerou que

as terras ocupadas pelos Indios integravam 0 patrimonio da Uniao

e assim 0 orgao tutor delas poderia dispor, inclusive cedendo

aspara outro,organismo federal. Nenhuma indeniza~ao foi prevista

para 05 Indios. Tampouco foram realizados quaisquer trabalhos

destinados a preparar 05 indIgenas para as mudan~as que, breve,



iriam ocorrer.

Logo que aconteceram as primeiras enchentes, os indios de

Ibirama tiveram prejuizos concretos. R09as foram inundadas: ca

sas destruidas: currais e depositos carregados pelas aguas: ani

mais mortos. As reclama90es come9aram a ser feitas e so depois

de muitas reivindicayoes, as primeiras indenizayoes dos prejui

zos sofridos vieram a se concretizar. A indeniza9ao das terras,

que serao ocupadas pelo lago de conten9ao, so ocorreu em 1982,

em decorrencia do iminente ajuizamento de uma ayao contra 0 ONOS

e a FUNAI, encetada pela OAB-SC, ANAI-RS e antropologos. 0 ONOS

repassou os recursos da indeniza9ao para a FUNA1 e esta para os

indigenas. Entretanto, nenhumtrabalho esclarecedor precedeu es

sa entrega de recursos. Resultado, em poucos meses os indigenas
haviam repassado os ganhos da indeni.za~ao para 0 comercio de
1birama. E como a penuria economica dessa popula~ao ja era cro

nica, 0 endividamento no comercio regional acabou intensificando
a depredayao que ja vinha sendo feita no patrimonio florestal
da reserva. Patrimonio, diga-se, de enorme valor, tanto pela
variedade de especies vegetais, como pelo seu significado finan

ceiro. Os interesses dos madeireiros regionais, a corruP9ao dos
servidores da FUNA1, a falta de fiscaliza~ao de organismos como
o 1BDF e a FATMA, associados a uma falta geral de consciencia
ecologica por parte das lideranyas regionais, acabaram permitin

do que essa agressao chegasse aos extremos. Paralelamente, cum
prindo compromissos assumidos com a Prefeitura Municipal de 1bi
rama e com a propria FUNAI, 0 DNOS fez construir uma estrada no
interior da reserva - chamada estrada de contorno - que nao re

siste a qualquer critica, sob 0 ponto de vista ecolo9ico2

Em decorrencia da falta de planejamento e da inepcia admi
nistrativa, a popula~ao indigena de Ibirama abandonou quase que
totalmente as praticas agricolas e a pequena criayao. A depreda
9ao dos recursos florestais e enorrne. A policia Federal, 0 15DF,
a FUNA1 e a Prefeitura de 1birama tem realizado intervenyoes na
area, sem nenhum resultado. Diversos processos foram instaurados
contra os rnadeireiros que sistematicamente tern invadido a reser

va, com a anuenc i a ou nao dos indigenas,sem que qualquer pun1~ efe
tiva~ acontecido. Essa impunidade e acobertada por lideranyas
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polIticas regionais. Paralelamente, 0 DNOS acelera as obras da

barragern e sua conclusao e prevista em 1987.

Essa realidade tern de ser compreendida de forma global. A

exp10ra~ao florestal que ocorre em Ibirama e decorrente de todo urn

quadro de domina¥ao exercido pelos brancos. A nao rea¥ao indIge

na a essa a~ao nefasta, deve ser entendida num contexto de mise

ria e de fa1ta de alternativas para sobreviver. Proibir simples

mente a exp10ra~ao florestal em Ibirama significa co10ear os In

dios diante de uma situa~ao de careneia absoluta. Careneia de

recursos economicos, de credito, de alimentos.

Por isso, esse quadro dramatico deve ser visto tambem de

forma pedagogica. Ou seja, ha que se tirar dele ensinamentos. Na

verdade, Ibirama representa urn exemplo de como nao se deve cons

truir barragens. Os engenheiros precisam saber disso. Os buro

cratas governamentais, tambem. Paralelamente, 0 aparelho de Es-

tado responsavel pelo que se denomina polItica indigenista, a

FUNAI, tern de tambem tirar 1i~oes da experieneia vivida pela

popula~ao indigena de Ibirama. Li~oes duras. Li~oes que exigem

a~oes imediatas. A~oes destinadas a fundamentar urn programa de

recupera~ao das condi~oes de sobreviveneia economica da popula

yaO, a partir da uti1izayao. dos reeursos florestais, de forma

estrateg~e racional. Recursos florestais que devem ser consi

derados como fundamentais para os indIgenas e, paralelamente,es

senciais para a manuten9ao do equilIbrio ecologieo na regiao,

em particular no que se refere ao exito de qualquer programa de

conten9ao de cheias. Ha ainda, e imediatamente, que reeuperar

o ethos tribal, valorizando as tradi¥oes indIgenas e garantindo

Ihes eondi~oes para sua efetiva sobreviveneia enquanto inte

grantes de uma minoria etnica3.

A popula~ao indIgena de Ibirama esta sendo aViltada, com

a conivencia de muitos. A violencia exercida sobre os indIgenas

e tal que nao poucos Indios falam em "deixar de ser Indios~ em

virar brancos". A desorganiza~io social e intensa. A miscigena

9ao entre brancos e indios, ou entre indios e "mesti~os", e ro

tina. Nao poueos Indios estao engajados, como prepostos de ma

deireiros regionais, na explora~io florestal. 0 individualismo
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manifesta-se de maneira e~bada e totalmente alheio as tradi

¥oes tribais. Comete-se assim ern Ibirarna, corn a conivencia clara

e objetiva da FUNAI, etnocldio.

Notas

1. A populayao 1ndlgena do PI Ibirama, conforme dados da FUNAI

(1980), tern a seguinte cornposiyao: 529 Xokleng, 88 Kaingang,

102 Guarani, 129 mestiyos, 185 cafusos e 18 brancos, total i

zando 1.051 pessoas.

2. A D1ssertayao de Sa1vio Alexandro Muller Efeitos Desagregado

res da Construyao da Barragem de Ibirama sobre a Comunidade

lndigena, apresentada ao PPGCS/UFSC, em setembro de 1975, e
que devera ser publicada corn 0 tItulo Opressao & Depredayao,
analisa em detalhes toda essa problematica. Esse trabalho se
inclu1 num programa de estudos que v1mos desenvo1vendo, com a

partic1payao de outros colegas, sobre a questao da construyao
de barragens e suas conseq6encias soc1ais. Ver SANTOS (orga

nizador), 1983: SANTOS et alii, 1985: SANTOS, 1986: WERNER,
Dennis. As Barragens do Vale do ItajaI - Urn Enfoque de Eco
logia Hurnana. Traba1ho apresentado ao concurso de Prof. Ad
junto, UFSC, 1985: WERNER, Dennis et alii. As Enchentes do
Vale do Itajal, as Barragens e suas Conseqdenc1as Socia1s.Re
1atorio, UFSC/FlNEP, 1986. SCHERER-WARREN, lIse e REIS, Ma

ria Jose. As Barragens do Urugua1: A D1nam1ca de urn Mov1men
to Social. Bolet1m de Ciencias Sociais, UFSC, nQ 41, abr/jun,
1986.

3. Nao e a primeira vez que referimos a necessidade de a popula
yaO indigena de Ibirama ser alvo de urn 1ndigenismo fundamen
tado no d1reito das minorias etnicas, decorrente de diversos
convenios internacionais de que 0 Brasil e signatario.

No ana de 1975, com 0 patrocinio inicial da UFSC/SUDESUL/
FUNAl, e apoiados numa equipe interdisciplinar conseguimos
elaborar uma proposta concreta denominada PROJETO XOKLEN~La

mentavelmente, nao houve apoio para a implantayao do que foi
planejado e que pela primeira vez efetivamente levava em con-
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ta os i n t e r e s s e s dos indIgenas, sua sobrevivencia e toda a

questao da preservayao ambiental e ecologica.
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