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Resumo

Tendo por base dados demognificos da popula~aoindigena no Esta
do de Santa Catarina a partir do inicio do seculo XX, buscaremos de
monstrar que 0 crescimento populacional esta diretamente relacionado a
mudan~a da legisla~aoindigenista, especialmente com a aprova~ao do tex
to constitucional de 1988. Ate 1988 eram apenas 3 (tres) terms reconheci
das no estado, passados 20 anos sao pelo menos 17 novas terras alem da
revisao dos limites nas termsjaexistentes. Estamudan~ano quadro fundiario
esta intimamente relacionada ao aumento populacional, seja pelo cresci
mento vegetativo expressivo, seja pelo reconhecimento de comunidades e
grupos ignorados pelas politicas publicas are entao. Se 0 regime tutelar exis
tente significava confinamento territorial e perda da identidade, a autonomia
conquistada projetoupara uma perspectiva de reconhecimento e cidadania.
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Abstract

Based on demographics ofthe indigenous population in the State of
Santa Catarina from the beginning ofthe twentieth century, we demons
trate that population growth is directly related to change in indigenous
law, especially with the approval ofthe constitutional text of 1988. Until
1988 they were only three (3) land recognized in the state, after 20 years
are at least 17 new lands beyond the review oflimits on the existing land.

• Demography and Right Indigenous: a reading from the context Santa Catarina
I Endere~o para correspondencias: Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e

Ciencias Humanas, Departamento de Hist6ria, Laboratorio de Historia Indigena, Campus
Universitlirio,Trindade, Florian6polis, SC, 88040-900 (labhin@cth.ufsc.br; anotzold@hotmail.com;
clovisbrighenti@hotmail.com).
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HirMANAS
This change in the table land is closely related to populationgrowth, because
ofthe expressive growth, or the recognitionofcommunities and groups igno
red by public policies so far. Ifthe existing supervisory regime meant territo
rial confinement and loss ofidentity, the autonomy gained designed for the
prospect ofrecognition and citizenship.

Keywords: Indigenous; right; demography.

Introduf;Ao

Pesquisar os povos indigenas no Brasil do ponto de vista demogratico
envolve uma serie de problemas dificeis de serem superados. Afalta de

dados precisos e sem d6vida a principal dificuldade para qualquerpesquisa
nessa area. Foi somente em 1991 que 0 mGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica incluiu a variavel indigena em suas pesquisas. A
metodologia adotada nas pesquisas'demograficas seja do mGE, da Funai
Funda~aoNacional do indio ou de outras institui~oes p6blicas e privadas
que atuam coma tematica indigena, em61tipla enao contempla a diversidade
lingilisticae as especificidades dapopul~ indigenabrasileira. Aexistencia
de povos ainda sem contato ou com pouco contato com a sociedade nao
indigenae a falta de reconhecimento de muitas terras2

, sao fatores que somam
aimprecisao dos dados. Ao lado destes fatores temos que considerar as
caracteristicas especificas de cada povo indigena, como migra~oes,

territorialidade, visitas, xamanismo e as formas proprias de contagem. Essas
variaveis implicam em cuidados adicionais num estudo sobre demografia
indigena POJ.-ern, emrealidades especificas, eparaefeitoquantitativo epossivel
termos dados precisos que possibilitam uma leitura consistente.

Tendo por base dados demograficos da popula~ao indigena no Estado
de Santa Catarina a partir do infcio do seculo xx, buscaremos demonstrar
que 0 aumento populacional indigena esta relacionado ao contexto da mu
dan~ nalegisl~ indigenistabrasileira, especialmente ao atual texto cons
titucional aprovado em 05 de outubro de 1988.

o censo 2000 do IBGE contabilizou 14.542 indigenas em Santa
Catarina, porem nem toda essa popula~aovive em Terras Indigenas.
Nosso interesse central e perceber a mudan~a que ocorreu na popula~ao
que vive em Terras Indigenas, independente de sua situa~ao fundiaria,

2 Dados do Conselho Indigenista Missionmo indicam que h8 224 terms sem providencia administra
tiva em todo territ6rio nacional. Disponlvel em: http://www.cimi.org.br.
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ao passo que 0 mGE considerou a popul~ao indigena total, ou seja, incluiu
os indigenas citadinos3

, a partirdo criterio daautodecl~ao, independente
mente de pertencer a uma comunidade indigena.

A popula~io indigena em diferentes momentos hist6ricos

No estado de Santa Catarina vivem 3 povos indigenas - Kaingang e
Xokleng do (Tronco Lingiiistico Macro-Je) e Guarani (Tronco Lingiiistico
Tupi). Ate 0 ano de 1985 existia em Santa Catarina apenas dois Postos Indi
genas: Posto Dr. Selistre de Campos instalado em 1941 na Reserva Xapec6
- a Reserva Xapec6 foi criada pelo governo do estado do Parana atraves do
Decreto n.7 de 18 de Junho de 1902, 10calizado na regiao Oeste, para con
finar a populay8o Kaingang, servindo tambem para abrigar a populayao
Guarani que se encontrava na regiao; e 0 Posto Duque de Caxias (criado em
1914), localizado no Vale do Itajai, meio-leste do estado, que confinava a
populayao Xokleng conhecidos como Botocudos, e mais tarde passou a ser
ocupada tambem por Guarani e Cafuzo.

Selecionamos algumas informayoes que nos ajudarao a perceber as
mudanyas ocorridas na populayao aldeada no estado durante 0 seculo XX e
inicio do XXI:

1. Em 1914 ocorreu a "pacificayao" dos Xokleng. Foram aldeados
nas margens do Rio Plate cerca de 400 indigenas. No ano de 19320
antrop6logo Jules Henry (1932, apud SANTOS, 1973), registrou ape
nas 106 pessoas, "por terem sido vitimas de epidemias de gripe". Em
18 anos a populayao foi praticamente dizimada.

2. Arevista do Museu JUlio de Castilhos eArquivo Hist6rico do RS, em
sua ediyao nu.mero 8 de 1957, trazia os dados relativos a populayao
indigena nos tres estados do suI do Brasil, referente ao ano de 1946. A
popul~ao indigenaem SantaCatarinaestava assim distribuida:
-Posto Xapec6: "765 Cainganguee 58 Guarani numtotal de 823 pessoas";
- Posto Duque de Caxias: "258 Botocudo, total de 258 pessoas".
Portanto, segundo os dados da epoca, tinhamos umapopulayao aldeada
e assistida de 1.081 pessoas. Porem, constava uma observayao de que
havia"grandenUmero de indios, que necessitamde assistencia direta do
miciliados nos toldos de ... Inmi" (REVISTADO MUSEU 1957, p. 125).

3 Termo empregado por HENRIQUES (2000), para referir-se aos indigenas que viviam na zona
urbana de Blumenau.
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oToldo de Irani, aque se refere a Revista, estava localizado onde hoje
encontra-se a Terra IndigenaToldo Chimbangue, demarcada em 1985.

3. Levantamento realizado porFrancisco SiqueiraFortes (1948) "Agente
do Posto" Indigena Xapec64 registrou os seguintes dados sobre a po
pulayao naquele posto:
- 1942 havia 775 indigenas, dos quais 24 Guarani;
- 1944 havia 873, nao menciona presen~a de Guarani;
- 1948 havia 905 pessoas das quais 100 eram Guarani;
POI'em, outro documento, manuscrito, do Agente do Posto Xapec6,
datado de 30 de novembro de 1944, detalha apopula~o indigena por
faixa etAria e apresenta umapopul~o total de 845 pessoas, diferente
dos dados acima para 0 mesmo ano.

Quadrol
Popul~aoKaingang e Guarani no Posto Indigena Xapec6 em 19445

Masculinos Feminino

<6 6-16 17-39 40-59 >60 <6 6-16 17-39 40-59 >60

Kaingang 84 131 106 53 17 40 122 125 48 15 756
Guarani 7 25 11 9 1 2 8 18 5 3 89

Total 91 131 157 62 18 42 130 143 53 18 845
MascIFem 459 386 845

Mulheres
46% Homens

54%

148

Figural
Popula~aomasculina e feminina no Posto IndigenaXapec6 em 1944

• Agente do Posto Indigena no perlodo de 1942/1948. In: SANTOS, S. C. dos. A integrQfiJo do indio
na sociedade regional. A funQiio dos Postos Indlgenas em SC. Florian6polis: UFSC, 1970, p. 73.

5 AnotaQOes pessoais de Francisco Siqueira Fortes, agente do Posto Indlgena Xapec6, em 30 de
Novembro de 1944. Acervo SEDOC Clmi Brasllia. Localizador: SCJ(K.KG.4 al30
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Figura 2
Popula~ao por faixa etaria no Posto Indigena Xapec6 em 1944

Ate 16
47%

Acimade 16
53%

Figura 3
Popula~ao por faixa etiria no Posto Indigena Xapec6 em 1944: > e < de

16 anos

4. Em 1951 0 Inspetor da Setima Inspetoria Regional do Servi~o de
Prote~aoaos Indios, sediado em Curitiba, Deocleciano de SouzaNene
(1951), encaminhou oficio ao govemo do estado de Santa Catarina
tratando da situa~aodas duas "reservas" indigenas existentes no esta
do, e mencionou que no Posto Indigena Xapec6 havia 900 indios,
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entre Kaingang e Guarani; e no Posto Indigena Duque de Caxias ha
via 250 indios botocudos. Nesse docurnento 0 inspetor se refere a
mais dois locais com presen~aindigena que nao eram assistidos pelo
Servi~o de Prote~ao ao indio: Urn grupo em Porto Uniao com 40
botocudos; e urn grupo de 50 kaingang nas margens do rio Irani. So
bre 0 grupo localizado nas rnargens do Irani 0 Inspetor informa ao go
vemador que "estes 0 S.P.!. procurara transferir para as terras do Xa
pec6". Os dados acima sugerem que em 1951 a popula~ao indigena
em SC era de 1.240 pessoas.

5. 0 infonnativo Luta lndigena, n. 02, do mes de Maio de 1976, infor
maya que a popul~a.oincti!enano estado era de .1.785 pessoas, viven
do no Posto Indigena Ibirama - 650 pessoas; e 0 Posto Indigena Xa
pec6-1135 pessoas (CIM! SUL, 1976).

6. No ano de 1988 a popu1~ao indigena em Santa Catarina era de apro
ximadamente 4.700 pessoas assmdistribuidas: Kaingang 3.000 pesso
as; Xokleng 1.200 pessoas e Guarani 500 pessoas (CIMI SUL, 1988a).

7. Em lOde mar~ode 1992, ou seja, menos de 04 (quatro) anos apos
a promulga~ao do novo texto constitucional, a popul~ao indigena em
Santa Catarina era de 5.235, segundo 0 relat6rio do chefe da se~aode
atividades produtivas da Fun~aoNacional do indio em Chapec6
(DOS ANJOS, 1992).

8. Em 1998, a partir de dados da Funda~aoNacional do indio em
Curitiba e do Conselho Indigenista Missionano Regional SuI, epos
sivel conduir que havia no estado 6.180 indigenas, assim distribuidos:
- Xokleng = 1480 (FUNAI, 1998).
- Guarani =414 (Idem).
- Kaingang = 4286 (CIMI SUL, 1998).

9. Para 0 ano de 2008 temos urn quadro mais detalhado da popula~ao
que vive nas Terras Indigenas, perfazendo urn total de 8.929 pessoas.
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Quadro2
Terms epopul~ao indigena atua16

• K = KalOgang; G = Guarani; X = Xokleng.

6 Fontes: I - Funda~ao Nacional de Saude. Plano Distrital de Saude Indigena, Periodo: 2008-1010.
Florian6polis, Santa Catarina; 2 - Cimi Sui, Florian6polis Santa Catarina.

Terras e Homens Mulheres
Reservas Povo Total
Indigenas <1 1-4 5-14 15-49 >49 <1 1-4 5-14 15-49 >49

Tokio Imbu K* 3 5 15 33 1 1 5 17 25 2 107-
Tokio Pinhal K 1 2 16 23 9 2 3 19 18 7 100

Tokio Chimbangue K 2 16 62 97 24 2 20 55 91 21 390
Aldeia Konda K 7 21 86 llO 21 7 22 81 105 16 476

Xapec6 K 55 287 792 1086 230 51 271 714 1003 233 4.722

Ara~ai G* 1 9 24 28 6 1 6 23 26 4 128
Lim:ira G 0 4 23 22 9 1 9 18 19 9 114

Massiani>u G 1 8 2 2 1 I 7 6 5 1 34
Morro dos Cavalos G 2 9 22 18 4 1 6 17 19 1 99

M'bigua~u G 6 6 12 33 2 2 6 20 19 8 114
Marangatu G 0 13 18 21 5 2 6 13 24 3 105

Kurui'y G 2 6 8 10 2 1 2 8 II 3 53
Tekoha ywy dju G 1 3 1 2 1 2 1 2 7 1 21

Tawai G 2 0 2 9 1 1 4 9 7 0 35
ltanhaen G 2 18 15 16 2 3 13 16 17 2 104

Carri>irela G 0 3 4 5 0 1 3 3 3 1 23
Conqlllita G 1 1 6 9 1 0 0 9 7 3 37

Jabuticabeira/yvapwu G 2 5 9 15 2 1 I 9 9 3 56
Morro Aho G 0 9 18 14 5 2 5 11 13 3 80

Pindoty G 1 3 5 5 0 1 3 7 4 0 29
Taruma G 1 0 3 2 1 1 1 0 1 1 11

Itaju G 0 1 6 5 0 1 5 2 4 0 24
Yaka Pora G 1 6 5 7 2 1 6 10 5 2 45

Pirai G 2 10 12 15 1 2 7 10 12 3 74
Tokio e Bugill G 1 6 7 13 5 1 3 9 15 4 64

La Klano X* 71 148 254 367 103 84 137 225 365 98 1852
Rio dos Pardos X 1 3 2 7 1 1 4 7 6 0 32

TotalWM 4.610 4.319 8.929
Total por faixaJhe 166 602 1.429 1.974 439 174 556 1.320 1.840 429 8.929

Total Kaingang 68 331 971 1.349 285 63 321 886 1242 279 5.795
Total Guarani 26 120 202 251 50 26 94 202 227 52 1.250
Total Xokleng 72 151 256 374 104 85 141 232 371 98 1.884.
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Mulheres
48% Homens

52%

Figura 4
Pop~ indigenamasculina e feminina em2008

Xokleng
21%

Kaingang
65%

Figura 5
Popu1~ao por povo indigena em 2008

1158 2749 3814 868
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Figura 6
Popu1a~o indigena por faixa etaria em 2008
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Acimade 15
52% Ate 15 anos

48%

Figura 7
Popula~ao indigena por faixa etaria em 2008: > e < de 15 anos

Quadro3
Evolu~aodo quadro populacional Indigena em Santa Catarina?

1914 1932(X)142 (K)* 1946 1951 1976 1988 1992 1998 2008

Kaingang Sid 775 765 3.000 - 4286 5795
950

Guarani Sid Sid 58 1785 500 - 414 1250
Xokleng 400 106 258 290 1200 - 1480 1884

Total 881 1.081 1.240 1.785 4.700 5.235 6.180 8.929
• Por nilo eneontrarmos dados da popu1a~ilo Kamgang no ano malS pr6xlmo ao 1932 quando

temos informa~oes da popu1a~ilo Xok1eng, para efeito de visualiza~ilo no grafteo, optamos em
somar aos dados da popu1a~ilo Kaingang de 1944.

10000

8000

6000

4000

2000

0
1932 1946 1951 1976 1888 1992 1998 2008

.Po ula~ao 881 1081 1240 1785 4700 5235 6180 8929

Figura 8
Evolu~ao dapopula~aoindigena em Santa Catarina

7 A popul~ao brasileira era de 51,9 milhOes em 1950; 70,2 milhoes em 1960; 93,1 milhoes em 1970,
119 mi1hoes em 1980; 146,8 mi1hOes em 1990 e 157 mi1hOes em 1996. Fonte: lBGE. Se no
periodo de aproximadamente 50 anos a popu1~ilo brasileira trip1icou, no mesmo periodo a popu
la~iio indigena aumentou 5 vezes.
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Quadro4
Evolu~aodas terras indigenas reconhecidas pelaUniao8

1914 1932 1946 1951 1976 1988 1992 2000 2008
Kaingang 01 01 01 01 01 02 02 04 05
Guarani - - - - - - - 01 13

Xokleng 01 01 01 01 01 01 02 02 02
Total 01 02 02 02 02 03 04 06 20

25 -r--------------------------,

20 +----------------------r----l

15 +--------------------
10 +--------------------

5+--------------------,:,
oW_•••••

1914 1932 1946 1951 1976 1988 1992 2000 2008

2 2 2 2 2 3 4 6 W
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Figura 9
Evolu~ao no reconhecimento das Terras Indigenas em Santa Catarina

Demografia e direito indigena no Brasil

No cruzamento dos dados acima, queremos salientarum aspecto que
consideramos central e delimitador de pniticas eposturas que modificaram 0

quadro populacional e fundiano em SantaCatarina. Chamamos aten~ao para
o contexto da Constitui~ao Federal de 19889

, como urn marco que separa a
perspectiva da transitorialidade do indigena pela via da integra~ao e tutela,

8 Consideramos reconhecidas aquelas ten-as que tiveram aprovado 0 relatorio de identifica~ao e
delimita~ao. Para 0 povo Guarani ha apenas uma ten-a regularizada; quatro ten-as reservadas; oito
terras em processo de regula~; cinco terras sem providencias e duas terras Guarani 10ca1izam
se em ten-as Kaingang e Xokleng. Das duas ten-as Xokleng, uma esta regularizada e a outra se
encontra parcialmente regularizada; Ia as ten-as Kaingang, quatro estilo parcialmente regularizadas
e uma encontra-se em fase de cria~ao de reserva. Somando 0 tamanho de todas as terras reconhe
cidas no estado nao atinge 1% (urn) do territorio estadual para abrigar tres povos.

9 Nos referimos ao contexto da Constitui~ao de 1988 e nao propriamente a data de sua aprova~ao em 05
de Outubro, ou seja, todo movimento surgido na decada de 1970 com as assembleias indigenas e a
partici~iio ativa desses povos em todo processo Constituinte. A aplic~ao da Lei nao ocorre de forma
automatica e no instante de sua aprov~ao, mas 0 fator determinante nesse processo foi a participa~ao

indigena e que a partir de entao continuou tendo papel ativo na aplica~ao das politicas publicas.
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paraaperspectiva da autonomia e do reconhecimento da organiza9ao social.
Nota-se que concomitante ao crescimento populacional ha urn aurnento no
nfunero de terras reconhecidas.

Desde 0periodo colonial, apratica indigenista brasileira estava voltada
para a elimina9ao cultural atraves da integra9ao do indigena a sociedade na
cional. Alem dasupressao culturalhavia tambem aperspectiva da elimina9ao
fisica dos grupos que nao aceitassem se submeter as regras coloniais. 10

A partir do seculo XIX a questao indigena passa a ser tratada como
uma questao de terras (CUNHA, 1992, p.134). Os indigenas serao menos
essenciais como mao-de-obra, mas as terras que ocupam sao potencialmen
te produtivas, gerando muitas disputas. Assimsendo, nao havia duvida quan
to a prom09ao da "limpeza" dos sertoes. 0 que estava em debate era 0 que
fazer com os indigenas resistentes. Havia os que defendiam a simples elimi
na9ao para desinfestar os sertoes, outros que defendiam a incorpora9ao na
comunhiio nacional. Para os estadistas a segunda altemativa parecia mais
viavel, embora na praticaprevalecesse a desinfesta9iio. Cunha (Idem) argu
menta que "este debate, cujas conseqiiencias praticas nao deixam duvidas,
trava-se freqiientemente de forma toda te6rica, em termos da hurnanidade
ou animalidade dos indios".

o indigena ''bravo'' que deveria sereliminado era0Tapuia, nome generico
dado aos indigenas nao tupi. Foram considerados Tapuias os Botocudos ou
Xokleng que viviam no leste do estado de Santa Catarina, os Borum e outros
grupos do leste e nordeste de Minas Gerais, cujos descendentes sao hoje os
Krenakeos Kaingang dos campos sulinos e oeste de Sao Paulo. Para0 Imperio
brasileiro os indigenas dacosta, como os Guarani,jaestavamextintos ouintegra
dos; apareciam apenas na literatura, poesiaenaarte brasileira, como uma auto
imagemdo Brasil. Eo indio caricaturado, dos monumentos ealegorias. Todavia
os Botocudos ainda estavampresentes, umapresen9a incomodaparaaspreten
sOes brasileiras de ocup~o dos sertOes. Adistin9ao entre Botocudos eTupi
Guarani tambem se fazia presente napolitica de defini9ao de terras. Enquan
to que para os Botocudos foi necessario reservar alguns espa90s minimos de
terra, para confina-los e assim afasta-los das frentes de ocupa9ao, 0 Guarani
foi ignorado em sua realidade e em sua condi«;ao incomoda de indigena.

10 Moraes (2000, p. 384), comenta que a Guerra do Ayu, entre 168 e 1704, "bern exemplifica uma
nova orientayao adotada pelos colonizadores em face das populayoes autoctones: nilo mais a
escravizayao ou a tentativa de integrayilo como meta, mas a eliminayao como objetivo explicito
das ayoes".
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Considerados "incorporados"janao se fazia necessario garantir terras para
sua sobrevivencia. Aprimeira terra Guarani em Santa Catarinavai ser reco
nhecida oficialmente apenas em 199911

•

A politica indigenistal2 adotada pelo Estado brasileiro,ja no final do
seculo XIX inicio do seculo XX, tinha porobjetivo desobstruir as terras dos
temiveis Botocudos, liberando-as para os oolonos e, consequentemente re
solvendo "0 problema indio". 0 Brasil passava a serurna tinica nayao, im
pondo urna politica com dois aspectos basioos: a tute/au e a integraryiio.

Em relay80 ao podertutelar, Lima (1995, p.43) comenta que era:

[...] uma fonna reelaboraOO de uma guerra, ou,
de maneira muito mais especifica, do que se
pode construir como urn modelo formal de uma
das formas de relacionamento possivel entre urn
"eu" e urn "outro", afastado por urna alteridade
(economica, politica, simb6licae espacial) radi
cal, isto e, a conquista, cujos principios primei
ros se repetem - como toOO repeti~ao, de for
ma diferenciada - a cada pacific~o.

Essa guerra, a que se refere Lima, era a estrategia da administray80,
que visava "sedentarizar" povos considerados errantes, que resistiam a fixa
yao em lugares previamente definidos, onde seriam doutrinados pela admi
nistrayao oficia!. Mas 0poder tutelar nao seriaperpetuo, estava previsto urn
termino que ocorreria quando os povos indigenas estivessem incorporados
acomunhiio naciona/.

A tutela se convertia em atitudes e pniticas politicas,

[ ...] 0 melhor produto da dinamica tutelar se
ria, talvez, a figura das reservas indigenas, i.e.,

11 Trata-se da TI M'Bigua~u, demarcada com 59 ha atraves da Portaria Ministerial n 613, de 35 de
Julho de 2000.

12 Para efeito deste artigo, definimos Politica Indigenista como sendo todas as a~l'ies do Estado
brasileiro para os povos indigenas. Esta a~ilo vista a partir do distanciamento entre a legisla~ao

vigente e sua aplicayao num determinado contexto hist6rico.
13 a Art. 6° do C6digo Civil Brasileiro (Lei n.O 3.071, de 1° de Janeiro de 1916, com as correyl'ies

ordenadas pela Lei n." 3.725, de 15 de Janeiro de 1919) Diz: Sao incapazes, relativamente a certos
atos (art. 147, n.o I), ou il maneira de os exercer: III - os Silvicolas. Paragrafo Unico. as silvicolas
ficarao sujeitos 80S regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, 0 qual cessara il
medida que se forem adaptando il civilizayao do pais.
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por90es de terras reconhecidas pela adminis
tra9aO publica, atraves de seus diversos apa
relhos como sendo de posse de indios e atri
buidas, por meios juridicos, para 0 estabeleci
mento e a manuten9aO de povos indigenas es
pecificos (Idem, p.76).

Na tutela esta a fundamenta9ao para a manuten9ao do vies da integra
9ao indigenaacomunhao nacional. Os povos indigenas eram considerados
como grupos transit6rios. Acria9ao de reservas indigenas e toda a estrutura
de "prote9ao", como Posto, Escola e Igreja era considerada apenas urna
etapa no processo evolutivo que culminaria com 0 seu desaparecimento. Os
indigenas passariam por etapas de hurnaniza9ao, atraves da religiao cat6lica
e a educa9ao escolar, ate atingirurn patamar superior considerado "civiliza
9ao". Essa interpreta9ao e destacada por Cunha (1992, p. 135) ao afirmar
que "no seculo XX, outra variante ainda desse mesmo ideario seria a cren9a
na inexorabilidade do 'progresso' e no fim das sociedades indigenas". Para
dar conta dessa politica e criado em 1910, urn 6rgao federal, 0 Servi90 de
Prote9ao aos indios e Loca1iza9ao de Traba1hadores Naciona1- (SPILTN),
que mais tarde, em 1918, the seria subtraida a tarefa de Localiza9ao de
Trabalhadores Nacional (SILVA, 1996, P.295), ficando apenas com Servi90
de Prote9ao aos indios - SPI.

As duas reservas indigenas criadas em Santa Catarina no inicio do se
culo XX, na perspectiva do Servi90 de Prote9ao aos Indios, eram suficientes
para abrigar a popula9ao que se encontrava pelo estado, assim esta ex
presso no documento do Inspetor Souza Nene (Ibid) ao referir-se aos
Kaingang que se encontravam nas margens do rio Irani: "porem estes 0
S.P.!. procurara transferir para as terras do Xapec6" [referindo-se a Re
serva Xapec6]. Relatos Guarani indicam que havia diversas aldeias pelo
estado, mas nao eram assistidos, porque a assistencia pressupunha 0 pre
vio confinamento na Reserva:

Entao como fiz, cheguemos aqui em Florian6
polis, em 1968. Cheguemos em Florian6polis e
fiquemos tres dias. Dentro de tres dias apare
ceu urn homem de gravata, num fusca, ai per
guntou pra mim 0 que eque eu tava fazendo,
se tava passeando. Digo, tamo paseando.

Revista de Ciencias Humanas, Florianopolis, EDUFSC, Volume 43, NUmero 1, p. 145-163, Abril de 2009
157



E: -0 que que voce queria? Eu queria uma
paradinha por ai... ve se arrumava urn lugar
zinho pra da uma parada". - Por aqui nao
tern lugar. 0 lugar do indio eem Ibirama [pos
sivelmente referindo a reserva indigena Ibi
ramal (destacamos). Entao hoje e amanha
voce pede alguma coisinha, ganha alguns tro
cadinho pra passagem por aqui, se encami
nha la pra Ibirama". - Ma... Ma sera que

~ nao podemos passear nada, 0 pobre nao pode
passear? Mas esse mundo foi feito sem por
teira!". Ai ele me falou que nao pode me res
ponder isso, por causo que - nao sou delega
do (NUNES, 1999).

158

Nas Reservas os mecanismos de repressao eram aplicados para coibir
qualquer tentativa de manifesta~aocontraria a administra~ao ou a pnitica
adotada. Nacke (2007, p.52) destaca que:

[...] mecanismos de repressao que passaram
a fazer parte do cotidiano das familias indige
nas. Dentre outros pode-se mencionar a prati
ca da transferencia compuls6ria de individuos
para outras TIs, 0 que implicava no rompimento
de redes de parentesco e solidariedade exis
tentes na terra de origem, bern como a perda
da moradia e das terras em que plantavam.

Com 0 fim do Servi~ode Prote~ao aos indios e a cria~ao daFun~ao
Nacional do indio (Lei nO 5.371 de 05 de Dezembro de 1967), essa pers
pectivadainte~ao dos povos indigenas continuou inalterada e foi extema
da com maior precisao na Lei N° 6.001, de 19 de Dezembro de 1973, que
dispoe sobre 0 Estatuto do indio.

Art. 10
- Esta Lei regula a situa~ao juridica

dos indios ou silvicolas e suas comunidades
indigenas, com 0 prop6sito de preservar a sua
cultura e integra-los, progressiva e harmonio
samente acomunhao nacional.
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[...] Art. 4° - as indios sao considerados:
I - Isolados - Quando vivem em grupos desco
nhecidos ou de que se possuem poucos e va
gos informes atraves de contatos eventuais
com elementos da comunhao nacional;
II - Em vias de integra~ao - Quando, em con
tato intermitente ou permanente com grupos
estranhos, conservam menor ou maior parte
das condi~oes de sua via nativa, mas aceitam
algumas pniticas e modos de existencia co
muns aos demais setores da comunhao nacio
nal, da qual vao necessitando cada vez mais
para 0 proprio sustento;
III - Integrados - Quando incorporado aco
munhao nacional e reconhecidos no pleno exer
cicio dos direitos civis, ainda que conservam
usos, costumes e tradi~oes caracteristicas da
sua cultura (FUNAI, 2003, p. 47).

Percebe-se que havia urna contradil;ao na sua formulal;ao, pois a pre
serval;ao da cultura e a integra9iio contrapoem-se e nao podem ser desen
volvidas conjuntamente, conforme diz 0 texto. A tutela permaneceria em vi
gor, nao tendo efeito sobre os indios integrados: "Art. 7° - Os indios e as
comunidades indigenas ainda nao integrados acomunhao nacional ficam su
jeitos ao regime tutelar estabelecido em lei" (Ibid, p.49).

A Constituil;ao Federal de 1988 alterou radicalmente as diretrizes le
gais do relacionamento do Estado brasileiro com os povos indigenas. Em
bora a Constituil;ao Federal nao explicite 0 termo "Povos Indigenas", pelo
texto aprovado, fica clara essa perspectiva ao reconhecer a organizayao
social, costumes, linguas crenyas e tradiyoes e os direitos originlirios sobre
as terras que tradicionalmente ocupam. A Constituiyao de 1988 dedicou
urn capitulo especifico aos indigenas, alem de vlirias referencias no pr6prio
texto constitucional.

Com esse novo texto foi eliminada a tutela, aferida no C6digo Civil de
1919, e confirmada no Estatuto do indio (Lei 6001/73), fixando-se novos
marcos para constituiyao de urn estado democnitico, onde os povos inrlf~e

nas nao estao mais coagidos a se integrarem na cultura dominante.
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Essa Constitui~Ao rompeu com os textos constitucionais anteriores e

com as praticas adotadas desde 0 Brasil colonia. Podemos considerar essa
Constitui~o como urn divisorclaro eprofundo entre aperspectivada transi
torialidade dos povos indigenas paraurna perspectiva de reconhecimento e
respeito as culturas diferenciadas e as identidades pr6prias. Com isso 0 Bra
sil se reconhece com urn Estado pluricultural, "admite e reconhece a coexis
rencia de vanas~s no Estado brasileiro" (GUIMARAES, 1999, P.546).14

As Terms Indigenas adquiremoutro significado e apontamparaaneces
sidade da garantia de es~o suficiente. Se a Lei 6001/73 enfatizava a via
camponesacomo fonnade integraro indigenaacomunhao nacional e conce
biaa terracomo meio deprod~ necess8rio, aConstitui~ de 1988 identi
ficou 0 conceito de terra indigenacomo 0 de habitat, ao contnirio dos textos
anteriores onde an~o de ocup~o indigena se assemelhava ao conceito
civil de posse. 0 sentido dasterras como cercos da paz, agora deverao ser
pensadas como habitat, esp~os da vivencia da identidade e, portanto nao
mais transit6rios, mas pennanentes. Isso significa que sao reconhecidas nao
apenas as areas de habita~o pennanente, mas todo 0 espa~o necessario a
manuten~ dastradi~s do grupo. Segundo Oliveira (1998, pA5):

A nOlj:ao de habitat aponta para a necessidade
de manutenlj:ao de urn territ6rio, dentro do qual
urn grupo hurnano, atuando como urn sujeito
coletivo e uno, tenha meios de garantir a sua
sobrevivencia fisico-cultural. E acrescenta: a
Constituilj:ao Federal de 1988 conceitua como
"indigenas" todas as terras que constituem
objeto de ''uso ou ocupalj:ao tradicional (isto e,
segundo seus usos e costumes) por coletivida
des indigenas. Isso corresponde a urn deslo
camento das discussoes legais do plano da
antigQidade para a forma de ocupalj:ao.

14 Na opinillo do ge6grafo Alfredo Wagner Berno de Almeida (2004, p. 09) a tutela nAo foi totalmente
extinta, uma vez que as terras indfgenas continuam sendo bens da Unillo. Os preceitos evolucionis
tas de assimil~o dos "povos indfgenas e tribais" na sociedade dominante foram deslocados pelo
estabelecimento de uma nova re~ juridica entre 0 Estado e estes povos, com base no reconhe
cimento da diversidade cultural e etnica. No ato das disposi~oes constitucionais transit6rias foi
instituida, tambem, consoante 0 Art.68, nova modalidade de apropria~llo formal de terras para
povos como os quilombolas baseada no direito apropriedade defmitiva e nAo mais disciplinada pela
tutela, como soa acontecer com os povos indigenas.
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Segundo Guimaraes (Ibid, p.547), as terras indigenas defmidas como
bens da coletividade do pais,

[...] qualquer cidadao tern legitimo interesse
juridico na proteyao das terras indigenas. Alem
do aspecto humanitano da obrigayao de todos
respeitarem a diversidade etnica, 0 tratamen
to das terras indigenas como bens da Uniao
remete acircunstancia de tratar-se de objeto
cuja seguranya atinge a todos no Pais.

Algumas reflexoes complementares

A partirdos dados dapopula~ indigena em Santa Catarina epossivel
afinnar que 0 aurnento populacional esta diretamente relacionado ao fim do
regime tutelar e 0 reconhecimento da organiza~ao social. Concomitante ao
aumento populacional estl 0 aurnento na demanda por terras. Em 1981 a
Funai divulgou urn quadro com a "distribui~ao das Terras Indigenas por
Condi9ao de Demarca~ao e por Unidade Administrativa da FUNAI" (OLI
VEIRA, 1998, p.44), em que Santa Catarina aparece resolvida a demar
ca9ao das terras. Porem, a realidade atual e totalmente outra, visualiza-se
uma nova realidade, de muitas demandas por terras e procedimentos ad
ministrativos em andamento.

A conquista de direitos teve retlexo tambem nas politicas assistenciais e
nas condi~5es de sustentabilidade. 0 fim da tutela significou tambem apos
sibilidade de maior controle por parte dos indigenas sobre 0 atendimento a
saude, exigindo cadavez moos umapolitica diferenciada, conquistada atraves
de urn subsistema especifico. Apratica ainda significa desafios a serem supe
rados, politicas a serem melhoradas, todavia os avan~os ate 0 momento sao
significativos. Aconquistade novas terras tambem significou avan~os na sus
tentabilidade, mas esse aspecto carece urna analise mais detalhada.

Constata-se que luiurn crescimentovegetativo significativo, mas paralelo
a isso luiumamaiorvisibilidade, fiuto de afinna~ da identidade expressa na
rela~ao de alteridade, bern como na conce~ao de cidadania. Individuos e
comunidades que naneram consideradas pelas estatisticas conquistaram direi
to e adquiriam visibilidade e iniciamm urnprocesso de reconquistadas terms,
ou seja, afinnaram 0 desejo de viver a seu modo em esp~os proprios.
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