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RESUMO 

Esta pesquisa pretende refletir sobre a construgao da imagem do indio na 

midia impressa em Roraima, por meio do uso de representag6es iconograficas, 

acompanhadas ou nao de textos (charges e fotorreportagem), como forma de entender 

a contribuigao da imprensa para a constituigao da imagem do indio no imaginario da 

sociedade roraimense. 

Nossa reflexao se deu ao Iongo da trajet6ria da luta dos indigenas pelos 

seus direitos. Como pano de fundo da pesquisa, mostraram-se aspectos relevantes em 

torno dos constantes conflitos fundiarios entre indios, fazendeiros, garimpeiros e 

autoridades locais, tentando esclarecer essa disputa fundiaria ocorrida na area continua 

Raposa/Serra do Sol e na reserva Yanomami, no Estado de Roraima, em que gerou 

situag6es de violencia interetnica. Pesquisou-se em tres jornais impresses, editados em 

Boa Vista, capital do estado de Roraima. Dois sao de circulagao diaria: Folha de Boa 

Vista e 0 Diario, e urn de circulagao semanaria, A Gazeta de Roraima. 

Na pesquisa selecionamos materias jornalisticas sobre o indio a partir de tres 

eixos tematicos: a demarca<;ao da terra na reserva Raposa/Serra do Sol, o Caso 

Haximu, ocorrido em 1993, e os conflitos de terras. A escolha recaiu sobre as materias 

que contivessem foto ou charge interligadas ao texto, contendo credito da materia e da 

foto. Todo o material jornalistico, fotografico e ilustrativo foi ordenado em uma ficha, na 

qual inserimos informa<;oes que identificassem cada materia. A seguir, gravamos as 

fotos e charges em urn CO-Rom, organizadas em ordem cronol6gica por jornal e 

periodo, dentro dos tres eixos tematicos. 

No estudo, foi possivel encontrar tres tipos de imagens do indio, inseridas 

nas materias jornalisticas da midia impressa em Roraima. A primeira imagem mostra 

urn conceito mais antigo de silvicola e aponta uma visao estereotipada, preconceituosa 

e discriminat6ria do indigena desde Colombo ate os dias atuais, a qual, ao Iongo destes 
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seis anos, e refor9ada nas charges, em que vemos o indio indefeso, incapaz, 

necessitado de apoio da sociedade branca para sobreviver. Nossa descoberta esta 

numa nova imagem que surgiu a partir dos conflitos fundiarios e dos movimentos de 

demarca9ao da area continua Raposa/Serra do Sol. Nela vemos urn indio reivindicador, 

lutando pela sua autonomia e direitos de sobrevivencia e de posse da terra. Eles 

aceitam como parceiros institui96es religiosas, 6rgaos governamentais de defesa do 

indio e autoridades ligada a causa indigena, porem nao permitindo interferencias 

indevidas. Essa imagem mais proxima da realidade contemporanea foi captada atraves 

das fotorreportagens. E, p or u ltimo, t emos a c onstru9ao de u rna i magem em que os 

jornais investem: de urn indio subversivo, desumano, manipulado pela igreja, incapaz 

de pensar e produzir. 

Em nossa analise, observamos que o elemento charge, por ser uma cria9ao 

do chargista, na verdade revela a interpreta9ao do autor dos fatos retratados de acordo 

com a ordem do dia da reda9ao do jornal, podendo, portanto, ser de facil manipula9ao, 

correspondendo assim ao desejo dos editores dos 6rgaos de imprensa. Por outro lado, 

quanto ao elemento fotografia, (embora possa tambem sofrer esse mesmo processo) 

notamos em nossa pesquisa que a fotorreportagem retratou os acontecimentos, no 

calor da hora, mostrando o indio como ator social e politico, que toma a dianteira da luta 

reivindicat6ria, reproduzindo a participa9ao contemporanea dos indigenas nos embates 

politicos locais. 
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ABSTRACT 

This research pretends to reflect over the construction oft he image oft he 

Indian in the written media in Roraima, through the use of iconographic representations, 

followed or not by texts (charges and photographic reports), as a means to understand 

the contribution of the press for the constitution of the image of the Indian in the 

imaginary of the society of Roraima. 

Our reflection followed the path of the struggle of the Indians for their rights. 

As background of the research we show relevant aspects of the local Indian 

problematic, trying to understand the constant conflicts which occurred in the State of 

Roraima, generating situations of inter-ethnical violence. We researched three 

newspapers edited in Boa Vista, capital of the State of Roraima. Two are published 

daily: Fo/ha de Boa Vista and 0 Diario and one is a weekly publishing, A Gazeta de 

Roraima. 

In our research we selected journalistic topics about the Indian following three 

thematic axles: land demarcation in the Raposa/Serra do Sol reservation, the case 

"Haximu", occurred in 1993 and the land conflicts. The choice fell upon the matters 

which had photos or charges linked to the text, which contained credits of the matter and 

of the photo. All journalistic, photographic and illustrative material was ordered on files, 

in which we introduced information which identified each matter. Photos and charges 

were recorded on CD-ROM, organized in chronological order by newspaper and period, 

in the three thematic axles. 

During ours tudies we found two images of I ndians built by the journalistic 

matters: the first points at a more ancient concept of savage in which a stereotyped, 

prejudiced and discriminatory vision is revealed. This construction, seen along these six 

years, is reinforced by the charges, in which we see the defenseless and incapable 
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Indian, needing the support of the white men society in order to survive. Our finding is a 

new image, which originates from the movements of demarcation of the Raposa/Serra 

do Sol reservation. Here we see a demanding Indian, fighting for autonomy, land 

ownership and survival rights. No longer does he accept the interference of people, 

religious entities, governmental organs for Indian defense, nor of authorities linked to the 

Indian cause. This image, which is closer to actual reality, was captured through the 

photo-reports. 

In our analysis we observed that the charge, being a creation of the designer, 

reveals the interpretation of the author according to the order of the day of the editorship 

of the newspaper, and can be of easy manipulation, thus corresponding to the desires of 

the editors of the press organs. On the other hand, as to the photographic element 

(although it can also suffers uch process), wen otice that the photo-reports show the 

facts in the heat of the moment, revealing the Indian as a social and political actor who 

leads the demanding fight, thus corresponding to the contemporary participation of the 

Indian in the local political struggles. 
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INTRODUt;AO 

Entre 1991 e 1996, Roraima foi palco de conflitos fundiarios interetnicos, 

incluindo o massacre dos Yanomami de Haximu, que gerou dezesseis mortos e varias 

situac;,;oes violentas ocorridas em quase todo o estado. Indios e brancos lutavam 

reivindicando seus direitos sabre a terra. 

Dentro desse contexto esta inserido nosso estudo. E e nesse quadro 

hist6rico que vimos os indios reaparecerem na imprensa, tornando-se mais visiveis e 

audiveis, quando reivindicavam direitos do grupo e se uniam para exigir os direitos 

coletivos de seu povo quanta a posse da terra ancestral. 

A pesquisa englobando aspectos te6ricos e empiricos tern como pano de 

fundo a hist6ria da disputa fundiaria das terras e o movimento de demarcac;,;ao da area 

continua Raposa/Serra do Sol, e localiza os discursos imagetico e textual constantes 

dos jornais roraimenses no periodo mencionado. 

Convivendo com essa realidade, a partir de fevereiro de 1991 e que surge o 

nosso interesse e m pesquisar as f ormas p elas quais a imprensa escrita de Roraima 

constr6i a imagem do indio. Essa percepc;,;ao cotidiana foi captando o uso repetitivo de 

palavras d epreciativas, d e n atureza p reconceituosa, q ue d esqualificavam o indio n as 

materias jornalfsticas locais. 

A motivac;,;ao intrinseca deste estudo deveu-se, antes, a curiosidade que 

temos por conhecer a problematica das etnias que existem nesse habitat, sob a 6tica da 

produc;,;ao jornalistica. Afinal, ate a musica popular local ressalta a importancia do 

contingente indigena na populac;,;ao roraimense, o que, entretanto, nao tern impedido a 

produc;,;ao de material jornalfstico de carater preconceituoso. 
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Ao fixar residencia para trabalhar na Regiao Norte, mantivemos o habito da 

leitura diaria dos jornais locais. Em urn dado memento, em margo de 1991, urn a nuncio 

nos chamou a atengao, pela contundencia de sua mensagem. 0 conteudo referia-se a 

uma vaga para o emprego de domestica, com uma unica restri<;ao: a candidata ao 

cargo nao poderia ser cabocla (macuxi). 

Notfcias dessa natureza formam urn arcabou<;o importante para 

compreendermos o tratamento dado as questoes indigenas no ambito de Roraima. Nas 

entrelinhas dos citados jornais, foi possivel observar formas veladas de comunica<;ao e 

comportamento discriminat6rio, e percebermos o quanto essa sociedade se 

apresentava preconceituosa em rela<;ao ao indio. 

E comum o termo "macuxi" para designar o roraimense. Essa generalidade 

levou alguns alunos do curso de Comunicagao da Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) a se sentirem ofendidos com seu uso, chegando a expressar o seguinte: "Meu 

avo e indio, ou minha mae e india, meus parentes sao indios, mas eu sou roraimense". 

Essa manifesta<;ao permite observar que a integra<;ao a vida urbana e universitaria leva 

a nega<;ao de suas origens etnicas, por influencia tanto da sociedade local como dos 

meios de comunicagao. 

Questionamos entao o aspecto da diferencia<;ao entre os chamados 

"macuxi". Quem e diferente de quem? N6s, urbanos, deles ou eles, os Indios, de n6s? 

0 assunto ainda nao foi esgotado e carece de uma abordagem mais ampla. 

Para realizarmos esta pesquisa, selecionamos tres jornais editados na cidade de Boa 

Vista, capital do Estado de Roraima, no periodo compreendido entre 1991 e 1996. 

Exploramos as referidas fontes jornaHsticas e selecionamos materias contendo nosso 

objeto de estudo para, em seguida, analisarmos as imagens iconograficas (fotografias e 

ilustragoes) junto ao discurso verbal, e chegamos a uma visao do papel da imprensa 

quanta a personagem indio. 
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terras Raposa/Serra do Sol, o massacre Haximu, ocorrido em 1993, e os conflitos de 

terras. A a bordagem desses e ixos t ematicos sera feita p or m eio de uma p erspectiva 

hist6rico-sociol6gica e antropol6gica da cobertura dos fatos jornalfsticos que envolvem 

a problematica das terras indfgenas, dentro de uma analise direcionada para a 

fotorreportagem, procurando averiguar conteudos ideol6gicos no discurso imagetico 

e/ou verbal. 

Nosso trabalho pretende refletir e conhecer a forma com que a imprensa 

escrita de Roraima constr6i a imagem do indio, para compreender a sua atuagao na 

construgao do imaginario roraimense, dentro do contexto sociocultural local. 

Nossa dissertagao e apresentada em quatro capftulos. No capitulo 1, 

apresentamos a metodologia de trabalho, mostrando os passos empregados na 

organizagao do material jornalfstico e iconografico. 0 trabalho comega contextualizando 

a conjuntura hist6rica do surgimento da midia impressa na Amazonia e em Roraima. 

Em seguida, a pesquisa levanta algumas bases te6ricas da comunicagao e recorre a 

outras ciencias, como a sociologia e a antropologia visual, para dar suporte ao roteiro 

de analise da fotorreportagem. Nesse capitulo, o leitor encontrara autores e trabalhos 

que abordam tecnicas de estudo de analise e interpretagao da imagem iconografica, os 

quais foram utilizados como referenda no campo conceitual e metodol6gico da 

dissertagao. 

No capitulo 2, relatamos os antecedentes hist6ricos da ocupagao do antigo 

territ6rio do Rio Branco, esclarecemos a questao da problematica indigena em Roraima 

e apontamos, em quadro e em mapas, os grupos etnicos existentes no Brasil e, em 

particular, em Roraima. 

No capitulo 3, tratamos dos usos sociais da fotografia. Nesse capitulo 

ressaltamos a fotografia como documento de carater hist6rico-social e conceituamos a 

fotografia de i mprensa e a f otorreportagem. P or ultimo, t emos o capitulo IV, no qual 
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apresentamos a pesquisa propriamente dita, sabre a construgao da imagem do Indio na 

imprensa de Roraima. Apresentamos a construgao de uma imagem-conceito sabre o 

indio, a partir de Colombo, vindo ate os dias atuais. Contextualizamos as materias mais 

polemicas publicadas nos tres jornais, contando os epis6dios mais violentos. 

Analisamos recortes dos jornais contendo charges e fotografias, dentro do contexto da 

fotorreportagem (manchetes, legendas e reportagens) para compreender a construgao 

do imaginario roraimense, buscando sempre o equilibria ou a disparidade entre 

discursos visuais e textuais. 

No final, a presentamos n ossas c onclus6es, a partir do r esultado de n ossa 

analise. As fotografias e charges reproduzidas nessa dissertagao foram todas 

publicadas nos tres jornais: A Gazeta de Roraima, Folha de Boa Vista e 0 Diario, no 

period a entre 1 991 e 1996. As i mag ens i conograficas p ertencem ao a cervo de c ada 

jornal. Essas imagens foram organizadas, na dissertagao, segundo a ordem cronol6gica 

dos fatos relatados, permitindo assim uma visao, ao Iongo dos seis anos, de como se 

deu a construgao da imagem do indio, elaborada a partir do ponto de vista dos jornais 

impressos locais. 
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1. AS NUANCES DA INVESTIGACAO 

1.1. A ORGANIZACAO DO MATERIAL JORNALiSTICO E ICONOGRAFICO 

Este capitulo delineia os passos utilizados na investigac;ao proposta, como 

possibilidade de construc;ao do objeto em foco; ressalta a organizac;ao do material 

jornalistico e iconografico, a imprensa escrita em Roraima, a orientac;ao te6rica e o 

roteiro de analise. 

Neste t6pico, apontamos a direc;ao das formas e os procedimentos utilizados 

na organizac;ao do material jornalfstico e iconografico. 

Com base na experiencia obtida pelo envolvimento diario no contexto da 

pesquisa, destacamos, preliminarmente, alguns principios que nortearam nossa 

estrab§gia de trabalho para alcanc;ar os objetivos propostos. 

SeqOencialmente, ordenamos os passos realizados: 

1) Contatos iniciais; 

2) Elaborac;ao do diario de campo; 

3) Organizac;ao das informac;oes oriundas desses contatos; 

4) Coleta de dados nos jornais locais: A Gazeta de Roraima, Folha de Boa 

Vista e 0 Diario; 

5) Leitura e selec;ao das notfcias referentes ao objeto de estudo; 

6) Elaborac;ao das fichas e catalogac;ao das noticias; 

7) Analise do material jornalfstico. 

0 primeiro contato em busca de informac;oes sobre o estudo em foco deu-se 

na Diocese de Roraima, quando enviamos oficio em nome da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Roraima - UFRR, solicitando permissao para pesquisar 
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naquela lnstituic;ao. Segundo a secretaria da Diocese, o pedido foi aceito e argOido pelo 

bispo, Dom Aldo Mongiano, que questionou os objetivos da pesquisa. Em resposta 

verbal, informamos que seria necessaria verificar os recortes de jornais para entender a 

questao indigena em Roraima e definir em qual jornal pesquisar o respectivo periodo. 

Com a anuencia do bispo, a secretaria liberou algumas pastas do arquivo que 

continham notfcias locais, nacionais e internacionais, alem de boletins informativos das 

comunidades indigenas. 

Realizamos urn outro contato com a sede da FUNAI locale, nessa conversa, 

fomos informados da nao existencia de arquivo. Conversamos tambem com pessoas da 

comunidade, ligadas a area indigena, para saber acerca dessa problematica, e 

conseguimos alguma bibliografia editada pelo Conselho lndigenista Missionario- CIMI e 

Diocese de Roraima. 

0 passo subseqOente foi a realizac;ao de levantamento bibliografico, a 

respeito do tema, nas Bibliotecas Publicas do Palacio da Cultura e da UFRR. 

Estabelecemos cantatas telef6nicos com o jornalista Fernando Quintella, proprietario do 

jornal A Gazeta de Roraima. 0 referido jornal nao dispoe de arquivo, mas, nao obstante 

isso, colocou a nossa disposic;ao uma colec;ao incompleta desse jornal, do periodo de 

1991 a 1993. Conversamos com o empresario de comunicac;ao e proprietario da Folha 

de Boa Vista, economista GetUiio Cruz, e como editor do jornal 0 Diario, e solicitamos 

o acesso aos arquivos dos seus peri6dicos e, assim, iniciamos o trabalho de coleta de 

dados. 

0 proximo passo foi o registro dos dados no "diario de campo". A utilizac;aa~. 

desta tecnica justifica-se pelo fato de possibilitar registrar, diariamente, as informac;oes 

e dados de identificac;ao das reportagens coletadas em cada jornal1. 

Elaboramos uma ficha de identificac;ao de cada jornal a ser pesquisado. 0 

procedimento empregado para a organizac;ao e registro dos dados coletados seguiu o 

1 Esses dados foram armazenados em urn arquivo do gerenciador de banco de dados do MS- Acess. 
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modelo do anexo I da dissertac;ao de Von Simson2
, que ordenou seus dados 

observando, no jornal, o seguinte: ano, nome, numero, data completa, o dia da semana, 

o dia do mes, o mes e o ano, o nome da sec;ao, o numero de pagina, o titulo da notfcia 

e o texto da noticia. As particularidades da noticia e a indicac;ao de fotos e ilustrac;oes 

foram ordenadas no mesmo fichamento3
. Ap6s o conhecimento desses formularios, 

criamos urn modelo especffico para esta pesquisa, no qual concentramos todas as 

informac;oes pela reuniao de imagens e texto em uma s6 ficha4
. 

Gada edic;ao foi !ida cuidadosamente, para permitir a identificac;ao do 

discurso visual dentro do contexto tematico, materias5 que contem referencias aos tres 

eixos (demarcac;ao das terras Raposa/Serra do Sol, o Caso Haximu em 1993, e os 

conflitos de terras indfgenas). Tais registros aparecem de forma articulada, interligando 

imagem/texto. Outro criteria para facilitar nossa analise foi a selec;ao de fotos e 

ilustrac;oes que contivessem a citac;ao dos creditos do autor da foto e do material 

iconografico. Somente essas materias foram incorporadas ao nosso estudo, as demais 

foram automaticamente descartadas. 0 restante do material impressa encontra-se 

guardado dentro de envelopes plasticos ordenados por peri6dicos6
. 

Posteriormente, selecionamos o material fotografico e iconografico (charges, 

desenhos em a pas). A primeira ordenac;ao foi catalogar o modelo das fichas. Essas 

fichas tecnicas apresentam registros de cad a notfcia e imagens (fotos e ilustrac;oes) e 

contem dados como: dia, mes, ano, edic;ao, jornal, pagina, credito das fotos e das 

2 Ver anexos da disserta9ao de mestrado de Von Simson (1984: 277). 
3 0 modelo da ficha de registro das notlcias foi igual ao modelo criado por Zilda Aparecida Godoy Bianchini, aluna do 
curso de gradua9ao em Pedagogia da Faculdade de Educa9ao - Unicamp, que recebeu orienta9ao da Profa. Olga 
von Simson e elaborou esse dispositive para a realiza9ao de sua monografia de tim de curso. 
4 0 modelo da ficha encontra-se no anexo numero 1. 
5 Esse termo significa "tudo o que e publicado, ou feito para ser publicado, porum jomal ou revista, incluindo texto e 
ilustra96es" (RABA<;A, 1978: 301 ). 
6Feita a identifica9ao das materias e as respectivas anota96es, no passo seguinte tratou-se de copiar as materias 
dos jornais Gazeta de Roraima, Folha de Boa Vista e 0 Diario. As duas empresas nao disp6em de uma copiadora 
para prestar este servi90 a comunidade; entao, foram feitas c6pias xerograficas e escaneadas as imagens. Ap6s a 
reprodu9ao xerografica, as materias foram recortadas e coladas nas respectivas fichas. Os recortes de jornais foram 
guardados em pastas separadas por eixos tematicos. A segunda etapa girou em torno do acervo iconografico 
recolhido para escanear e copiar. 0 material iconografico (charges, foto,desenhos e mapas) constitui uma das fontes 
primarias do projeto. As fotos e charges nao foram produzidas pela pesquisadora, pois fazem parte do acervo dos 
tres peri6dicos em estudo. 
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ilustra<;oes, espa<;o ocupado pela notfcia, altura e largura da foto, da charge, do 

desenho, do mapa e da notfcia e suas respectivas quantidades. 

As fotos e as ilustra<;oes foram organizadas utilizando-se o criteria 

cronol6gico, por peri6dicos, dentro dos eixos-tematicos. Todo o acervo fotografico 

encontra-se armazenado em CO-Rom. Algumas fotos estao guardadas dentro de 

envelopes de plastico transparente. 

Na ordena<;ao do material iconografico, aplicamos o mesmo metodo 

empregado na elabora<;ao de ficharios, usado na pesquisa hist6rico-sociol6gica de Von 

Simson (1984) e na pesquisa sobre a documenta<;ao fotografica de Leite (1992). 

Segundo as autoras, para esta ordena<;ao, foram elaborados tres ficharios: 

urn, de identifica<;ao; outro, tecnico; e o terceiro, descritivo. Uma outra ordena<;ao foi 

feita de acordo com a origem das fotografias extrafdas de peri6dicos e/ou provenientes 

de albuns de famflia ou agremia<;ao. 

Executada a ordena<;ao dos dados, foi realizado o levantamento das 

edi<;6es7
, iniciando-se pelo jornal Folha de Boa Vista. Essa escolha justifica-se pelo fato 

deste peri6dico ter urn acervo mais organizado. 0 levantamento contabilizou 1.317 

exemplares, correspondendo ao perfodo de 1991 a 1996. Quante ao levantamento de 

titulos, foram compilados 130. No jorna! A Gazeta de Roraima, por exemplo, rastreou-se 

uma soma de 96 edi<;oes, de 1993 a 1996, resultando no levantamento de 50 tftulos. 

Quante ao jornal 0 Di;:3rio, as edi<;oes consultadas resultaram em 518 exemplares, de 

1995 a 1996. Nesse peri6dico, compilamos 52 tftulos. A soma total de exemplares dos 

tres peri6dicos pesquisados foi de 1.931 edi<;oes. A tecnica empregada para a 

contagem foi identica para os tres jornais. 

Finalizada essa etapa, passamos a escrever sobre a mfdia impressa na 

Amazonia. 
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1.2. A MiDIA IMPRESSA NA AMAZONIA 

A midia8 impressa tem contribufdo com inumeras mudangas sociais ocorridas 

nos ultimos a nos no pais. Sua a tuagao inicia-se com a instalagao do primeiro jornal 

impressa, o C orreio B rasiliense9
• Antes, os unicos i nstrumentos de c omunicagao que 

existiam no Brasil resumiam-se a forma oral ou ao material produzido na Europa. Desde 

o principia da hist6ria da midia no Brasil, um fato tornou-se marcante: o antagonismo 

entre uma midia oficial e uma mfdia alternativa, que muitas vezes foi alvo de censura 

por demonstrar ideias de oposigao. 

No decorrer do seculo XIX ate o seculo XX, muitas foram as mudangas 

sofridas pelos meios de comunicagao. Por exemplo o jornal, que antes era produzido 

artesanalmente e passou a ser elaborado de forma industrial, alterando toda a sua 

estrutura, modificando, em todo, seu genero e estilo editorial. Nascem, assim, as 

primeiras empresas jornalisticas, como o Estado de Sao Paulo e o Jamal do Brasil. 

No inicio deste milenio, e relevante a importancia da mfdia como instrumento 

de grande influencia ideol6gica em nossa sociedade. Comprovadamente, a midia tem 

exercido um papel fundamental como formadora de opiniao, de valores e de estilos de 

vida de nosso povo. 

No artigo de Brandao (1999), o autor destaca que e preciso estabelecer um 

estudo minucioso sobre a midia, avaliar quem comanda esses meios e quais as 

intengoes existentes por de tras deles, pois, com uma politica herdada de um perfodo 

obscuro da hist6ria brasileira que foi o Regime Militar, nossas mfdias sao dominadas 

ate hoje pelo Estado. 

7 Conjunto dos exemplares tirados a partir de uma mesma matriz. Unidade de periodicidade de uma publica<;:ao (cada 
numero de jomal, revista ou qualquer outro peri6dico). Op. Cit .. p.170. 
8 Designa<;:ao generica dos meios, veiculos e canais de comunica<;:ao como, por exemplo: jornal, revista, cinema e 
radio, televisao, outdoor, etc. (FERREIRA, 2000: 462). 
9 Sodre (1977) conta que o Correio Brasiliense foi fundado por Hipolito da Costa, que dirigiu e redigiu-o em Londres 
durante todo o tempo de vida do jornal. Seu numero inaugural apareceu em 1 de junho de 1808, tres meses antes, 
portanto, da data em que surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro, na corte. Na opiniao do autor, o Correio Brasiliense teve 
seu papel especffico, mas e discutivel a sua inser<;:ao na imprensa brasileira. A data de aparecimento de seu primeiro 
numero foi o marco inicial, naturalmente, do nosso periodismo. 
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Esse fato pode ser percebido nos meios impressos, como fez o jornalista 

Carlos Eduardo Lins da Silva (apud Brandao, 1999:10) afirmando: 

"( ... )que o fim da censura, nem de Ionge, significou o fim do controle do Estado 
sobre a grande imprensa. Ele continuou ocorrendo de formas indiretas e 
ostensivas, mantendo-se como elemento marcante a influenciar decis6es 
editoriais e da direc:;ao dos jornais". 

Silva tambem afirma que, muitas vezes, esses meios estao vinculados a 

grupos politicos e, principalmente, economicos, aos quais devem obediencia. A 

monopolizagao das empresas esta nas maos de poucos grupos que dominam todo o 

mercado. 

Na opiniao de Soares (1998:66), "( ... ) o povo roraimense sempre foi servido 

de informac;oes por meio de jornais. A maioria desses jornais estiveram (sic) atrelados a 

grupos politicos e e conomicos, o s quais u savam esse meio para s e p romoverem n a 

politica." 

A hist6ria da midia amazonense inicia-se com uma peculiaridade hist6rica 

regional. Ela comega mais tarde do que em outras unidades brasileiras, em 1850, ap6s 

o estado do Amazonas ter sido desmembrado do Para, e com o surgimento do primeiro 

jornal impressa da regiao, o Cinco de Setembro, produzido em oficina tipografica, a 

pioneira da provincia. Esse jornal circulava semanalmente, trazendo quatro paginas e 

urn unico caderno, escrito em duas colunas, vendido ao prego de duzentos reis. 

Essa imprensa do primeiro momenta era uma imprensa aulica, que se 

limitava, sobretudo, a publicagao de atos do governo da Provincia e do Imperio, e a 

anuncios de classificados em que proprietarios oferecem gratificag6es pela restituic;ao 

de escravos fugidos e/ou de objetos roubados. Ap6s oito meses de circulac;ao, o jornal 

mudou de nome passando a chamar-se Estrella do Amazonas10
• Em 1866, o jornal ficou 

10 A primeira edi9ao, como novo nome circulou em 7/01/1852, e a justificativa desta mudan9a, ( ... )com a posse do 
exmo. Sr. Presidente Aranha e a instala9ao da provincia, uma nova estrela apareceu no diadema imperial, ( ... ) 
entendemos de ver mudar o titulo desta folha para a Estrella do Amazonas, transcrito do catalogo Cem Anos de 
lmprensa no Amazonas.(Santos, 1990: 91 ). 
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sob nova diregao que mudou novamente de nome para 0 Amazonas, preservando a 

mesma linha editorial. Em janeiro de 1873, o jornal passou a circular diariamente, com 

novo nome: desta vez, Diario do Amazonas. Em 1890, voltou a se chamar 0 

Amazonas. 

A implantagao e o desenvolvimento da mfdia impressa nessa regiao, dentro 

dos padr6es da imprensa do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, nao se tornaram possfveis. 

Nessa epoca, muitos foram OS impedimentos, dentre eles 0 de OS portugueses 

instalados na provincia nao estarem preparados para desenvolver essa atividade e o 

fato de a populagao amazonense nao falar o portugues como lfngua materna11
• A 

persistencia da tradigao oral nas comunidades indfgenas e a ausencia do habito de 

leitura, inclusive na populagao de origem lusa, de grande maioria analfabeta, criou 

dificuldades para o desenvolvimento da mfdia impressa. 

0 meio impressa, como o jornal, nasceu nessa regiao com uma 

caracterfstica muito propria, com mudanga constante de nome e de diregao, 

dependendo da conveniencia do grupo ou empresa, preservando muitas vezes a linha 

editorial e a equipe de trabalho, que sempre esteve a servigo de grupos politicos. Outra 

caracteristica dessa midia e a sua ligagao com os politicos no poder, pois os 

governantes, ao assumirem seus cargos, implantavam de imediato urn jornal. Ou ainda, 

como afirma o secretario de redagao de 0 Diario, jornalista Ney Costa (1997): 

"Nenhum meio de comunicac;ao em Roraima tem isenc;ao polftica. Na maioria 
das vezes, alguns grupos montao (sic) determinado meio apenas para dar 
sustentac;ao politica a um grupo ou a uma personalidade em destaque com 
pretensao a cargos politicos". 

11 As linguas faladas eram o nheengatu e outras lfnguas indigenas (Op. Cit. p.18). 0 nheengatu era considerado 
como uma lingua universalmente aplicada na Amazonia e que se estendeu pela regiao do Rio Branco. Segundo os 
missionarios beneditinos, a lingua wapischana e dialeto da lingua tupi ou nheengatu (Cirino, 2000: 69). 
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1.2.1. A MiDIA IMPRESSA EM RORAIMA 

A midia impressa roraimense teve seu comego no seculo XX, com o 

surgimento, em 1914, do primeiro jornal impressa, quando Boa Vista se chamava 

Freguesia de Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco e pertencia ao municipio de 

Barcelos, no Estado do Amazonas. A capital de Roraima recebeu como primeiro nome 

o de Vila de Boa Vista do Rio Branco. Nessa epoca, apareceram tambem alguns jornais 

manuscritos. 

De acordo com o catalogo de jornais Gem Anos de lmprensa do Amazonas, 

o primeiro jornal de que se tern noticia no estado de Roraima foi 0 Caniqo, datado de 

1905. Trata-se de urn jornal manuscrito, contendo quatro paginas, escrito em duas 

colunas, com urn unico caderno e circulagao quinzenal, publicado na regiao do rio 

Uraricoera. Nessa fase do manuscrito, registramos ainda os jornais: 0 Tacutu, que 

surgiu em margo de 1907, o A Carvao (1930) eo Bem-Te-Vi (s. d.)12
• 

A segunda fase ja e marcada por jornal rodado em oficina tipografica como: o 

primeiro jornal impressa no ex-terr6rio de Roraima, Rio Branco, em 1914. Esse 

peri6dico trazia como slogan o sub-titulo Jamal independente. 0 seu primeiro numero 

media 19 por 29cm. Era urn jornal semanario, vendido por quinhentos reis. Seus 

proprietarios foram Alfredo do Carmo Ribeiro e o professor Diomedes Pinto Souto 

Maior. A partir do segundo numero, o jornal passa a circular com urn novo tamanho e 

nome: medindo 25,5 por 35,5cm, sendo o titulo agora 0 Rio Branco e sub-titulo: Orgam 

Hebdomadario, Literario, Noticioso e Comercial. Esse peri6dico foi o primeiro de 

iniciativa privada contendo uma linha editorial de informagoes sobre a regiao: viagens, 

chegadas de pessoas importantes, artigos hist6ricos, anuncios, coluna social e muitos 

outros artigos distribuidos nas quatro paginas, circulando num unico caderno. 

De 1919 ate 1947, deixaram de circular os peri6dicos da cidade de Boa 

Vista, em virtude de questoes politicas e financeiras. Em 1943, a Vila Boa Vista do Rio 

12 Santos (1990: 19-20). 
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Branco passou a categoria de Territ6rio Federal. Em 1947, foi instalada a lmprensa 

Oficial do Estado, no governo Ene Garcez. Nasceu desta oficina tipografica 0 Boa 

Vista, primeiro jornal do Governo do Territ6rio do Rio Branco, marcando, assim, uma 

nova etapa no jornalismo impresso, rodado em impressora manual. 

Na visao de Soares (1998:66): 

"A maioria dos jornais fundados tiveram (sic) como ideal criar uma imprensa 
livre, comprometida com a notfcia e o leitor. Em Roraima, circularam jornais 
com estilos jornalisticos diferentes, como par exemplo: estudantis, esportivos, 
politicos sensacionalistas, direcionados a publicos exclusivos como a Gazeta 
Feminina, Correia Agricola e outros, nao conseguindo sobreviver par muito 
tempo". 

Nas decadas de 80 e 90, surgiu o maier numero de jornais, uma media de 

vinte, ao Iongo de 20 anos. Nesse perfodo, o governo de Roraima resolveu fechar, em 

1983, o jornal Boa Vista, dando espago a iniciativa privada. A ultima fase foi marcada 

pela a impressora linotipo. Pertencem a essa fase os jornais: A Gazeta de Roraima; 

Folha de Boa Vista e 0 Diario. Ao mesmo tempo em que surgiam novos peri6dicos 

desapareciam alguns jornais, numa media de 20 jornais, aproximadamente, o que 

demonstra uma substituigao de vefculos de imprensa mas nao urn crescimento 

numerico do setor. Todos os jornais que circularam no Estado lutaram para manter seus 

estilos, em suas varias fases e, de certa forma, contribufram para o aprimoramento 

socio-cultural do povo roraimense. 

Dos tres jornais abordados em nosso estudo, dois pertencem a grupos de 

politicos e de latifundiarios: a Folha de Boa Vista, p ertence ao grupo politico do ex

governador do antigo territ6rio, Getulio Alberto de Souza Cruz, que esteve muitos anos 

ligado ao grupo politico do senador Romero Juca Filho, e 0 Diario e ligado ao ex

governador do Estado, atual prefeito de Boa Vista, Ottomar de Souza Pinto, e a sua 

esposa, a senadora Marluce Pinto, uma das maiores acionistas dessa empresa 

jornallstica. 
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1.2.2. A GAZETA DE RORAIMA 

Nasceu com urn perfil voltado para o publico feminino e com urn estilo bern 

aproximado ao de urn dos jornais mais vendidos na historia da imprensa brasileira, Gil, 

com urn a tiragem de 100 mil exemplares, editado no Rio de Janeiro e vendido em todo 

o Pais. Surgiu, assim, a Gazeta Feminina, em 12 de dezembro de 1981 13
, copiando o 

sucesso do veiculo carioca. 

0 artigo do Suplemento Especial d'A Gazeta de Roraima, edic;ao de 12 a 18 

de dezembro de 1991, conta a historia da Gazeta Feminina, idealizada pelo jornalista 

Fernando Antonio Quintella Ribeiro, o qual, apos ter trabalhado como reporter especial 

e chefe de reportagem, no comec;o da decada de 70, no jornal carioca Gil, fundou urn 

modelo similar no Estado de Roraima, como nome de Gazeta Feminina. 0 artigo conta 

ainda que, ao implantar o jornal, Quintella estudou e observou se havia espac;o no 

mercado r oraimense para c omportar u m v eiculo v oltado, e specificamente, a o publico 

feminine. 

Quando a Gazeta Feminina circulou pela primeira vez em Roraima, a midia 

desse estado era voltada apenas para o publico masculino, com materias politicas 

preponderando sobre os demais assuntos. Nenhum espac;o era dedicado a mulher nas 

paginas dos semanarios locais. A Gazeta Feminina nascia bern diferente, destinando 

espac;o a assuntos novas, ate entao inexistentes nas paginas dos jornais locais. Trazia 

como novidade materias que falavam de moda, beleza, culinaria e decorac;ao, com 

formato tabloide, medindo 42cm de altura por 28,5cm de largura, e circulac;ao mensal. 

Sua linha editorial era mais analitica do que informativa. Em suas paginas 

publicavam-se tambem assuntos de cunho social e politico. Urn trac;o muito forte e 

constante era sentido na pagina de esportes, caracteristica propria de seu criador, que 

atuou como reporter e cronista esportivo nos jornais cariocas. 

13 Fonte de pesquisa Suplemento especial A Gazeta de Roraima,12 a 18 de dezembro de 1991, p 2 e 3. 
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0 titulo Gazeta Feminina durou pouco. Circulou apenas em duas edig6es: a 

de dezembro de 1981 e a de fevereiro de 1982. A edigao de janeiro nao chegou a ser 

impressa; muitas foram as press6es para a mudanga do perfil do jornal. Em entrevista 

concedida a jornalista Jacy Cruz, Quintella conta os motivos do insucesso da Gazeta 

Feminina (apud Soares, 1998:30):14 

"( .. ) nao contavamos com o machismo roraimense. A primeira edigao do jornal 
foi quase que um fiasco. As pessoas, apesar de acharem um jornal bem escrito, 
achavam que aquilo nao era um jornal muito macho e quem compra jornal e o 
homem mesmo. 0 resultado disso e que imediatamente tivemos que mudar de 
estrategia". 

0 primeiro exemplar com o novo nome foi impressa em Boa Vista em 

dezembro de 1981, na editora Bezerra de Menezes. 0 segundo, entretanto, passou a 

ser impressa no Rio de Janeiro, em virtude da quantidade de cores usadas na edigao. 

Em 1982, o jornal voltou a ser impressa em Boa Vista. Ap6s essas edig6es, a Gazeta 

Feminina mudou de nome. Segundo Quintella (op. cit.:31 ): 

"A partir dai surgiu A Gazeta. Que era um jornal colorido. Na primeira pagina, 
sempre um apelo, falando de alguma coisa referente ao mes, ou as materias 
que estavam nele inseridos. Ele se caracterizou nesse perlodo e ate outubro de 
1983, por uma linha editorial voltada basicamente aos servigos. ( ... ) N6s eramos 
muito preocupados com servigo, com a situagao da sociedade e obviamente a 
polltica que nao podia faltar. ( ... ) Possula uma forte pagina esportiva, tendo em 
vista a minha origem como reporter e cronista esportivo". 

A Gazeta viveu e circulou em dois momentos importantes da conjuntura 

polltica do pais: no momenta da censura no Brasil, no governo do presidente Joao 

Batista Figueiredo, e no de abertura politica, que deu fim a censura no pais com as 

eleig6es diretas para presidente, ampliando, assim, a possibilidade de circulagao de 

informagao no pais. 

Ap6s dois anos de circulagao da primeira edigao de A Gazeta, o mercado 

tomou um novo rumo com a noticia do fechamento do Jornal Boa Vista, de propriedade 

14 
Soares (1990: 30). 
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do governo do ex-Territ6rio Federal de Roraima, o qual era editado na lmprensa Oficial 

do Territ6rio. Na opiniao de Quintella (idem), 

"( ... ) o fechamento do Jornal Boa Vista foi a decisao encontrada pelo 
governador Vicente de Magalhaes Morais, como forma de incentivar as 
empresas privadas entao existentes, a ocupar seu espac;o no mercado 
editorial.( ... ) Esse peri6dico representava uma concorrencia desleal, por serum 
jornal editado pelo governo. ( ... )antes de fundar A Gazeta, percebia que aquila 
era um neg6cio da China. Nao precisava ter publicidade, o governo pagava 
tudo, salaries e impressao, pagava ate discursos. ( ... ) o empresario que se 
dedicava ao exercicio do jornalismo como investidor na area, quebrava a 
cabec;a para conseguir convencer os empresarios a investirem no jornal". 

No dia 1° de outubro de 1983, circulava a edigao n° 20 de A Gazeta, a 

primeira da sua fase semanal. Em 1988, a conjuntura do pais comegava a mudar com a 

reforma constitucional e com a transformagao de Roraima e Amapa em estados 

federados, transformando tambem a conjuntura local. 

A Gazeta muda de titulo, em 1988, mantendo a razao social: Editora 

Quintella Ribeiro Ltda. A mudanga ocorreu devido a existencia de muitas Gazetas em 

nosso pais. Era necessaria uma identificagao com o estado e a cultura local, algo muito 

forte. 0 jornal passou a se chamar A Gazeta de Roraima. No ano de 1988, o jornal 

ganhou urn segundo caderno contendo materias de variedades: o caderno G de 

Gazeta, assim denominado, era encartado na publicagao diaria e circulou ate o 

fechamento do jornal. 

Em 1991, o jornal sofreu modificagoes em seu projeto grafico, ganhando urn 

novo estilo, uma nova cara, urn novo formate, transformando-se num tabl6ide mais 

compacta, medindo 36cm de altura por 28,5cm de largura, tornando-se, assim, urn 

jornal mais atrativo e vendavel. Nessa segunda fase, o jornal conseguiu formar sua 

equipe de redagao, contratando alguns rep6rteres e profissionais da area. Nesse 

periodo, o jornal ocupou urn papel de destaque na imprensa de Roraima, pela 

importancia de suas realizagoes. Uma delas foi a conquista, em 1991, do Premia Esso 

de Jornalismo Regional Norte, com a reportagem "Bandeira brasileira hasteada na 

fronteira", de autoria da reporter Katia Brasil, premia que nenhum jornal semanario do 

32 



estado havia conquistado ate entao. Para a imprensa dos ex-territ6rios (Acre, Rondonia, 

Amapa e Roraima) tambem era uma conquista inedita. 

Quintella (op. cit.:32) refon;:a a importancia d'A Gazeta de Roraima nesse 

periodo ao colocar que: 

"A marca registrada da Gazeta de Roraima era sentida em sua linha editorial. 0 
jornal nao estava atrelado a nenhum grupo politico, preservando assim uma 
independemcia. Sempre dedicou espa<;os a publica<;ao de notlcias 
oposicionistas e situacionistas, e teve como principia investigar os fatos a fundo, 
ate se esgotar o ultimo detalhe. Tudo dentro dos conformes do jornalismo 
investigativo". 

A Gazeta de Roraima foi o primeiro jornal no estado que teve sua redac;ao 

informatizada e o primeiro a utilizar urn sistema de rede. Durante esses anos de 

circulac;ao, os assuntos mais abordados foram o indio, os garimpeiros e os fazendeiros. 

Quintella (op. cit.:33) comenta: "Mostravamos o problema da disputa da terra em 

Roraima com a cara que ela tern. Ouvimos as partes e cabe ao leitor formar a sua 

opiniao". Quintella (idem) conclui dizendo que: 

"Foram as dificuldades de custos e a falta de publicidade que levou (sic) a 
Gazeta de Roraima a dispensar sua equipe de trabalho e fechar suas portas. Ao 
Iongo de sua existencia, o jornal ja paralisou (sic) algumas vezes, as suas 
atividades: a primeira foi em 1 o de maio de 1994, voltando a circular em maio de 
1996, funcionou precariamente ate agosto do mesmo ano, quando paralisou de 
vez. Hoje tem elaborado uma home-page na Internet, aguardando apenas ser 
colocado (sic) no ar''. 

A Gazeta de Roraima representou, para Quintella (op. cit.:34), urn sonho de 

urn jornalista que urn dia pensou em ter o seu proprio jornal. Ele definiu que"( ... ) um dia 

ia ter urn premio Esso. Consegui fazer uma coisa e outra. Nao fiquei rico, porque 

ninguem fica rico fazendo jornal aqui em Roraima, isso e uma utopia. 0 que ganhei no 

jornal, gastei no jornal". 
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TABELA 1 

DADOS GERAIS 

I TENS 

Nome 

Prac;a 
Circulac;ao 
Fundac;ao 

Publicacao 
Formato 
lmpressao 
Periodicidade 

Tiragem Semanal 
Cadernos Permanentes 

1.2.3. FOLHA DE BOA VISTA 

DADOS 

A Gazeta de Roraima 
Boa Vista 
Em toda a cidade de Boa Vista 
12 de dezembro de 1981 

Editora Quintella Ribeiro Ltda. 
Tabl6ide finlandes (36 x 28,5cm) 

Off-set 

Semanal 
1200 exemplares 
Dois: Primeiro Caderno e o Caderno G 

A ideia da criac;ao do jornal Folha de Boa Vista surgiu durante uma conversa 

em mesad e bar, na b eira do rio Branco. A proposta defend ida era a de fundar urn 

peri6dico independente, desvinculado de qualquer grupo politico. Os idealizadores 

foram tres jornalistas: Fernando Estrella, Cosette Spindola, Sandra Tarcitano, alem do 

economista Cicero Cruz Pessoa, que se uniram para implantar a Fo/ha de Boa Vista, 

pois havia uma perspectiva de o governo de Roraima fechar o Jomal Boa Vista, de sua 

propriedade, visando abrir espac;o a iniciativa privada, conta Soares (1990:51 ): "A 

principia realizou-se uma pesquisa de mercado com o objetivo de saber a intenc;ao do 

leitor e que tipo de jornal ele gostaria de ler. Havia idealismo porem, faltavam condic;oes 

financeiras para bancar o jornal". 

Naquela epoca vivia-se em tempo de crise. Mesmo assim, os jornalistas 

investiram pesado e realizaram uma campanha publicitaria com o seguinte slogan: 

"Folha de Boa Vista, um compromisso como leitor'', e foram de porta em porta vender a 

ideia para a classe empresarial boa-vistense, visando sensibiliza-la quanto a 

necessidade de Roraima possuir urn jornal independente15
• 
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0 g rupo conseguiu repassar sua i deia e recebeu de i mediato o apoio dos 

empresarios. 0 passo seguinte foi colocar o jornal em funcionamento. Alugou-se urn 

predio na avenida Glaycon de Paiva, proximo ao Forum Sobral Pinto. A ideia era fazer 

urn jornal com o formato standard, que seria o primeiro no estado. Com essa proposta 

corria-se o risco de deslocar a impressao desse material para uma outra cidade, tendo 

em vista que o mercado de Boa Vista nao dispunha de urn parque grafico para imprimi

lo no local. 

0 primeiro problema a ser enfrentado foi ter que enviar o material para a 

cidade de Manaus, a fim de imprimir o jornal, uma vez por semana, para a Editora 

Calderaro, responsavel pelo jornal A Critica. A produgao da Folha de Boa Vista teve 

data de circulagao marcada para outubro de 1983. 

Numa entrevista, Estrella (apud Soares, 1998:51) desabafa: 

"Era um trabalho desgastante, porque eles escreviam as materias aqui em Boa 
Vista, faziam o espelho do jornal, colocavam num envelope e iam para o 
aeroporto, Ia entregavam o material nas maos de passageiros, que muitas 
vezes perdiam ou esqueciam dentro do aviao". 

Lembrou-se de urn fato que demonstra as dificuldades vividas para imprimir a 

primeira edigao: 

"( .... ) a primeira edi9ao do jornal ficou pronta numa quinta-feira pela manha eo 
voo era sexta-feira. 0 pessoal d' 'A Crftica' nao tinha o habito de fazer um jornal 
pra fora e colocar no aviao para ser recebido em Boa Vista. Eles perderam o 

voo da Varig 
16 

para Boa Vista e o jornal nao veio no dia do lan9amento" (Op. 

Cit.). 

Estrella (Op. Cit.:52) conta ainda que a solugao foi usar uma parte do 

dinheiro arrecadado na venda de anuncio e pagar urn taxi aereo. E relata: 

"( ... ) nos pegamos todo o dinheiro arrecadado da venda de publicidade, 
pagamos u m taxi a ereo. A lugamos o a viao do Rico p or R $ 7 .900,00, i sto n a 

15 Fonte de pesquisa: Folha de Boa Vista- Edi9ao do Milenio, 31 de dezembro de 1999, p. 3 
16 A Varig era a (mica companhia aerea que fazia o trecho Manaus/Boa Vista, com um v6o diario e tres vezes por 
semana (segundas, sextas e domingos). Hoje o horario de safda e chegada e as Oh20min, todos os dias. 
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moeda de hoje, para trazer o jornal a Boa Vista. 0 voo chegou as 17h30min, e o 
jornal circulou no dia previsto. ( ... ) o dinheiro acabou. E o que sobrou s6 deu 
para botar gasolina no carro para entregar os jornais aos assinantes". 

Rememora outro fato ocorrido: 

"( ... ) foi um passageiro que levava o envelope com as noticias para a 
elaborac;ao de uma nova edic;ao; ficou bebado e perdeu o material. Foi um rolo, 
e decidimos nao imprimi-lo em Manaus e resolvemos produzir o jornal em 
Roraima" (Op. Cit.). 

Estrella (Op. Cit.) conta como o Banco de Roraima negou um emprestimo 

para a compra de uma maquina, achando que o jornal tinha vinculo politico com 

alguem: 

"Conseguimos (o dinheiro) com bancos privados, compramos em Sao Paulo um 
equipamento e montamos a grafica. A chegada deste equipamento gerou um 
outro problema para a Folha, pais, par ser usada, a impressora apresentava 
muito desgaste de pec;as e nao havia pec;as de reposic;ao. Ninguem tinha 
experiencia em grafica, nossa experiencia era muito superficial tambem, na 
produc;ao de jornal em si, do dia-a-dia". 

A impressora trouxe para o estado de Roraima uma equipe de tecnicos, 

vinda do Rio de Janeiro, para ensinar a operar a maquina. A equipe era composta por 

quatro profissionais: um reporter oriundo do Rio de Janeiro, um linotipista de Sao Paulo, 

um diagramador e um mantador de paginas, vindos da Parafba. Mesmo assim, com a 

falta de um tecnico em mecanica, a impressora nao deixou de apresentar defeitos. 

A linha editorial estava centrada no compromisso com o leitor, por ser um 

vefculo mais informativo e menos politico, com a tematica voltada para os problemas da 

comunidade. Decorridos seis meses de cria<;ao, o jornal passou a ser semanal. 

A Folha de Boa Vista foi pioneira ao implantar venda avulsa de jornais, 

instalando pontos de vend a e n as r uas, montando ban cas de v endas n as p ragas do 

centro da cidade. 
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0 governador do estado na epoca era o economista Getulio Alberto de 

Souza Cruz. Estrella (Op. Cit.:53) desabafa: 

"Getulio nos chamou ao Palacio e sugeriu que se fizesse um jornal diario, pois 
teria o apoio dele. lnvestimos pesado. Compramos o que precisava trouxemos 
mais profissionais de outros estados e aguardamos por nove meses a sua 
ajuda, em seguida ele disse nao. E nao deu o apoio financeiro que se 
comprometeu em dar". 

0 jornal passou a enfrentar uma serie de problemas financeiros que 

afetaram, principalmente, a prodU<;:ao, a periodicidade e a sua vida. Estrella (Op. 

Cit.:54), que administrava o jornal na epoca, manifestou-se: "N6s ja nao agOentavamos 

rna is esse pique diario, e o jornal teve que circular apenas tres vezes por semana". 

"( ... ) iamos fechar o jornal, vender tudo e acabar. Relutei muito para a Folha nao 
fechar. Um dos s6cios, Cicero Cruz Pessoa, saiu do jornal e vendeu 50% das 
agoes. Eu dei 30% das minhas agoes ao Eloy Santos, sem cobrar nenhum 
tostao para o jornal nao fechar e investir na Folha". 

0 novo proprietario, Eloy Santos, que assumiu a responsabilidade de nao 

deixar a F olha de Boa Vista fechar, i niciou o s eu i nvestimento com a c onstru<;:ao do 

predio na avenida Santos Dumont, no bairro de Sao Francisco, onde funciona ate hoje 

a Editora Boa Vista Ltda., responsavel pelo jornal Folha de Boa Vista. Aos poucos, o 

jornal foi-se estruturando e Eloy Santos foi pioneiro em informatizar sua reda<;:ao. Nessa 

epoca, a linha editorial da Fo/ha de Boa Vista ganhou urn novo direcionamento, em 

virtude do grupo politico ao qual se coligava. 

Em abril de 1988, o controle majoritario das a<;:oes da Folha de Boa Vista foi 

transferida para o ex-governador do entao territ6rio federal de Roraima, Getulio Cruz. A 

negocia<;:ao foi a seguinte: o grupo Kimak transferiu 40% das cotas para GetUiio, que 

ficou na obriga<;:ao de recuperar financeiramente a empresa. Nessa fase, o jornal vinha 

enfrentando graves problemas financeiros. Getulio Cruz afirma (apud Soares, 1998:55): 

"( ... ) eu nao paguei nada. Eu comprei problemas. Eu tive que levantar a Folha de Boa 

Vista que, na epoca, devia dezenove milhoes eo patrim6nio valia doze". 
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Nessa fase, Getulio Cruz fez algumas modificag6es: primeiro enxugou a folha 

de pessoal, demitindo alguns funcionarios, e pas o jornal para circular tres vezes por 

semana. Ainda nesse perlodo foi fundado em Boa Vista um novo peri6dico, o jornal 0 

Estado de Roraima 17 que passou a concorrer no mercado com a Folha de Boa Vista, 

alem de outros jornais que surgiram nos anos 90. 

Getulio (apud Soares 1990: 55), fala sabre o inicio de sua administragao: 

"Eu comecei a administrar a Folha. Na epoca, era semanario, sara com a data 
de sabado, mas circulava as tergas-feiras. ( ... ) comprei uma maquina nova- ou 
seja, nova pra ca, mas era uma impressora usada e comecei a descobrir que 
nao adiantava fazer o jornal semanario. 0 trabalho e o custo de semanario, e 
quase o mesmo de um diario ... ". 

Com tantos problemas, Getulio (Op. Cit.) teve a ideia de fechar o jornal. A 

esse respeito, declarou: 

"( ... ) reuni o pessoal, que era pouca gente, e disse: eu vou fechar o jornal. Na 
ocasiao, eu estava lendo a biografia do Samuel Wainer criador do Ultima Hora, 
do Rio. E numa passagem do livro, Samuel contava que quando o Ultima Hora 
estava m uito r uim, e le inventou c olocar o azul not ftulo do j ornal, e que i sso 
tinha dado uma repercussao boa do jornal". 

Nessa reuniao, o assessor da Camara Municipal, Gustavo Abreu (op. cit.:55), 

chamou a atengao dizendo: 

"Getulio, a Folha nao pode fechar. A Folha e um jornal necessaria". ( ... ) abaixo 
do titulo da Folha, tern, um jornal necessaria. ( ... ) af, eu juntei essas duas 
coisas, um jornal necessaria com a cor azul e resolvi, eu vou usar. ( ... ) resolvi 
pintar o predio, coloquei azul e passei a quatro dias por semana. Pensava em 
fechar mas, resolvi ampliar a tiragem". 

Segundo Pissini (1998:20), a primeira agao de GetUiio foi proporcionar 

condig6es de funcionamento para que a Folha de Boa Vista viesse a circular 

semanalmente, dentro de um programa gradativo, aumentando o numero de 

17 Em Boa Vista e comum urn dirigente de estado ter o seu proprio vefculo de comunica<;:ao, iniciando, logo que 
assume, uma empresa de comunica<;:ao, e em seguida o jornal passa a circular sem maiores problemas, ficando a 
disposi<;:ao de sua administra<;:ao. 56 para citar urn exemplo, o caso do Jornal 0 Estado de Roraima que circulou pela 
primeira vez logo que Romero Juca assumiu o cargo de governador do estado. 
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publica<;oes para ate seis vezes por semana. 0 grande salta foi a cria<;ao do caderno 

Classifolha, que estabilizou a vendagem do jornal, com uma flutua<;ao de 10% a 20%. 

Pissini tambem destaca as palavras de Getulio (idem): 

"A Folha se consolidou primeiro porque ela e a (mica empresa jornalfstica em 
Roraima. Hoje, menos de 10% de sua receita provem do poder publico, 
enquanto 90% vem do mercado privado; de circulac;ao de anuncios locais e 
nacionais. Possui um representante em Sao Paulo, que nos divulga em todas 
as agencias de notfcias". 

Em 1997, o referido jornal adquiriu a primeira maquina rotativa, mudando, 

assim, uma pagina na hist6ria da imprensa local. Suas produ<;ao e diagrama<;ao sao 

feitas hoje por computadores. 0 jornal conta com uma equipe de 30 a 35 pessoas entre 

jornalistas, diagramadores, rep6rteres e impressores. Como afirma Getulio Cruz, no que 

tange a linha editorial do seu jornal: 

"Eia e clara, defende interesse regional e interesses economicos, politicos e 
sociais, dando enfase a questao da cidadania. Temos uma linha editorial nitida 
no sentido de fazer a sociedade de Roraima entender que o nosso Poder 
Judiciario tem uma vinculac;ao politica terrivel. Nossas instituic;oes nao 
trabalham com vistas a os i nteresses c oletivos, m as a tendem a i nteresses d e 
grupos politicos" (Op. Cit.:57). 

TABELA 2 

DADOS GERAIS 

ITENS 

NOME: 

PRA<;A: 

CIRCULA<;AO: 

FUNDA<;AO: 
PUBLICA<;AO: 
FORMATO: 

IMPRESSAO: 

PERIODICIDADE: 

TIRAGEM DIARIA: 

CADERNOS 
PERMANENTES: 

DAD OS 

Folha de Boa Vista 

Roraima 

Boa Vista, interior de Roraima e Internet 

21 de outubro de 1983 
Editora Boa Vista Ltda. 
Standard 

off-set, em cores 

7 dias por semana 

4 mil exemplares 

Dais: primeiro e segundo 
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1.2.4. 0 DIARIO 

A hist6ria do jornal 0 Diario merece ser contada a partir de um breve relato 

acerca de seu antecessor- o Jornal de Roraima. Este foi criado em 20 de novembro de 

1990, pelo jornalista Nilton Oliveira e pelo empresario Alberto Barbosa, e contou com o 

apoio do ex-governador do entao Territ6rio Federal de Roraima, Rubens Villar. 0 jornal 

circulou em Boa Vista num curto periodo de tempo. Esse jornal prestou relevantes 

servic;os na campanha eleitoral do candidate a governador da situac;ao, Ottomar Pinto. 

0 jornalista Francisco Esperidiao Chagas (1998: 24) relata que: 

"com a mudanga de filosofia de governo, o Jornal de Roraima passou por um 
periodo de crise financeira, que resultou na mudanga de dono e de nome. 
Passou a chamar-se Diario de Roraima a e pertencer a empresa de Jose 
Mozart M. Silva, cunhado de Marluce Pinto, esposa do governador Ottomar 
Pinto". 

Chagas observa que, com esse nome, o jornal atravessou um Iongo perfodo 

do g overno 0 ttomar Pinto. A t roca de nome ocorreu no i nfcio da p rimeira g estao do 

governo Neudo Campos, a 21 de fevereiro de 1995, quando foi batizado como 0 Diario. 

Atualmente pertence a empresa grafica Uailan Ltda, formada por varios s6cios, entre 

eles o atual prefeito de Boa Vista, Ottomar de Souza Pinto, e a senadora Marluce Pinto, 

como maiores acionistas. 

0 jornal 0 Diario deixou de circular algumas vezes. Foi paralisado no final de 

1997, tornando a circular em 4 de fevereiro de 1998, mantendo-se a mesma filosofia e 

trazendo como slogan: Um jomal a servic;o de Roraima, para informar e formar opinioes, 

sobremaneira, a polftica. 

Esse peri6dico, ao iniciar suas atividades, em 1995, tinha o formato tabl6ide, 

por ser mais economico, e contava com 18 paginas distribufdas em tres cadernos. 0 

primeiro caderno trazia noticias gerais, de politica, de economia e opinioes. 0 caderno 
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B continha as editorias de policia, cultura e lazer, e o caderno C continha a editoria de 

esportes. 

Segundo o diretor administrative, Luciano Glauber F. Brito18
, "a politica e 

policia tern prioridade n'O Diario, pois ha urn numero maior de leitores interessados em 

noticias". 

Brito, urn dos responsaveis pela reativagao de 0 Diario, admite que as 

inumeras interrup<;6es de atividade do jornal deveram-se a propensao politica da sua 

linha editorial e que os politicos por ela beneficiados nao cumpriram com o pagamento 

das quotas de patrocfnio. "Hoje, com as mudan<;as em nossa linha editorial, o jornal ja 

apresenta urn pequeno lucro e, por conseguinte, iremos contratar mais profissionais e 

ampliar o nosso parque grafico" (Soares, 1999: 59). 

TABELA3 

DADOS GERAIS 

I TENS 

NOME: 

PRA<;A: 

CIRCULAQAO: 

FUNDAQAO: 

PUBLICAQAO: 

FORMATO: 

IMPRESSAO: 

PERIODICIDADE: 

TIRAGEM DIARIA: 

CADERNOS PERMANENTES: 

DADOS 

0 Diario 

Boa Vista 

Boa Vista 

21 de fevereiro de 1995 

Empresa Grafica Uaila Ltda. 

Standard 

Off-set, em cores 

5 dias- Terga a Sabado 

1 000 exemplares 

Dois: o primeiro eo caderno D. 

Em relagao aos profissionais locais que atuam na midia impressa de 

Roraima, Pimentel (1996:1 0), ressalta que cerca de 73,3% dos que atuam no mercado 

nao tern forma<;ao academica e nao disp6em de muita experiencia no campo 

jornallstico. Percebe-se que a carencia de mao-de-obra qualificada em Roraima e 
observada em todas as areas do meio jornalistico. 
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Lima (apud Pimentel, 1996:1 0) avalia a profissao: 

"Jornalista nao e mais uma atividade profissional em Roraima: virou uma 
especie de 'quebra-galho' ( ... ) porque criou-se um esquema de contrata<;;ao 

espuria de pessoas inabilitadas para servirem extemporaneamente de 
rep6rteres nas reparti<;;oes publicas ( ... )a revolta e maior ainda quando o mentor 

desse "imbroglio" contra a profissao de jornalista nao atenta para o fato de que 
esses p obres r ep6rteres p recisam e star b em i nformados, identificados com o 
sentido da profissao ... ". 

1.3. A ORIENT ACAO TEO RICA E 0 ROTE IRQ DE ANALISE 

Neste t6pico, pretendemos abordar fen6meno de constru~ao de uma 

imagem19-conceito do indio na imprensa escrita de Roraima. Nosso exercicio busca 

detectar os fluidos ideol6gicos da sociedade boa-vistense com rela~ao ao indio. 0 

fundamental e pesquisar a imagem (ou imagens) desse indio transmitidas pelos jornais 

A G a zeta de R oraima, F olha de Boa Vista e 0 0 iario, durante o p erfodo de 1991 a 

1996. Em outras palavras, buscamos o significado desse conceito de indio; que 

estere6tipos, ou que tipo de preconceito ou discrimina~ao sao repassados no discurso 

visual e na produ~ao jornalfstica. Enfim, qual a ideologia20 que foi transmitida durante 

esses anos, periodo surpreendido por violencia e varios conf!itos etnicos ocorrido em 

quase todo o Estado. Indios, fazendeiros e garimpeiros lutavam reivindicando seus 

direitos sobre a terra. Em que medida a midia, como fator cultural e como agente 

formador de opiniao que atende aos interesses dos grupos oligarquicos ao qual 

18 Fco. Esperidiao Chagas foi, na epoca, o primeiro editor do jornal. Ibidem, p.58. 
19Tacca (1999:15,31) em sua tese de doutorado, ressalta que "todas as culturas, atraves dos tempos, sempre se 
permearam por usos distintos de imagens, sejam mentalmente abstratas, baseadas em relatos orais ou em outras 
experiemcias perceptivas visual mente concretas. A imagem independente de sua genese, ela passa necessariamente 
por duas experiencias inseparaveis: a primeira, da ordem da natureza, ligada ao funcionamento do organismo 
humano e a segunda, da ordem da cultura, ligada ao contexte sociocultural. A imagem mental dentro do que 
chamamos de imaginario social faz-se por meio de representagoes codificadas da realidade, pratica normatizada de 
relagoes sociais. A imagem fotografica e empregada pela sociedade democratica e capitalista na construgao de 
fdolos para consume de massa e nas sociedades autoritarias para construir verdadeiros deuses humanos para impor 
uma imagem (mica e referencial". 
20 Tacca (op. cit.:41) lembra que toda fotografia traz embutida um programa ideol6gico de representagao da realidade 
que remonta ao renascimento, ao desenvolvimento da pesquisa cientffica e ao modo de produgao capitalista. 
Entretanto, a camera nao funciona sozinha. Na produgao virtual da imagem- o ato fotografico em si mesmo- os 
elementos da linguagem fotografica sao articulados por um sujeito enunciador que combina o c6digo
enquadramento, foco, angulo de camera, gesto do personagem, lentes, filmes, na produc;ao do sentido. 
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pertencem os fazendeiros, difundiu imagens na prodw;ao de sentido que influiram na 

formagao da consciencia do povo roraimense. 

A expropriagao de terras e direitos indigenas parece ser o cerne da questao 

para se compreender aspectos ideol6gicos e (in)dizlveis de uma cultura que tern 

alimentado o processo de preconceito e discriminagao. Vamos tentar descobrir seus 

caminhos e descaminhos, para entao reunir caracteristicas melhor fundamentadas e 

para melhor entender como foi feita a representagao do Indio ao Iongo deste periodo. 

0 metoda de analise do material jornalistico dar-se-a a partir dos elementos 

constitutivos da fotorreportagem (manchete, legenda, charge, fotografia e reportagem) 

dentro de tres tipos de suportes distintos: a charge, a fotografia e o texto jornalistico, 

que acompanham a imagem do indio, numa abordagem do vies de tres eixos tematicos: 

a demarcagao das terras Raposa/Serra do Sol, o caso Haximu, em 1993 e os conflitos 

de terras. 

Pretendemos focalizar e descrever metodologias de trabalhos com o uso de 

iconografias na pesquisa, alem de historiografar as principais referencias bibliograticas 

no campo da fotografia e da ilustragao usada na imprensa diaria e semanaria. Faremos 

isso, mais especificamente, no contexto do discurso visual da midia impressa de 

Roraima, utilizando metoda de analise de interpretagao da realidade manifestada por 

meio dos mecanismos internos que regem a produgao e a recepgao das imagens 

iconograficas, veiculadas nas manchetes, legendas e reportagens dos jornais A Gazeta 

de Roraima, Folha de Boa Vista e 0 Diario no perfodo de 1991 a 1996. 

Essa escolha nao tern carater antropol6gico. Nao objetivamos localizar as 

imagens no contexto da documentagao etnografica e muito menos no ambito da 

Hist6ria do Indio brasileiro. Para n6s, importou investigar e compreender o modo de 
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construgao da imagem do indio na mfdia impressa de Roraima, por intermedio da 

estrutura narrativa do fotojornalismo21
. 

Nossa analise concretiza-se a partir de alguns recortes escolhidos como 

modelos metodol6gicos de abordagem. Urn dos primeiros trabalhos sistematizados foi a 

analise da imagem fotografica que fez parte de dois estudos: a pesquisa hist6rico

sociol6gica sobre o carnaval paulistano, de Von Simson (1984), e a pesquisa 

metodol6gica sobre a documentagao fotografica (potencialidades e limitag6es) de Leite 

(1992), que sao referencias em nosso pais. 

Ha escassez de trabalhos referentes a analise da imagem fotografica nao 

produzida pelas pesquisadoras. Nesse estudo, as autoras optaram por urn processo de 

experimentos de percepgao e memoria, realizado com acervo fotogratico reunido no 

Centro de Estudos Rurais e Urbanos, que captou as imagens do carnaval paulistano. 

De acordo com o relato das autoras, a pesquisa tinha dupla finalidade, ou 

seja, conhecer urn aspecto mais amplo da testa anual (o carnaval) na capital do estado 

de Sao Paulo e avaliar as contribuigoes do material visual para a compreensao de uma 

festa popular. A preocupagao sociol6gica com estruturas e dinamicas sociais foi sendo 

acrescentada dentro de tentativas empiricas e experimentais, ao lidar com a analise de 

conteudo fotografico. 

21 lniciamos a nossa discussao em torno de urn conjunto de reflexoes, baseadas em estudos de casos especfficos, 
abrangendo as questoes que consideramos fundamentais para o entendimento dos termos fotojornalismo e 
fotorreportagem. Esta preocupa<;ao partiu do pressuposto de que a fotografia de imprensa s6 adquire s eu pie no 
significado no contexto de sua publica<;ao, se estiver inserida no espa<;o das paginas. Freund registra o surgimento 
do fotojornalismo, que nasceu na Alemanha, sob o impulso da republica liberal, nascendo como manifesto da 
imprensa ilustrada alema. Freund ressalta que a tarefa dos primeiros rep6rteres da imagem fotografica era a da 
feitura de fotografias isoladas, com o fim de ilustrar uma hist6ria. E apenas a partir do momento em que a imagem se 
torna, ela mesma, hist6ria de urn acontecimento que se conta numa serie de fotografias acompanhadas por urn texto 
freqOentemente reduzido apenas a legendas, que come<;a o fotojornalismo propriamente dito. Freund descreve que, 
em 1930, Stefan Lorant, ao tornar-se redator-chefe da Munchner lllustrierte Presse, recusou a ideia utilizada pela 
imprensa ilustrada do emprego de fotografias encenadas, reproduzindo apenas imagens isoladas e cria uma nova 
ideia, a dee ncorajar reportagens, q uer d izer, fazer contar u rna h ist6ria por uma s ucessao de imagens. Em volta 
desta imagem central, agrupa-se urn certo numero de fotografias que descrevem, em detalhes, todos os elementos 
da hist6ria, com urn come<;o e urn fim. A nova ideia ganhou o nome de ''fotorreportagem", definida pelo Iugar, o tempo 
e a a<;ao, como no teatro. Sob a influencia de Lorant, os fot6grafos come<;am a fazer uma serie de fotografias sobre 
urn unico assunto, que preenchem varias paginas das revistas ilustradas. Foi o primeiro a compreender que o publico 
nao deseja apenas ser informado sobre os fatos e gestos das grandes personalidades, mas que o homem da rua se 
interessa por a ssuntos que tern a ver com a sua propria vida. Alguns a nos rna is tarde, essa ideia fez o grande 
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Para as pesquisadoras, a toto-analise procura apontar os principios da 

representa<;ao, as caracteristicas morfol6gicas, os valores expressivos tfpicos e as 

propriedades intrinsecas, como meio de descrever urn estilo temporal. 

Podemos descrever a toto-analise como sendo a tentativa de lidar com a 

imagem fotografica a partir de seis dire<;6es: 

• do fot6grafo ao retratado; 

• do retratado ao fot6grafo; 

• do observador a imagem; 

• da imagem ao observador; 

• do retratado ao observador; 

• de uma imagem para outra . 

Essa tentativa conseguiu separar, com mais clareza, a forma fotografica (sua 

representa<;ao ou seu signo) da propria testa carnavalesca (o espetaculo, os atores, as 

estruturas e organiza<;6es subjacentes, o referente) e dos sfmbolos de que lan<;a mao 

(o significado e as express6es culturais que perrnitem a leitura e a interpreta<;ao da 

testa). Segundo Von Simson (1984:277), "A fotografia permite a reconstitui<;ao de urn 

espetaculo e a imagem fotografica contem uma vantagem por ser uma comunica<;ao 

inicial direta, que ultrapassa c6digos dos diferentes tipos de discurso, nas varias 

culturas". 

A analise da documenta<;ao fotografica pressup6e a transposi<;ao para duas 

dimens6es de uma cena tridimensional, paralisando o movimento e silenciando o ritmo 

e a melodia. Na opiniao da autora, esse estudo possibilitou-lhe distinguir, unicamente, 

algumas condi<;5es de crftica pratica a serem aplicadas de maneira diversa a diferentes 

sucesso da revista Life (Freund, 1995: 119). Em nosso trabalho-estudo iremos assumir o termo fotorreportagem sem 
hffen, como consta no Dicionario de Ungua Portuguesa (Ferreira, 2000:806). 
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conteudos tematicos, em momentos diferentes, alem de permitir avaliar aspectos do 

carnaval paulistano que somente a analise do discurso nao permitiria. 

0 estudo de Von Simson, cujo instrumental utilizado foram diferentes 

seqOencias de fotografias levantadas e examinadas, proporcionou um material rico para 

experimentos e crlticas de percepc;ao visual. Abrangeu questoes especiais que apenas 

o discurso nao poderia cobrir. Permitiu consagrar a complementaridade da 

representac;ao fotografica aos depoimentos dos retratados, revelando dados ao inves 

de uma superposic;ao, acrescentando respaldo para uma avaliac;ao crftica. 

Outro estudo significative, e que seNiu de base para nossa analise, foi o da 

pesquisadora Helouise Costa (1992), que fez a relac;ao entre fotografia e modernidade 

no Brasil, no qual mostra a trajet6ria da revista 0 Cruzeiro, como fonte que apresenta 

um processo de renovac;ao do fotojornalismo a partir de 1943. 0 estudo permite a 

analise dos diferentes usos da fotografia na imprensa, restringindo a investigac;ao da 

fotografia ao ambito das fotorreportagens22
, dentro de um recorte temporal de 1943 a 

1954, periodo em que se verificaram a consolidac;ao e o apice da fotorreportagem no 

Brasil. 0 objetivo principal de sua pesquisa foi identificar os intercambios entre dois 

campos da pratica fotogratica: o ambiente fotoclubista e a imprensa ilustrada em seus 

prim6rdios. 

A abordagem te6rica e a analise da imagem fotografica obedeceram a 

diferentes metodologias, adequadas as questoes levantadas. Costa optou, e deu como 

prioridade do seu estudo, trabalhar diretamente com as imagens. Partindo-se do 

pressuposto de que a fotografia de imprensa s6 adquire seu pleno significado no 

contexto de sua publicac;ao, inserida nas paginas, ela utilizou somente as imagens 

publicadas na revista 0 Cruzeiro. 

22 Costa define o termo fotorreportagem como sendo uma narrativa que resulta da conjunc;ao do texto e da imagem, 

ou seja, da conjunc;ao de duas estruturas narrativas, totalmente distintas e independentes, dentro de uma amarrac;ao 
propria realizada pela edic;ao, conferindo grande destaque a imagem fotografica. 
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Segundo Costa, a ideia geral que norteou este ensaio foi a investigagao do 

discurso visual estabelecido pelas fotorreportagens de 0 Cruzeiro, no periodo de 1943 

a 1954. A multiplicidade de temas da revista e a abrangencia do periodo enfocado 

apontaram, desde o inicio, a inviabilidade de urn estudo extensivo. Tentando superar 

este problema foi estabelecida uma base comum para a analise. A autora escolheu 

como base o tema do indio, que foi recorrente ao Iongo dos onze anos e que permitiu 

nao s6 acompanhar o amadurecimento das solugoes formais especificas da 

fotorreportagem, como tambem permitiu identificar alguns aspectos da ideologia 

nacionalista da epoca. 

A escolha visou investigar o modo de construgao da imagem desse "outro" ( o 

indio) atraves da estrutura narrativa da fotorreportagem. Nesse contexto, e muito 

significativo que a tematica indigena tenha sido recorrente em 0 Cruzeiro. Helouise 

Costa (1992:89), textualiza que: 

"0 indio e urn empecilho ao avan<;o do "progresso", pois sua imagem e 
incompativel com o modele de uma na<;ao desenvolvida. A domina<;ao do indio, 
como parte do processo de moderniza<;ao, e nao so inevitavel, como 
necessaria, e a revista ira engajar-se sistematicamente nesta tarefa". 

Dentro das grandes vertentes tematicas das fotorreportagens, a autora 

considera que o tema do indio apresenta-se como mediador entre dois grandes eixos: 

insere-se na exaltagao da natureza e da aventura e, ao mesmo tempo, no contexto do 

ex6tico. Acrescenta que, para refazer a trajet6ria da descoberta do Brasil, nada melhor 

do que comegar pelo indio. 

Nesse estudo o indio e apresentado como mais urn dos "recursos naturais" 

disponiveis a ser utilizado em beneficia da modernizagao do Brasil. De "pesos mortos" 

os indios devem ser transformados em profissionais especializados, que possam 

contribuir para o progresso do pais. 

Outro trabalho interessante, que tambem serviu como guia para a nossa 

pesquisa, foi ode Fernando Cury de Tacca (1999), "0 feitigo abstrato: do etnografico ao 
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estrategico a imagetica da comissao Rondon", que investigou a colegao de imagens 

fotossensiveis, estaticas e em movimento, sob a chancela da Comissao Rondon. 0 

autor procurou compreender o processo de significagao das imagens nessa Comissao, 

em que Rondon recupera o olhar etnografico do dneasta e fot6grafo Major Thomas 

Reis, nas primeiras decadas do seculo XX. 

A compreensao e a analise da colegao imagetica foi construfda, segundo 

Tacca, na intersegao desses olhares, o que nao poderia ter sido feito de outra forma, no 

intuito de desvendar desse enigma. A imagem nessa comissao existe como auto

afirmagao, marketing e mostra a agao estrategica de ocupagao da nessa fronteira. A 

imagem do indio e construida como uma referenda de integragao e nao de exclusao no 

conjunto da nagao. 

Os capitulos II, IV, V e, em particular, o VI de sua tese, serviram-nos como 

referenda, agugando o nosso olhar analftico para a leitura e a originalidade da imagem 

iconografica. 

Ap6s o estudo das obras supracitadas, dedicamo-nos a conhecer mais a 

respeito da originalidade da imagem fotografica. Nesta analise, buscamos tambem 

saber se essas imagens sao eficazes quanta a transmissao da informagao e qual sua 

verdadeira fungao do olhar (representagao, ilusao ou realismo), objetivando, assim, 

entender e compreender o processo de construgao e de significagao dado pela 

imprensa escrita roraimense quanta a imagem do indio. 

Segundo a proposta de estudo que versa sabre o olhar ex6geno23
, 

ressaltamos a pesquisa de Luiz Eduardo Robinson Achutti (1997), na qual o 

pesquisador realiza estudo de antropologia visual sobre o cotidiano, o lixo e o trabalho. 

Achutti focaliza sua atengao nas trabalhadoras do galpao de redclagem de lixo. 

Oedica-se a caracterizar uma vila de favela na regiao periferica da cidade de Porto 

Alegre, area de deposito do lixo da cidade. 

23 Olhar externo, fora desta cultura. 
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0 autor (op. cit.:14, 42) 

"( ... ) minha enfase sera no uso da fotografia como uma narrativa imagetica, 
capaz de preservar o dado e convergir para o leitor uma informaqao cultural a 
respeito do grupo estudado. ( ... ) lnteressa-me discutir algumas assertivas a 
respeito d a construqao da nossa capacidade de olhar que, por sua vez, esta 
diretamente relacionada com os atos de simbolizaqao na perspectiva da criaqao 
e leitura de imagens. 0 olhar e aprendido, e treinado de forma articulada com 
outros olhares. 0 olhar nao e individual, ele e determinado social e 

conjunturalmente. E em funqao do tipo de olhar de uma dada epoca que sao 
determinados os tipos de imagens e de que forma as pessoas se relacionam 
com elas". 

Para finalizar nossa referencia te6rica dentro da abordagem do olhar 

ex6geno, temos, ainda, a dissertac;ao de mestrado de Andre Gustavo Alves Nunes 

(1998), intitulada Os argonautas do Mangue: uma etnografia visual dos caranguejeiros 

do municipio de Vit6ria-Es. 0 objetivo principal dessa pesquisa visa entender e 

descrever as relac;6es homem-manguezal, na qual o corpo eo principal instrumento de 

trabalho, que pode ser melhor revelada atraves da imagem, focando as pessoas que 

vivem da cata do caranguejo. Para tanto, o autor utilizou um metoda de apreensao e de 

exposic;ao dos dados. Para Nunes (1998) nao bastaria apenas "falar e discursar" em 

torno do homem. Haver-se-ia de "mostra-lo, expo-lo, torna-lo visivel" para melhor 

conhece-lo. 

Nunes utilizou a fotografia como instrumento de pesquisa, procedendo desde 

o registro ate a exposic;ao dos dados, e empregando a metodologia proposta por 

Gregory Bateson e Margaret Mead (1942) em Balinese Character: A Photographic 

Analysis 24, que foi o marco inicial da antropologia visual. 

24 Esses auto res procuraram descrever as express6es do ethos e analisar certos c omportamentos culturalmente 
padronizados de organiza<;:ao dos instintos e das emo<;:6es dos individuos da sociedade balinesa. 0 termo "ethos" foi 
urn conceito forjado por Bateson significando " a tonalidade geral de urn povo ou de uma comunidade; ou ainda, o 
sistema das atitudes afetivas que governa o valor que uma comunidade outorga as diferentes satisfag6es ou concede 
as diferentes frustag6es que podem oferecer as situag6es da vida". Enquanto o eidos refere-se ao " sistema 
codificado dos modos cognitivos presentes em uma dada sociedade. A pesquisa trata dos costumes balineses e visa 
entender a formagao da personalidade da crianga dentro dessa cultura. Ela enfoca a crianga e as relag6es entre elas 
e seus familiares. 
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0 autor pontualiza (op. cit.) que o estudo de Bateson e Mead originou o 

metoda de pesquisa que associa informagoes visuais (fotografia e filmes) as 

informag5es verbais para descrever "o sistema culturalmente padronizado de 

organizagao dos instintos e das emogoes dos indivlduos pertinentes a uma dada 

sociedade". 

Relata tambem que, partindo dessa metodologia, os estudiosos sentiram a 

necessidade de sistematizar urn numero muito grande de fotografias e de apresenta-las 

juntamente com outros dados (textos e ilustragoes). 

Enfatiza o autor (op. cit.:29): 

"Nao sabia muito bem como organizar essas informagoes textos e fotos de uma 
forma tal que pudessem ser apresentadas em uma monografia. Utilizei a 
proposta de Mead e Bateson visando organizar as fotografias e apresenta-las 
juntamente com as informagoes verbais". 

0 passo subseqOente foi elaborar urn fichamento tematico das fotos, em que 

foram selecionados os temas focados em suas imagens. Esse fichamento auxiliou na 

edigao de oitocentas fotos que foram separadas em blocos tematicos. Gada c6pia 

recebeu anotagoes do numero do filme, fotograma e data em que foi feita. 

0 pesquisador fez, ainda, anotagoes referentes as situagoes fotografadas em 

urn caderno de campo. Em seguida, as fotos foram analisadas, juntamente com as 

anotagoes a respeito de cada cena. Ap6s essa analise, as fotos foram apresentadas em 

forma de sequencia, contendo o minima de seis fotos diagramadas numa unica prancha 

eo maximo de oito fotos na montagem da prancha. 

Fundamentado no arcabougo te6rico dos trabalhos acima destacados, 

tragaremos abaixo o roteiro de analise das i magens iconograficas. Nessa analise f oi 

incorporada a metodologia empregada par Costa (1992) na investigagao da tematica 

indigena extraida da revista 0 Cruzeiro. Os passos usados neste estudo decorrem da 
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leitura e analise interpretativa de cada urn dos elementos constitutivos da 

fotorreportagem e da estrutura narrativa que os sintetizam. 

Costa (1997:83) define os elementos como sendo: 

"( ... ) a manchete, apresentac;:ao, texto, fotografias e legendas. Esses elementos 
sao basicos das fotorreportagens, ou seja, texto e imagem apresentam 
individualmente estruturas narrativas pr6prias que irao contribuir para a 
construc;:ao da narrativa global". 

Nossa analise circula em torno dos recortes dos jornais de Boa Vista, que 

fabricam e constr6em a imagem do indio, mostrando a imagem sob o ponto de vista 

crftico. Essa dissertac;ao apresenta urn grande numero de fotografias, charges, 

desenhos e mapas, nao produzidos pela pesquisadora, mas que fazem parte do acervo 

fotografico dos tres peri6dicos em estudo. 

Nesta pesquisa, adotamos o criteria de trabalhar a iconografia no ambito das 

fotorreportagens. Outro criteria adotado para facilitar nossa analise foi selecionar fotos e 

ilustrac;oes que estao pr6ximas a urn texto, que os sintetizem e que contenham a 

citac;ao dos creditos do autor. 

Outras metodologias de analise e estudos da imagem e mensagem 

fotografica foram incorporadas a esta pesquisa25
. Destacamos a leitura das imagens 

iconograficas e do discurso verbal para compreensao das referidas formas de 

construc;ao desta imagem. A analise interpretativa foi a partir dos elementos 

constitutivos da fotorreportagem e da estrutura narrativa que sintetizam o texto, e a 

analise de apreensao da imagem iconografica sera a partir de tres movimentos26
: 

inicialmente, o olhar percorre a imagem buscando uma inteligibilidade de imediato; num 

25 Joly, (1996). Considera a imagem como uma mensagem visual composta de diversos tipos de signos, equivalendo 
assim a uma linguagem, a uma ferramenta de expressao e de comunicagao. Acrescenta que, seja ela expressiva ou 
comunicativa, e possivel admitir que uma imagem sempre constitui uma mensagem para o outro, mesmo que esse 
outro sejamos n6s mesmos. 0 autor lembra que, para compreender essa mensagem, uma das precaug6es e buscar 
para quem a mensagem foi produzida e para que ela serve. A fungao e determinante para a compreensao de seu 

conteudo. 
26 Esses critenos ou princfpios foram empregados nas pesquisas de von Simson e Leite ja citadas nesta pesquisa. 
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segundo momenta, le-se a legenda27
, a fim de completar sua percepc;ao primeira; por 

fim, retorna-se a imagem e conclui-se a interpretac;ao da cena. 

Entendemos que as imagens possuem dais espac;os determinantes para a 

sua percepc;ao: o olhar de quem produz, ou do autor, e o intermediario pela imprensa. 

Para compreender essa construc;ao faz-se necessaria conhecermos a problematica 

indigena no estado de Roraima e a representatividade do indio na sociedade local. 

27 A legenda complementa a noticia, sua fungao sera de dirigir o olhar do leitor ou ainda indicar ou a ampliar a 
significagao daquilo que acompanha. Vern, geralmente, abaixo da foto ou do desenho, colocada ao lado, acima ou 
mesmo dentro do seu espago. 
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2. OCUPACAO DO ANTIGO TERRITORIO DO RIO BRANCO 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

0 processo de coloniza(fao do Vale do Rio Branco deu-se, com maior 

intensidade, a partir de meados do seculo XVIII. A estrategia de coloniza9ao e de 

ocupa9ao dessa regiao foi implementada em diferentes periodos hist6ricos, por 

iniciativa da Coroa Portuguesa, dos governos centrais do Brasil p6s-independencia e 

dos governos do Estado do Amazonas, ao qual esteve incorporado o ex-territ6rio de 

Roraima ate a sua emancipa9ao como Territ6rio Federal, em 1943.28 

Tal ocupa9ao verificou-se por meio de duas frentes simultaneas: a 

colonizavao holandesa, que se estabeleceu na costa da Guiana, alcan9ando o Vale do 

Rio Bran co, atingindo o s p ovos i ndigenas desde a costa ate o Vale A maz6nico, e a 

coloniza9ao portuguesa, que ja se fazia presente no Vale do Rio Branco, por intermedio 

de viagens esporadicas de traficantes de escravos Indios e de funcionarios da colonia, 

vindos do Vale do Rio Negro. Ali estabeleceram o aldeamento. Farage (1962:267) 

observa que "( ... ) a ocupa9ao se deu pela por9ao nordeste do estado de Roraima, 

fronteiri9a a Republica da Guiana ( ... )". 

De acordo com Santilli (1994:17), os portugueses investiram na ocupa9ao 

estrategico-militar para impedir possiveis invas6es dos espanh6is e holandeses e 

assegurar a posse do Vale Amaz6nico. 

Os espanh6is e holandeses que se encontravam na regiao limitrofe, nas 

Guianas, avan9aram em dire9ao ao Rio Branco entre 1771 e 1773, quando uma 

primeira expedi9ao vinda da provincia de Angostura, no Rio Orinoco, explorava o 

Paraua. Outras tropas seguiram e venceram as Cordilheiras, chegando ao Rio 

Uraricoera. 
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Ainda segundo Farage e Santilli (1962:267), os holandeses alcanc;aram a 

regiao atraves de uma extensa rede de troca de manufaturados por escravos indios, 

que envolvia povos indigenas, desde o baixo Rio Essequibo ate o Vale do Rio Branco. 

A ocupac;ao29 efetiva do Rio Branco tornou-se uma questao central para os 

portugueses, que enviaram ao local tropas de guerra para combater os espanh6is, nao 

s6 com ordem de expulsa-los, mas, tambem, de iniciar a construc;ao de uma fortaleza e 

do aldeamento de indios na regiao. 

A hist6ria dos indios de Roraima comec;a a ganhar ac;ao depois que os 

bran cos chegam as terras roraimenses, antes denominadas "Rio Branco". Com a 

chegada dos conquistadores civis, na segunda metade do seculo XIX, a caminhada 

indigena tornou-se extremamente dificil e marcada por acontecimentos violentos. Nos 

relatos da Coler:;ao Hist6rico-Antropo/6gica, publicada pela Diocese de Roraima 

(1990:5), o choque entre o branco e o indio nao foi sangrento, existindo noticias, no 

entanto, de mortes, empobrecimento economico, destruic;ao cultural e fisica. 

Consta ainda nos relatos, que o primeiro contato entre indios e brancos foi 

marcado por uma amizade ocasional. Esse contato intensificou-se com a ocupac;ao 

fundiaria atraves da chegada de colonos civis. A pecuaria se estabeleceu na regiao 

desde fins do seculo, inaugurando assim a expropriac;ao das terras indfgenas. 0 

envolvimento dos indios no processo de ocupac;ao nao se limitou a atrapalhar a 

expansao da frente pecuaria. Bern cedo os fazendeiros descobriram nos indios a mao

de-obra ideal para as pr6prias fazendas. Os indios, que no infcio "eram s6 um 

atrapalho, em seguida, tornaram uma mao-de-obra barata, a servic;o dos fazendeiros'' 

(Farage, 1962:270). 

28 Documento n° 003, Terras indigenas do Brasil: um balanc;:o da era Jobim - lnstituto Socioambiental - ISA- Sao 
Paulo junho, 1997. 
29 0 processo de ocupac;:ao de terras no Vale do Rio Branco fez-se acompanhado de mecanismos de arregimentac;:ao 
da populac;:ao indigena para as camadas mais baixas da sociedade regional que entao se formava. Esse processo 
requeria o confinamento territorial, a circunscric;:ao de um Iugar social para a populac;:ao indigena. 
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Segundo os historiadores, desde o comego, a ideologia empregada pelos 

invasores era simples: "As terras sao de ninguem e, por isso, ocupaveis". 

Figueiredo (1944:190), escreve que, no primeiro momento, 

"o fazendeiro quase sempre chegava muito humilde e pede ao aut6ctone para 
instalar no seu terreiro 'um curralzinho'. 0 aborigene, geralmente de boa Indole, 
cede. 0 branco vai atulhando de gado o terreiro do indio. A ro<;a do indio, onde 
viceja o milho e mandioca, vai sendo devastada" (apud. Cedir, op. cit.: 8). 

Num segundo momento, 

"0 fazendeiro come<;a a cercar as terras, ocupando, progressivamente, a terra 
indigena. Se os indios protestam contra esta situa<;ao, sao considerados 
obstaculos ao progresso de Roraima e de toda a Na<;ao. lnaugura, entao, a 
disputa da terrae do territ6rio indigena" (idem.). 

Antes de sua transformagao em territ6rio, ocorrida na decada de 40, o 

municipio de Rio Branco fazia parte do estado do Amazonas. Passou a territ6rio em 13 

de setembro de 1943, pelo Decreto-lei n° 5.812, desmembrando-se do municipio de 

Moura, pertencente ao Estado do Amazonas. Ap6s urn projeto do deputado Valerio 

Magalhaes, que foi transformado em lei em 1962, esse territ6rio passou a ser 

denominado Territ6rio Federal de Roraima30
• 

A ideia de criagao do territ6rio visava, antes de tudo, a ocupagao dos 

espagos vazios, a seguranga nacional e a aproximagao com os pafses vizinhos do 

continente sul-americano. Freitas (1996:121) argumenta que o governo territorial era 

quem mandava, empregava, promovia, transferia, comprava, prendia, pagava e demitia. 

Acrescentou: 

"0 Governo e tudo, infelizmente, o dono de tudo. como todo territ6rio, o de 
Roraima em particular, sofreu com a expansao urbana, com a chegada, em 
numeros crescentes de migrantes sem nenhuma estrutura social preparada 
para atender as necessidades materiais e nao materiais dos que chegavam Ia" 
(idem.). 

30 Naquela epoca havia muita confusao entre a capital do Acre, Rio Branco eo Territ6rio do Rio Branco, cuja capital e 
Boa Vista. A mudan<;:a foi feita para resolver esta situa<;:ao de localidades. 
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Ferri (1990:14) conta que surgiram neste local os conflitos entre as 

populag6es indfgenas Makuxi, Wapixana, lngarik6 e Taurepang por causa de frentes 

economicas agropecuarias. Lembra tambem que uma alteragao profunda ocorreu com 

o aumento da exploragao das riquezas minerais. Essa situagao agravou-se em 1975 

com a descoberta de ouro e cassiterita em territ6rio Yanomami, trazendo para a regiao 

garimpeiros e mineradoras. Nesta primeira investida foram registrados os primeiros 

casos de tuberculose e doengas venerea entre indios. 

Ressalta que a expansao do consume em Roraima nesse periodo quebrou 

recordes. Em apenas dois anos, a arrecadagao da Receita Federal aumentou em 

2.000% em termos reais. Calcula-se que os garimpeiros extrafam da regiao cerca de 

duas toneladas de ouro por mes. 

Um diagn6stico cientifico apresentado pela AMBTEC (Fundagao do Meio 

Ambiente e Tecnologia de Roraima), no ano de 1994, analisou a situagao fundiaria de 

Roraima. Segundo este estudo, antes de Roraima tornar-se territ6rio federal, todas as 

suas terras pertenciam ao estado do Amazonas, com excegao de uma faixa de 66km 

contigua a linha das fronteiras internacionais. A alienagao dessas terras ao Amazonas 

garantia a faixa de fronteira para a Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

Nesse diagn6stico transparece a falta de uma polftica agraria e de uma 

legislagao fundiaria especifica, dando margem para a formagao de grandes latifundios 

nas terras de Roraima. 

Ap6s a criagao do territ6rio, toda a area pertencente ao Estado do Amazonas 

voltou ao patrimonio da Uniao, excluindo-se as terras alienadas a terceiros pertencentes 

agora ao dominio privado que, segundo recentes identificag6es feitas pelo INCRA 

(lnstituto Brasileiro de Colonizagao Agraria), somavam 564.176ha. 

Com a criagao do lnstituto Brasileiro de Reforma Agraria - IBRA, institufram

se dispositivos legais para nortear uma politica agraria em nivel nacional e, por 
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conseguinte, para Roraima. Visando regulamentar o problema fundiario roraimense, foi 

criado o Decreto-Lei 1.110/70, que rege o INCRA. 

Em 1976, foi implantado o Projeto Fundiario Roraima, subordinado a 

Coordenadoria Regional do Extremo Norte, sediada em Manaus e que detinha a 

jurisdigao sabre todo o espago fisico de Roraima. Em virtude da distancia desse foro de 

decis6es, impedindo uma efetiva implementac;ao, criou-se a Superintendencia Estadual 

de Roraima, com uma politica administrativa autonoma, responsavel pela 

implementac;ao de uma politica agraria mais eficiente. 

Segundo diagn6stico da AMBTEC, a posic;ao geografica de Roraima esta 

limitada por fronteiras internacionais em mais da metade de seu contorno territorial, 

agravando, assim, a situac;ao legal de suas terras. Segundo a Constituigao Federativa 

Brasileira (1999:273): 

"Todas as terras que estiverem localizadas na faixa de ate 150km de largura, 
ao Iongo das fronteiras terrestres, sao designadas como faixa de fronteira, area 
de seguran<;a, ou seja de defesa do territ6rio nacional, e sua ocupa<;ao e 
utiliza<;ao estao reguladas em lei". 

Sao propriedades d a U niao todas as t erras compreendidas n uma f aixa de 

1 OOkm para cada !ado. As rodovias federais tambem sao patrimonio da Uniao. 

lgualmente sao patrim6nio federal as terras que margeiam rios e igarapes; alem disso, 

todas as areas que tenham sido registradas em seu nome, durante os 19 anos de 

vigencia do Decreto - Lei 1 .164/71 . 

Dessa forma, mais de 76% das terras de Roraima pertencem, legalmente, ao 

patrimonio d aU niao, estando e lass ob j urisdigao d a F UNAI, do I nstituto N acional do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), do lnstituto Nacional de 

Colonizac;ao e Reforma Agraria (INCRA) e do Ministerio da Defesa. 

A disputa pela terra e uma problematica que se mantem ate os dias de hoje, 

e continuara a existir enquanto confrontar-se com o direito natural do indio. Para 
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cornpreender melhor.essa questao e preciso recoloca-la na hist6ria, seguir os seus 

passos e observar sua dinamica e os pontos de equilibria. Esses permanecem, ainda 

hoje, em discussao, pelo fato de o indio representar o amago da questao no tocante a 
formac;ao da nacionalidade brasileira. 

Como ressalta GOMES (1988:18), "essa problematica vivida pelos indlgenas 

caminha com o desenvolvimento do pais, quase sempre em relac;ao inversa. ( ... ) Eis o 

sentimento de sua tragedia". Para Gomes, a questa a indlgena processa-se numa 

dimensao hist6rica mais ampla do que aquela que define a hist6ria brasileira ou mesmo 

a americana. "Eia e a representac;ao concreta de um cruzamento que infelizmente se da 

como embate, entre dais tipos de civilizac;ao, dais grandes complexes de possibilidades 

do ser humano" (Op. Cit.). Afirma ainda (Op. Cit.: 19) que o binomio indio e Brasil 

parece, a primeira vista, incombinavel. A hist6ria de um e a hist6ria do outro estao 

claramente em relac;ao inversa: a medida que o branco cresce o indio decresce. 

expressa: 

A esse respeito, Padre Antonio Vieira (apud Gomes, 1988:24) assim se 

"A questao indigena se desenrola na hist6ria brasileira com um saldo 
obviamente negativo para os indios. A na9ao brasileira se constr6i sobre o 
patrimonio territorial dos cinco milhoes de indios que havia, suga o seu sangue 
eo transforma em 'ouro vermelho"'. 

Nao se resolveram principais e atuais problemas de sobrevivencia do indio: a 

garantia do seu territ6rio e a protec;ao de sua saude. 

Gomes (op. cit.:15) conclui: 

( ... ) "0 Brasil de hoje, em rela9ao aos indios, nao e pior nem melhor do que o 
Brasil de 30 anos atras, do seculo passado. A ma vontade das autoridades, a 
politica indigenista paternalizante, a ambi9ao economica das suas elites e a 
falta de solidariedade humana, tudo isso pesa sobre os primeiros habitantes 
deste pais ( ... )". 
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A crescente mobiliza<;ao etnica ocorrida nos 

brasileiras, em particular na regiao Amaz6nica31 e, especificamente, no estado de 

Roraima, provocou uma luta reivindicat6ria de varios grupos pelo direito a posse das 

terras que tradicionalmente ocupam. Este e um fenomeno importante que precisa ser 

entendido. No estado de Roraima temos a Associa<;ao dos Povos lndigenas de 

Roraima (APIR), o Conselho lndigena de Roraima (CIR) e a Organiza<;ao dos 

Professores lndigenas de Roraima (OPIR), a Organiza<;ao das Mulheres lndigenas de 

Roraima (OMIR) e os Indios Taulipang, Waiwai, Makuxf (TWM). 

0 movimento indfgena, entendido como a96es organizadas para a resolu9ao 

dos problemas causados pelo contato com a sociedade nao-indfgena, sempre existiu, 

embora sob diferentes formas. No contexto social e politico do fim da decada de 70, 

multiplicam-se as organiza<;6es nao-governamentais de apoio aos indios e, a partir dos 

anos 80, novos processos e formas organizativas surgiram para enfrentar os 

problemas concretos das comunidades e povos indfgenas (grifo nosso ). 

A organiza<;ao das entidades defensoras das causas indfgenas deflagra-se 

com um contexto de institucionaliza<;ao dos movimentos sociais da sociedade civil, cujo 

objetivo e fazer-se representar perante o Estado, inclusive tendo como base a ideia da 

uniao das comunidades e povos para a resolu<;ao de seus problemas32
• 

A forma de estruturar o movimento indigena em um modelo organizacional 

instituido e um dado novo no processo de luta e resistencia dos povos indfgenas em 

confronto com a coloniza<;ao, o que vem acontecendo desde o seculo XVI ate os dias 

atuais. Essa forma resulta nas rela<;6es interetnicas dos povos indfgenas com os 

diversos segmentos da sociedade nao-indfgena, no contexto do Estado Brasileiro. Essa 

atua<;ao polftica no ambito do Estado e definida a partir de rela<;6es especificas 

formadas num campo s6cio-politico, no qual interagem o sistema politico regional e 

nacional da sociedade brasileira. 

31 Cunha (1962) diz que o processo de ocupa<;:ao e domina<;:ao da Amazonia se revelou bastante prejudicial para as 
etnias indigenas principalmente para o Estado de Roraima, em que se percebe claramente que a sociedade boa
vistense vera presen<;:a do indio, representando urn entrave ao desenvolvimento do Estado. 

59 



Esse modelo estrutural de cada organizac;ao indigena varia de acordo com a 

configurac;ao do campo de relac;6es interetnicas. As organizac;6es foram criadas para 

atuar como interlocutoras entre as comunidades, o Estado e a sociedade civil, papel 

esse que antes dos anos 70 era assumido por certos profissionais (antrop61ogos, 

indigenistas, jornalistas, etc.) e entidades que apoiavam a luta indigena. 

A ideia de uniao de todos os povos indigenas para fortalecerem-se no 

enfrentamento dos problemas comuns, por meio de uma organizac;ao, surgiu durante as 

assembleias indigenas inicialmente promovidas pelo CIMI - Conselho lndigenista 

Missionario nos anos 70 e, mais tarde, pelos pr6prios indios. Foi criada a Uniao 

Nacional dos Indios (UNI), em 1980, no contexto da luta contra o projeto governamental 

de e mancipac;ao, abrangendo at otalidade dos p avos i ndigenas em n ivel n acional. A 

nova entidade passou a atuar como representante dos diretos indigenas nas 

negociac;6es com o Estado brasileiro, procurando, principalmente, assegurar a 

demarcac;ao das terras indigenas. 

Em meados dos anos 80, iniciou-se, na Amazonia, a criac;ao de diversas 

organizac;6es indlgenas. Em 1990, esse processo hist6rico-politico consolidou-se. 

Oliveira Junior (1998:19) certifica que, nesses anos: 

"A participagao direta dos setores progressistas da lgreja Cat61ica foi 
determinante para o encaminhamento nao s6 das reivindicagoes das camadas 
populares, como tambem para a organizagao e mobilizagao dos povos 
indigenas( .. )". 

Ressalta que, com a criac;ao do Conselho lndigenista Missionario (CIMI), em 

1972, 6rgao ligado a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a lgreja 

Cat61ica passou a atuar de maneira efetiva na organizac;ao de 1numeros grupos 

indigenas, diante dos impasses determinados pela ditadura militar na implantac;ao da 

politica indigenista a ser desenvolvida pela FUNAI. 

32 Jornal Porantim- Ano XV- N°.153, dezembro de 1992, p. 7. 
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Destaca, tambem, que o CIMI desempenhou urn importante trabalho em 

defesa da organizagao dos indios, qual seja, coordenou e viabilizou o primeiro encontro 

de llderes indigenas, realizado em abril de 1994, no estado do Mato Grosso. 

A seguir, abordaremos OS principais grupos etnicos. 

2.2. BREVES CONSIDERACOES SOBRE OS GRUPOS ETNICOS 

A historiografia brasileira dos ultimos anos busca estudar aspectos 

relevantes dos grupos sociais, antes ignorados em estudos especificos. Estudiosos da 

area, antrop61ogos, tem-se esforgado para penetrar em diversas areas de investigagao 

hist6rica. Nas duas ultimas decadas, pouca atengao tern sido dada pelos historiadores 

aos povos indigenas. 

0 antrop61ogo John Monteiro (1995:223), aborda em seu estudo uma nova 

hist6ria indigena no Brasil, que brotou de uma particular conjuntura entre a antropologia 

e o indigenismo, a partir da observagao de uma serie de novos elementos. Em sua 

abordagem, observa que, desde a primeira metade do seculo XVI, a populagao 

indigena tem-se estabilizado, mostrando, inclusive, uma tendencia para o aumento 

populacional, apesar dos recentes abalos epidemiol6gicos sofridos pelos Yanomami 

devido ao garimpo e a malaria. 

Tommasino (1995:1) inicia sua discussao mostrando que, entre 1980 e 1990, 

o Brasil foi surpreendido por varias rebelioes indigenas, em praticamente todos os 

pontos cardeais. A revitalizagao politica e cultural de muitos povos, incluindo os de 

outros estados de contato mais antigo, vinha chamando a atengao dos cientistas 

sociais, porque, ao inves de desaparecerem ou dissolverem-se culturalmente, os indios 

ressurgiam e revitalizavam-se por meio de estrategias tao criativas quanto inusitadas. 
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Suas estrategias produziram o seguinte efeito: tornaram-se mais visiveis e 

audfveis. Tanto aparecem reivindicando direitos do proprio grupo como se unem para 

exigir direitos coletivos, principalmente em Brasilia. 

Acrescenta Monteiro (1995:223) que o estudo da populac;ao indigena no 

Brasil tem-se preocupado com dois aspectos entrelac;ados: o tamanho original da 

populac;ao no memento do contato eo grau de seu declfnio. 

Embora nao se tenha feito no Brasil, em seus quinhentos anos, um censo 

indigena, Monteiro (op. cit.) afirma: 

"Em plena vespera do seculo XXI, quando o Brasil completa 500 anos de 
hist6ria e de seu descobrimento, a populagao indfgena, que quase foi 
exterminada, da uma virada hist6rica, entra em processo inedito de recuperagao 
demografica. E nos pr6ximos anos, o avanc;o das etnias esquecidas devera 
atingir cerca de 335 mil indivfduos brasileiros. apontando os grupos etnicos nos 
diferentes estados brasileiros". Veja anexo 2- Grupos Etnicos. 

Quando os europeus pisaram em nossas terras, detectaram a existencia de 

mais de dois mil povos distintos habitando a America. Estimava-se a presenc;a de cinco 

a seis milhoes de indios no Brasil. Dados da FUNAP3
, levantados em 1997, apontaram 

que em nosso pais existiam 215 sociedades indigenas, perfazendo cerca de 325 mil 

pessoas, representando assim 0,02% da populac;ao total do pais. 34 Atualmente, estima

se que no Brasil essa populac;ao seja de 330 mil Indios de 220 etnias diferentes. 

Em recente levantamento, o Institute Socioambiental (ISA) relacionou cerca 

de 206 grupos, perfazendo uma populac;ao de, aproximadamente, 270 mil pessoas. 

Laraia (1995:260) considera que, do ponte de vista demografico, representam pouco, 

em um pais de 150 milhoes de habitantes. Entretanto, essa amostra e bastante 

significativa para dimensionar essa imponente diversidade cultural do Brasil. 

33 A Fundac;ao Nacional do indio (FUNAI) e o 6rgao do governo brasileiro que estabelece e executa a polftica 
indigenista no Brasil, dando cumprimento ao que determina a Constituic;ao de 1988. 
34 Jornal Radical, indios suplemento Especial. FUNAI- Fundac;:ao Athos Bulc;ao. Brasilia. Of. Abril/1997, p. 04. 
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Os 206 grupos indfgenas apontados pelo Institute Socioambiental vivem nas 

diferentes regi6es brasileiras e seu grau de interagao com a sociedade nacional varia 

desde o relative isolamento ate um avangado processo de urbanizagao. Mas as maiores 

concentragoes desses grupos encontram-se nas regi6es Norte e Centro- Oeste. 

Teixeira (1995:295) ratifica que a chegada dos portugueses ao Brasil 

implicou no infcio de um processo de depopula<;ao dos Indios, que s6 agora os 

historiadores, arque61ogos, antrop61ogos e linguistas comegam a compreender. E o 

autor evidencia: "foi um processo brutal a extingao das lfnguas". 

0 atual estado de manutengao das lfnguas indfgenas e mais perceptfvel no 

Norte e no Oeste do pafs, regi6es onde os movimentos de interiorizagao como, por 

exempio, a busca do ouro e a expansao da frente agricola e pastoril estao 

acontecendo. Entre os demais estados brasileiros, o Amazonas eo que possui a maior 
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popula<;ao indfgena, calculada em torno de 60 mil pessoas, que ocupa uma area de 

28.190.262ha, area que compreende um ter<;o de todas as terras indfgenas do pals. 35 

No Estado de Roraima, por exemplo, observa-se a presen<;a de diversos 

grupos indigenas. Conforme dados do Conselho lndfgena de Roraima (CIR), 36 estima

se a presen<;a de uma popula<;ao de 40 mil indios representados pelos povos Macuxf, 

lngarik6, Wapixana, Taurepang, Waimiri-Atroari, Wai-Wai e Yanomami e Maiongong37
• 

A seguir, serao descritos os principais grupos etnicos existentes em nosso 

estado. 

35 Ibid, p. 20. 
36 CIR e uma organiza<;ao indigena roraimense que desempenha o papel de interlocutora das comunidades com o 
estado e com a sociedade civil. A organiza<;ao iniciou-se em 1987 e foi reconhecida juridicamente em 1990. 
37 Veja, Documento ISA, n° 003- junho, 1997, cujo tftulo e Terras lndfgenas no Brasil: Um balan<;o da era Jobim. 
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Fonte: Secretaria de Planejamento, Industria e Comercio-Seplan Dept9 de meio ambiente- monitoramento ambiental. 

De acordo com a descric;ao de Ferri (i 990:1 8), o povo Macuxi pertence a 

famflia Karib. Os Macuxi vivem nas areas do lavrado e nas serras do Noroeste da 

Guiana, que faz divisa com o Brasil, provavelmente desde antes da ocupac;ao europeia. 

Estima-se que o numero de aldeias Macuxi, segundo os dados do Conselho lndfgena 

de Roraima, seja de, aproximadamente, cern aldeias. 0 territ6rio Macuxi esta dividido, 

formalmente, em quinze areas indfgenas, separadas entre si. Essas areas encontram

se ocupadas por fazendeiros e pequenos posseiros, como, por exemplo, o caso da 

Raposa/Serra do Sol, area mais extensa, abrange cerca de 1.700ha. 0 

levantamento realizado em 1988 peio Grupo de Traba!ho lnterministerial para 



identificagao dessa area constata que existem, hoje, cerca de duzentas fazendas 

apossadas e urn numero inestimavel de garimpos (Santilli, 1994:11 ). 

Outro grupo da familia Karib sao os Taurepang. Originados de uma regiao 

setentrional, ocupam no pais uma pequena area no alto Rio Surumu, nos limites 

fronteirigos com a Venezuela. Suas tn§s malocas localizam-se nas regioes 

montanhosas pr6ximas aos limites territoriais com a fronteira: Boca da Mata, Sorocaima 

e Banana!. Sua populagao esta estimada em torno de trezentos a quatrocentos 

indivfduos. Esse grupo resguarda a limitagao da fronteira. Em virtude de sua alta 

mobilidade, estao em constante deslocamento, indo do territ6rio brasileiro para o 

venezuelano e vice-versa. Na Venezuela eles sao conhecidos como Pemon. 

No extrema Norte do territ6rio de Roraima, existe uma pequena area 

atravessada pelo Rio Cotingo e delimitada ao Norte pelas serras limftrofes com a 

Venezuela e a Guiana; nela estao distribufdas, ao Iongo dos rios e igarapes, as malocas 

dos lngariko, cuja populagao gira em torno de quinhentas pessoas. 

Ferri (1990:18) descreve em seu livro que o espa<;:o territorial desse povo 

sofreu uma violenta redugao em maio de 1989, quando o grupo interministerial do 

governo federal encaminhou uma proposta de demarcagao de uma area de 90.000ha, 

muito aquem da regiao que, tradicionalmente, ocuparam, deixando de fora, inclusive, 

muitas malocas ali instaladas. 

0 grupo Wapixana, que pertence a familia Aruak, vive na regiao Sudeste do 

lavrado. lndfcios hist6ricos registram que essa nagao indigena foi deslocada para essa 

regiao por for<;:a do povo Makuxf, nao existindo uma divisao rfgida entre suas areas de 

ocupa<;:ao. Existem malocas Makuxi e Wapixana numa mesma regii3o e ate mesmo 

malocas mistas absorvendo, dessa forma, a cultura entre si. Os Wapixanas possuem, 

aproximadamente, uma popuiagao de 3.500 pessoas. 
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Ao Norte de Roraima estao os Maiongong ou Yekuana, como sao chamados 

na Venezuela. Situam-se ali tres malocas Maiongong. Eles mantem pouco contato com 

outros povos do lavrado, embora se relacionem, relativamente, com os Sanuma 

(Yanomami). 

Quanto aos Yanomami, deles tem-se a noticia de que, desde o sEkulo XVIII, 

pertencem as famflias Yanomami-Yanomam6, Ninam e Sanuma. Estao distribuidos em 

duzentas comunidades, espalhadas numa area de 94.191 km2
. A populagao estimada e 

de 22 mil individuos, dos quais dez mil moram numa faixa continua de terra no extrema 

Norte do Brasil e, os demais, vivem ao Sui da Venezuela. 

A area Yanomami ja nao se configura como objeto de disputa judicial, pois foi 

demarcada no governo Collar (1990-92), quando se tornou reconhecida, juridicamente, 

como reserva Yanomami. Entretanto, continua sendo invadida por garimpeiros. 

Os Yanomami costumam habitar locais afastados das margens dos rios ou 

lagos, preferindo construir suas aldeias em mata cerrada. A maior concentragao desse 

grupo no Brasil esta localizada na regiao da Serra Parima, altos dos rios Mucajai, 

Uraricoera e Catrimani. 38 

0 grupo Wai-Wai e imigrante da Guiana e passou a habitar a regiao Sudeste 

de Roraima. As ultimas malocas dos Waimiri-Atroari localizam-se ao Norte do Estado 

do Amazonas e ao Sui do Estado de Roraima, concentrando-se na regiao dos rios 

Janaperi, Alalau e Jatapu. Sua populagao gira em torno de 1.600 individuos (FUNAI, 

1992). Muitos foram os problemas vividos por esse grupo. Com a abertura da BR-174 

em territ6rio Waimiri-Atroari, na fronteira de Roraima com o estado do Amazonas, que 

foi cortado ao meio, causou-se urn relativo isolamento desses indios. Esse fato gerou 

graves conflitos39
• 

38 Folha de Sao Paulo. Kawaip- Indios- caderno Especial, p.04. 
39 Consta em Carneiro que esse foi u m exemplo dos p rimeiros registros de invasao d as terras i ndigenas com a 
construc;ao da BR-174. 
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2.3. AS TERRAS INDiGENAS DO BRASIL E EM RORAIMA: CONCEITO E 

LOCALIZACAO 

A questao das terras indigenas40 nunca foi discutida de maneira mais 

especifica. No entanto, manifesta-se desde 1936, quando as "terras indigenas" 

passaram a ser definidas pelo decreto-executivo n° 736, de 6 de abril de 1936. Desde 

entao, a legislagao vern sendo alterada visando adequar-se a realidade do 

entendimento da questao indlgena, no que diz respeito a necessidade da terra pelo 

Indio. A Constituigao Federal de 1988 reafirmou a competencia da Uniao para demarcar 

e proteger as terras de ocupagao tradicional dos Indios. 

As terras indlgenas do Brasil ocupam 929.209km2
, correspondentes a 

10,87% do territ6rio nacional, o equivalents a Franga e a lnglaterra juntas. Das 561 

areas indlgenas reconhecidas pela FUNAI, 315 ja se encontram demarcadas, 

homologadas e r egistradas, perfazendo 7 83.344km2 de e xtensao. E xi stem, a inda, 54 

terras delimitadas, 25 identificadas e 169 a identificar, segundo a informagao do 

documento do ISA do dia 30 de junho de 1997, intitulado Situagao Juridico

Administrativa das Terras lndigenas no Brasil, autoria de Fany Pantaleoni Ricardo. 

Terras indigenas41
: 

Registradas 231 

Homologadas 79 

Declaradas 50 

ldentificadas 61 

A identificar 129 

Sem providencias 179 

Reservadas/Dominiais 10 

Total 739 

4° Consideram-se terras indigenas, no Brasil, as reservadas pela Uniao e tradicionalmente ocupadas por Indios, em 
qualquer parte do territ6rio nacional, para posse e ocupa<,:ao, e as de domfnio da comunidade indigena ou do Indio. 

41 Fonte: CIMI- Levantamento atualizado em 30 de mar<,:o de 2000. Revista Reportagem Ano I, numero 10, maio de 
2000. 
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Terras indlgenas 

Demarcadas 

ldentiticadas ~ .. 

A identificar .. 

Tenit6rlo. Nacional 

Fonte: Mapa da FUNAI, novembro/1999- retirado da revista Reportagem, ano I, nQ1 0, maio/2000, p., 29.
42 

42 No mapa, as terras "demarcadas", que podem ser vistas em tarja amarela, compreendem as terras "regularizadas" 
ou, ainda, as que sofrem a demarcagao ffsica (com a colocagao de marcos e padr6es para assinalar seus limites), as 
que tiveram a demarcagao homologada em decreto do presidente da Republica e as que foram registradas nos 
Cart6rios de Registros de lm6veis (CRI) das comarcas correspondentes e na Secretaria de Patrim6nio da Uniao 
(SPU). Ja as temis identificadas com tarja vermelha sao terras com relat6rio do Grupo de Trabalho (GT) de 
identificagao publicado no Diario Oficial da Uniao. E as a identificar- sao terras com relat6rio do GT de identificagao 
ainda nao publicado no Diario Oficial da Uniao, na forma do Decreto 1. 775/96. 
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0 artigo do jornal 0 Legislador, ao produzir materia no sentido de localizar as 

terras indlgenas no Brasil, verificou que essas se encontram em areas de f ronteiras 

internacionais. No norte do Brasil, por exemplo, as terras indfgenas do estado de 

Roraima fazem fronteira com a Venezuela e a Republica Cooperativa da Guiana. 0 

estado do Acre faz fronteira com o Peru, ode Rondonia, com a Bolivia eo Para, com o 

Suriname. 

De acordo como Artigo 20, inciso XI, da Constitui9ao Federal43 (1999:3), 

"As terras tradicionalmente ocupadas pelos indios sao bens do dominio da 
Uniao, cabendo aos indfgenas a sua posse permanente e o usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. E bens publicos de 
uso especial, essas terras sao inalienaveis e indisponfveis, nao podendo ser 
objeto de utilizayao de qualquer especie por outros que nao seja os pr6prios 
indios". 

0 procedimento administrativo de demarca9ao das terras indigenas esta 

definido pelo Decreta n° 1. 775/96. Segundo o disposto nesse decreta, a demarca9ao 

das terras tradicionalmente ocupadas por Indios foi fundamentada pelo estudo 

antropol6gico de identifica9ao, complementado por outros de natureza etno-hist6rica, 

sociol6gica, cartografica, fundiaria e ambiental. 

"A terra e parte indissociavel da vida indfgena. Dela extraem alimento, abrigo, 
utensflios, e nela reside o seu passado, seus mortos e o cenario de sua cultura. 
Privar o indio da terra e condena-lo a extin9ao. Embora a lei e o texto 
constitucional assegurem esse direito, a cada ano, o s territ6rios indfgenas se 
tornam mais e mais reduzidos". 44 

Do ponto de vista juridico, a defini9ao deste termo encontra-se na 

Constitui9ao Federal e no Estatuto do Indio. 

No paragrafo primeiro da Constitui9ao esta escrito: 

43 Cunha (1 997), ressalta que a Constitui~ao de 1891 foi omissa no que se refe aos grupos indfgenas e seus 
territ6rios. 0 Decreta de 16/03/1892 reconhecia de forma aparente as disposi~6es constitucionais, reservou terras 
indispensaveis a defesa das fronteiras e a constru~ao de estradas ou fortes (Art. 113). Atraves desse dispositivos, 
abriu-se o campo para a regulariza~ao das posses existentes do rio Barnco. Este Decreta dizia que a propriedade 
das terras devolutas era dada a legitima~ao das posses ja existentes. 
44 http:// www.FUNAI.gov.br./FUNAI.htm. Terrind., p.1. 
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"Sao terras tradicionalmente ocupadas pelos Indios as por eles habitadas em 
carater permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindfveis a preservac;ao dos recursos ambientais necessarios ao seu 
bem-estar e necessarias a sua reproduc;ao ffsica e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradic;oes".45 

2.3.1. AS AREAS INDiGENAS DEMARCADAS EM RORAIMA 

A materia relacionada a demarca<;ao das terras indigenas tem sido, 

ultimamente, m a is d iscutida, analisada e c riticada. Esse t ema t em s uscitado debates 

mais prolongados e a sua discussao estende-se ao ambito dos mais diversos 

segmentos da sociedade, especialmente em Roraima46
• Esse assunto tern sido o foco 

de muita tensao vivida nos ultimos cincos anos e a nao demarca<;ao da reserva 

Raposa/Serra do Sol abriria um precedents muito serio em torno da questao da 

demarca<;ao das demais terras indigenas no estado de Roraima. 

0 processo de reconhecimento oficial da area como territ6rio indigena 

remonta ao inicio do seculo, quando se estabeleceram as primeiras praticas 

governamentais de demarca<;ao. Ja em 1917, o Governo do Amazonas editava a Lei 

45 Constituigao da Republica Federativa do Brasil, atualizada pelas emendas constitucionais numeros 21 e 22, de 18-
3-1999. 1999, p.273. 
46 Roraima localiza-se no extremo Norte do Brasil, acima da linha do Equador. Possui uma superffcie de 
225.116,1km2

, representando 2,64% da superffcie brasileira e 5,81% da superffcie da Regiao Norte. Limita-se ao 
Norte com a Republica da Venezuela; ao Sui, com o estado do Amazonas; a leste, com a Republica Cooperativista 
da Guiana e com o estado do Para; e a oeste com o estado Amazonas e com a Republica da Venezuela. Do ponto 
de vista politico-administrativo, constitui-se de quinze municfpios. Suas fronteiras internacionais estendem-se por 
958km, com a Venezuela, e por 964km, com a Republica da Guiana. Seu fuso horario marca quatro horas de 
diferenga em relagao a hora de Greenwich. Em relagao ao horario oficial brasileiro, o estado de Roraima esta uma 
hora a menos que a capital federal. Segundo o censo de 1996, a populagao de Roraima girou em torno de 247.699, 
cujos troncos originais procedem do cruzamento de indios, portugueses, nortistas e nordestinos que, no final do 
seculo passado e infcio deste, aqui se instalaram. Os sulistas tambem estao presentes na formagao da populagao. 
Muitos gauchos, paranaenses e paulistas vieram, no final da decada de 70. Sua populagao concentra o maior 
numero (65%) nas cidades e apenas 35% na zona rural. E um Estado que tern mais homens (56%) do que mulheres 
(44%), vide o Censo demografico de 1991. A populagao indfgena, com predominancia da etnia Macuxi e de, 
aproximadamente, 24.000 pessoas, representando cerca de 8% da populagao de 274.500 habitantes, projetada para 
este ano. Desde o infcio da colonizagao portuguesa na Amazonia ate 1943, a hist6ria de Roraima esta ligada ao 
processo hist6rico de ocupagao do Amazonas e a conquista do Rio Negro e, posteriormente, do Rio Branco, no 
seculo XVII. 0 estado de Roraima possui um PIB de US$ 700 milh5es. Desse montante, 48,7% originam-se do setor 
de servigos. 0 principal empregador e o setor publico. A atividade agropecuaria representa 25,8% da economia e 
25,3% decorrem do setor industrial. Sua vocagao econ6mica decorre da agropecuaria, do extrativismo (madeireiro e 
mineral)e do ecoturismo. Onumero de alfabetizadosemRoraima,segundo ocenso de 1999,gira em tornode 
151.223 pessoas entre homens e mulheres, na faixa etaria de cinco a sessenta anos ou mais. As mulheres neste 
perfodo se destacam com o maior numero de alfabetizadas, no total de 77 623 mulheres, enquanto as nao 
alfabetizadas, de acordo como mesmo censo, sao de 20 716 pessoas. 0 maior numero de nao-alfabetizadas ficou 
com 10 821 no grupo de mulheres. 
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Estadual n° 941, destinando as terras compreendidas entre os rios Surumu e Cotingo 

aos indios MakuxL Porem, o reconhecimento dessa demarcagao efetivamente nunca se 

deu e sempre sofreu forte pressao contraria par parte dos interesses economicos 

politicos e regionais. 

Apesar de os indios da reg1ao estarem contatados desde o inicio da 

ocupagao do Vale do Rio Branco, s6 a partir de 1977 a FUNAI47
, tomou providencias 

com relagao ao reconhecimento do seu territ6rio quando foi instituido urn Grupo de 

Trabalho lnterministerial para identificar a area que, entretanto, nao apresentou relat6rio 

conclusivo de seus trabalhos. Em 1979, urn novo Grupo de Trabalho procedeu a uma 

identificagao parcial da area. Em 1984, outro Grupo de Trabalho deixou de realizar 

trabalhos conclusivos. Em 1988, no bojo do Projeto Calha Norte48
, mais urn Grupo de 

Trabalho lnterministerial procederia ao levantamento fundiario e cartorial da area, sem 

chegar a qualquer conclusao sabre o conjunto da area. 

Na verdade, essa situagao vem-se arrastando desde os governos de Collar e 

ltamar e manteve-se no governo de Fernando Henrique Cardoso. Podemos citar 

tambem os ministros: Mauricio Correia, Nelson Jobim e Renan Calheiros, que trataram 

a questao. 0 reconhecimento oficial d a a rea vem-se acumulando, progressivamente, 

resultando numa proposta de delimitagao aprovada pela FUNAI e encaminhada para a 

decisao que compete ao Ministerio da Justiga, no ana de 1993. 

Diante dos fatos hist6ricos decorridos da criagao do estado de Roraima e de 

diagn6sticos apresentados sabre a situagao fundiaria das terras indigenas, a Folha de 

Boa Vista trouxe em sua manchete do dia 9 de janeiro de 1999, o seguinte titulo: A 

47 Documento ISA 003, p. 23. 
48 0 projeto Calha Norte, criado em 1985, sob a responsabilidade do Exercito Brasileiro de defender a 
soberania nacional, tem por objetivo proteger as areas de fronteiras entre Brasil, Venezuela e Guiana das 
a<;oes do narcotrafico, guerrilhas e forma<;ao de um estado independente. Os povos indigenas nao 
aprovam o Calha Norte no que d iz respeito a d elimita<;ao de suas terras. 0 E xercito considera e ssas 
areas como sendo "espa<;os vazios" que precisam ser ocupados e explorados. Elaborado pela Secretaria
Geral do Conselho de Seguran<;a Nacional da Presidencia da Republica, cria o grupo de Trabalho 
lnterministerial destinado a subsidiar a a<;ao governamental na "regiao ao norte das calhas dos rios 
Solimoes e Amazonas", que proporcione meios para a supera<;ao das grandes dificuldades impostas pelo 
meio ambiente ao desenvolvimento. 
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Demarcagao da Raposa/Serra do Sol sera na segunda quinzena de janeiro. E subtitulo: 

Quatro comiss6es da FUNAI estarao incumbidas de fazer os levantamentos 

topograficos e fundiarios para homologagao da area. 

Segundo o administrador executivo da FUNAI, Walter Bl6s, as comiss6es 

deveriam ir a Roraima promover a demarca<;ao administrativa da terra indigena 

Raposa/Serra do Sol. Ap6s a demarca<;ao, a area seria homologada pelo Presidente da 

Republica. A d ecisao de d emarca-la continua repercutindo e p rovocando rea<;6es de 

varios setores da sociedade organizada, em virtude de grupos politicos e posi<;6es 

ideol6gicas divergentes em torno da questao, cada um defendendo os seus interesses. 

Na opiniao de Xaud Junior (1994: 40), 

"( ... ) o maior problema a ser enfrentado hoje pelos Indios roraimenses e o 
estagio de pobreza em que tern vivido. ( ... )nos campos, a cac;a e escassa e os 
metodos utilizados por eles na limpeza de suas roc;as - as queimadas, vern 
empobrecendo o solo sistematicamente. 0 extrativismo mostra-se, portanto, 
ineficiente e como alternativa nao competitiva". 

Para Xaud (idem), o modelo proposto pelos que defendem 

"( ... ) o comunismo primitive os "Povos da Floresta", desconhece a realidade e 
os a nseios d essa m inoria social, que deseja a a scensao s 6cio- econ6mica e 
padroes de consume que os tire da condic;ao de pobreza em que estao 
relegados". 

De acordo com a materia assinada pela jornalista Nilza Almeida (1996:14): 

"De um lado temos: a FUNAI que defende o fndio; o fazendeiro defendendo o 
branco; o governo Neudo Campos em defesa do desenvolvimento do estado, 
chamando a a tenc;ao das autoridades no t ocante a o f echamento d a BR 1 7 4, 
que I iga o Brasil a Venezuela. Essa B R I iga tambem Roraima e Mana us e a 
igreja e organizac;oes nao governamentais - ONG's, que defendem interesses 
questionaveis" Conforme anexo 6. 

A jornalista acrescenta (idem) que todos tem pontos de vista diferentes sobre 

o direito de posse da faixa de terras denominada Raposa/Serra do Sol. lndaga: "Quem 

esta com a razao? Quem sera o vencedor da disputa?" Estas perguntas e outras para 
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governos estadual e municipal, lgreja, entidades indfgenas e ONG's divergem em torno 

do entendimento da questao. 

Xaud Junior (1994:40) lembra que a questao da demarcagao das terras 

indigenas ganhou intensidade com a descoberta das jazidas mineral6gicas ali 

existentes: "0 engragado e que 0 furor dessas press6es nao existiu para demarcar 0 

territ6rio de outros tantos grupos indigenas da Amazonia". 

A seguir, a discussao do Decreta n°22/91, que determinava as sistematicas 

de demarcagao das terras indigenas, pre-Decreta 1.775: 

0 Decreta N° 22/91 foi editado pelo governo Collor de Mello para demarcar 

inumeras e importantes terras indigenas no Brasil. Ele apenas regulamentava o 

procedimento pelo qual a Uniao reconhecia as terras indigenas, ja garantidas na 

Constituigao Federal, em seu Artigo 231 e pela disposigao transit6ria 67, que obriga a 

Uniao a demarcar as terras indigenas ate 1993. Meta que ainda nao foi cumprida pelo 

governo brasileiro ( Santilli, 1997:7). 

Sabre esse Decreta, o antrop61ogo Carlos Alberto Ricardo, secretario

executivo do Institute Socioambiental (ISA) e Carlos Frederico Mares de Souza Filho, 

presidente do ISA-SP, relatam em artigo que o ministro da Justiga Nelson Jobim, 

quando era deputado federal, assinou, em setembro de 1993, urn parecer 

encomendado pelo entao governador do Para, Jader Barbalho, apontando uma 

inconstitucionalidade, pois faltava nele o "principia do contradit6rio", isto e, a 

manifestagao e explicitagao de eventuais direitos ou interesses contraries pelo 

reconhecimento dos direitos garantidos pela Constituigao. 0 Supremo Tribunal Federal 

(STF) considerou descabido o ato de insconstitucionalidade sabre urn Decreta 

regulamentar e nao revogou o Decreta N°. 22 como ato inconstitucional. Essa decisao 

nao agradou o advogado e ex-deputado federal e, nao conformado, logo que Nelson 

Jobim assumiu o Ministerio da Justiga por "ironia do destine", Jobim ficou encarregado 

da questao indfgena. Retomou a postura obsessiva de nao demarcar uma unica terra 
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indigena enquanto nao revogasse o Oecreto N° 22, de 04/02/91 e, em seu Iugar fosse 

colocado um novo procedimento que contemplasse o chamado principia do 

contradit6rio". 

A notfcia de inconstitucionalidade do Oecreto N° 22 espalhou-se. 0 artigo 

acusa Jobim de "( ... ) ter ferido a opiniao do ministro do STF e convenceu o Presidente 

da Republica de que tinha uma formula para sanear todas as areas indigenas sob 

suspeita de terem sido demarcadas por procedimento inconstitucional". 

0 novo Decreto 1.77551 caga a possibilidade dos indios reivindicarem a 

revisao de demarcagoes insuficientes. Aumenta prazos para contestagoes das novas 

demarcagoes, gerando medo nas comunidades indigenas. 

Ricardo e Mares (1997:9), observam: 

"( ... ) o novo p rocedimento retroage as terras ja consolidadas, colocando uma 
armadilha a todas as terras indfgenas demarcadas pelo revogado Decreta N°. 
22, abrindo assim, uma temporada de caga as terras indfgenas, mesmo as ja 
demarcadas e homologadas por atos juridicos perfeitos. Considerando-se o 
passado do advogado de interesses antiindigenas do ministro articulador do 
Decreta". 

Concluem afirmando que 

"s6 quem perde sao os pr6prios indios, nao apenas porque passarao 180 dias 
de agonia e medo, mas porque sabem que, historicamente, no mexe-remexe, 
os governos adulam os poderosos e desprezam os direitos, protelando as 
demarcagoes e condenando os indios a invasao e morte. ( ... ) mais uma vez os 
indios sao 'bucha de canhao'. Serao obrigados a compreender que o seu direito 
s6 e reconhecido pelo Estado no acido jogo de forga, apesar das doces 
palavras da Constituigao" (op. cit.: 9). 

51 Foi P ublicado nod ia 0 8 de janeiro de 1996 e a ssinado pori nflu€mcia do ministro d a justiga, Nelson Jobim. 0 
presidente da Republica assinou esse Decreto visando modificar o procedimento de demarcagao das terras 
indigenas no Brasil em substituigao ao Decreto n° 22/91. As alterag5es, segundo o ministro, visam sanear 
juridicamente este procedimento, introduzindo o princfpio do contradit6rio. 0 novo decreto determina a a plica gao 
retroativa do contradit6rio a todas as terras com d emarcagoes em curso ( ou ate j a h omologadas) que a inda n ao 
estejam registradas nos cart6rio imobiliarios. 

77 



A sistematica de demarcagao das terras indfgenas, p6s-Decreto 1.775, e 
mostrada na integra conforme o relato: 

"primeiramente, a FUNAI nomeia um antrop61ogo com qualifica9ao reconhecida 
para elaborar estudo antropol6gico de identifica9ao das terras indlgenas em 
prazo determinado, que fundamentara o trabalho do grupo tecnico 
especializado, resultando em estudos complementares de natureza etno
hist6rica, sociol6gica, jurldica, cartografica e ambiental, acompanhado de 
levantamento fundiario, com vistas a delimita9ao da terra indlgena. 0 grupo 
sera coordenado por um antrop61ogo e composto, preferencialmente, por 
tecnicos do quadro funcional do 6rgao indigenista. Ao final, o grupo apresentara 
relat6rio circunstanciado a FUNAI, no qual deverao constar elementos e dados 
especificos listados pela portaria n° 14, de 09/01/96, bem como a 
caracterizagao da terra indigena a ser demarcada. Esse relat6rio tera que ser 
aprovado pelo presidents da FUNAI, num prazo de 15 dias, e fara com que seja 
publicado o seu resumo no Diario Oficial da Uniao-DOU e no Diario Oficial da 
unidade federal correspondente. A publica9ao deve ainda ser afixada na sede 
da Prefeitura local. 
A contar do inicio do procedimento ate 90 dias ap6s a publica<fao do relat6rio no 
DOU, todo interessado, inclusive estados e municipios, poderao manifestar-se 
apresentando ao 6rgao indigenista suas razoes, acompanhadas de todas as 
provas pertinentes, com o objetivo de pleitear indeniza9ao ou demonstrar vicios 
existentes no relat6rio. 
A FUNAI teria, entao, 60 dias, ap6s os 90 mencionados, para elaborar 
pareceres sabre as razoes de todos os interessados em encaminhar os 
procedimentos ao Ministro da Justi9a. 0 Ministro da Justi9a, par sua vez, teria 
30 dias para: 

a) Expedir portaria, declarando os limites da area e determinando a sua 
demarca9ao fisica; ou 

b) Prescrever diligencias a serem cumpridas em mais de 90 dias; ou 
ainda, 

c) Desaprovar a identifica9ao, publicando decisao fundamentada no 
paragrafo 1 o do artigo 231 da Constitui<faO. 

Declarados os I imites da a rea, a FUNAI promoveria a sua demarca9ao ffsica 
enquanto o lncra, em carater prioritario, promoveria o reassentamento de 
eventuais ocupantes nao-indios; o procedimento de demarca9ao deveria, por 
fim, ser submetido ao Presidente da Republica para homologa(fao por decreta, 
a terra demarcada e homologada seria registrada em ate 30 dias ap6s a 
homologagao, no cart6rio de im6veis da comarca correspondente no SPU". 
(Santilli, 1997: 9). 

Urn estudo comparado de Araujo e Leitao (1997:11 ), sobre a politica de 

demarcagao das terras indigenas no governo Fernando Henrique Cardoso, aponta as 

novas regras procedimentais do decreto 1. 775 e traga urn paralelo entre os 

procedimentos anteriores do Decreto n°. 22. E comenta as novas regras (p. 19 ISA): 

"( ... )a separa9ao entre o trabalho do antrop61ogo, que realiza, previamente, um 
estudo antropol6gico de identifica9ao, e aquele realizado pelo Grupo Tecnico, o 
qual, com base no referido estudo e outros de natureza complementar, 
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apresentara relat6rio caracterizando a terra indigena a ser delimitada (nas 
sistematicas anteriores esta distingao nao se fazia presente); publicagao de 
resumo do relat6rio, contendo a proposta de delimitagao da terra indigena, no 
Diario Oficial d a Uniao (DOU), no Diario Oficial do e stado o nde se localiza a 
terra indigena, alem de sua fixagao na sede da Prefeitura do Municipio em que 
esta situada a terra em questao (na sistematica do decreta 22/91, que introduziu 
tal obrigagao, a exigencia era apenas no sentido da publicagao no DOU); 
possibilidade dos interessados (todos, inclusive garimpeiros, madeireiros e 
quaisquer outros) manifestarem-se a cerca da proposta de delimitagao, 
exercendo o chamado direito do contradit6rio, seja para indicar vicios no 
relat6rio de identificagao ou para reivindicar indenizagao. Com o contradit6rio, a 
nova sistematica permite aos interessados inviabilizar, parcial ou integralmente, 
a demarcagao da terra, caso sejam acolhidos os vicios alegados". 

0 quadro que se segue demonstra, em tela, o reconhecimento d as terras 

indigenas realizado em cada governo, a saber: Fernando Collar, ltamar Franco e 

Fernando Henrique Cardoso, e destaca o perfodo de delimitac;ao e homologac;ao. 

""•'-

Presidente Periodo Oelirnitadas Extensao(ha) Hornologadas Extensao(ha) 

Fernando Collor Jan.1990/set. 92 58 25.794.263 112 26.405.219 

ltarnar Franco Out.1992/dez. 94 39 7.241.711 16 5.432.437 

F.H.Cardoso Jan .1995/ jun. 97 30 12.451.856 46 6.952.943 

Total 38.790.599 

Fonte: Documento do ISA n°. 03 de JUnho de 1997, p.11. 

Como se pode observar, no period a compreendido entre 1992 e 1997, foram 

homologados 38.790.599ha de terras, merecendo maior destaque o governo de 

Fernando Collar, que representou 68,07% desse total. Pelo exposto no quadro acima, 

tambem podemos verificar que foram delimitados 38.253.360ha, com uma defasagem 

de 537.230ha em relac;ao ao que foi, efetivamente, homologado. 

Quando o Brasil estava prestes a sediar a conferencia denominada EC0-92, 

patrocinada pela ONU, o ex-presidente Fernando Collar de Mello homologou, atraves 

do Decreta 22/91, 71 reservas indfgenas no pais. Destas, quatro estao localizadas no 

estado de Roraima. Sao as reservas de Sao Marcos, Bam Jesus, Serra da Moc;a e 
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Pium que, juntas, perfazem urn total de 671 mil hectares de area demarcada. A 

divulgagao de homologagao das reservas em Roraima surgiu como "uma bomba" no 

meio politico e empresarial roraimense, que era contrario a essa decisao ainda em 

1992. lniciam-se af os conflitos entre indios, brancos, fazendeiros, posseiros e 

garimpeiros. 

A Colonia Agricola lndigena de Sao Marcos pode ser considerada a primeira 

reserva indfgena do Estado, criada pelo Marechal Rondon que, seguindo as 

determinagoes do governo central da e poca, destinou terras indigenas para produzir 

meios de subsistencias para essas comunidades52
. 

A area indigena de Sao Marcos surgiu em 1914, foi demarcada em 1974 e 

homologada em 1991 pelo decreta homologat6rio de 312/91. A reserva de Sao Marcos 

e a mais antiga e extensa, destinada aos indios Makuxi e Taulipang, e compreende 654 

mil hectares de terras no norte do estado. 

De 1982 a 1987, o processo de criagao de reservas indigenas no Brasil 

acelerou-se e foram criadas varias outras, dentre elas a area de Sao Marcos e a dos 

Yanomami. 

A reserva indigena de Sao Marcos causou uma grande discussao na epoca e 

continua ainda hoje a questao, por incluir a Vila Pacaraima, o mais importante elo de 

ligagao com a Venezuela e os paises do Caribe, onde sera instalada a Area de Livre 

Comercio53
. 

A area dispoe de excelentes terras para a agricultura; nela estao muitas 

fazendas de criagao de gado. Segundo a FUNAI, antes de ser instalada a Area de Livre 

Comercio, a area de Sao Marcos ja estava oficialmente reconhecida como reserva. 

52 Folha Boa Vista- editoria Municipio. 28/06/1999, p.7. 
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A area Yanomami, considerada a maior de todas, foi demarcada em 1985. A 

demarcac;ao da reserva Yanomami provocou tambem muitas discuss6es e os 

questionamentos foram alem das fronteiras de Roraima e do Brasil, ganhando 

repercussao internacional, provocando intensas e fortes press6es manifestadas pelas 

ONG's e pelos governos dos sete paises mais ricos do mundo, liderados pelos Estados 

Unidos. Na ocasiao, definiu-se a demarcac;ao de 9,4 milh6es de hectares em favor dos 

Yanomami com o apoio de press6es contundentes, inclusive ameac;as de boicote a 
Conferencia Mundial do Meio Ambiente EC0-92 , realizada em janeiro de 1992. 

A materia publicada no jornal Folha de Boa Vista, de 20 de maio de 1993, na 

editoria internacional traz, na integra, a carta do Senado dos Estados Unidos, 

enderec;ada ao governo brasileiro, estampando as press6es internacionais que 

interferiram na decisao em demarcar uma reserva de 9,4ha para os indios Yanomami. 

As autoridades locais questionam o fato de que a area atinge urn importante 

limite de seguranc;a nacional, e diminui o territ6rio do estado de Roraima em 24% de 

sua area. Nessa reserva estao as terras mais ricas em ouro e diamante. Noticias que 

circulam na imprensa escrita local divulgam que a reserva Yanomami e considerada a 

maior reserva indigena do mundo.54 A demarcac;ao das reservas de Sao Marcos e 

Yanomami foi questionada na epoca pelos politicos e antiindigenas. 

2.3.2. A DEMARCACAO DA RESERVA RAPOSA/SERRA DO SOL 

Desde 1997, comec;ou em Roraima a discussao sabre a demarcac;ao da area 

Raposa/Serra do Sol. Em 1992, a FUNAI editou a portaria n° 1.553, de 8 de outubro, 

pela qual foi c riado o g rupo i nterministerial para realizar o I evantamento fundiario d a 

area. 0 grupo concluiu, na epoca, pela area de 1.678.800ha e perfmetro de 1.000km, 

53 Area de livre comercio aprovada pelo Congresso Nacional. Lei n°. 8.256, de 25 de novembro de 1991, nos 
municipios de Bonfim e Boa Vista, conhecidos como P61os ou Zonas, alternativas para gerar as atividades 
econ6micas para o desenvolvimento do estado (Juca, 1995: 26). 
54 Jornal Folha de Boa Vista, edi<;:ao do Editoria Cidade. Titulo da Notfcia "Demarca<;:ao da reserva Yanomami 
come<;:ara em fevereiro". 
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cujo trabalho foi aprovado pelo parecer 036/DJD/DAF, de 12 de abril de 1993, publicado 

no Diario Oficial da Uniao em 21 de maio do mesmo ano55
. 

A area Raposa/Serra do Sol vem sendo disputada pela FUNAI, o governo do 

estado, produtores rurais, rizicultores, pecuaristas, deputados estaduais, federais, 

senadores e garimpeiros, que lutam pelo retardamento da homologa<;ao. E continua 

repercutindo e provocando rea<;6es de varios setores da sociedade organizada em 

Roraima. 

0 Despacho n°.80, do Ministro da Justi<;a, Nelson Azevedo Jobim, que trata 

da demarca<;ao da terra indfgena Raposa/Serra do Sol, foi assinado em 20 de 

dezembro de 1996 e publicado as vesperas do Natal. Comenta Santilli (1997:9) que o 

documento "contem u ma s ucessao d e e rros e distor<;6es que i mplicam em v iola<;6es 

dos direitos territoriais indfgenas inscritos na Constitui<;ao do Brasil" .56 

0 artigo intitulado Esclarecendo a questao indigena57
, assinado pelo Ministro 

da Justi<;a, Nelson Jobim, analisa o processo hist6rico de demarca<;ao das terras 

indlgenas no pais. Na opiniao do ministro (1997:3) "e facil identificar o elemento que 

mais pesou contra a conclusao da tarefa". 

Nesse artigo, Jobim (idem) declara: 

"0 aspecto mais eficaz contra as demarcaqoes sempre foi a inconformidade 
daqueles que se sentem lesados com a imperatividade do procedimento. 
Lembremos que desde a Constituiqao de 1967/69 ficou explfcito a nulidade de 
quaisquer atos que tivessem por objeto terras indigenas. Segundo alguns 
tratadistas, como Pontes de Miranda, esta situagao ja se podia deduzir da 
Constituiqao desde 1934. Assim, qualquer pessoa fisica ou juridica, que 
eventualmente tivesse titulos de propriedades incidentes sobre uma gleba que 
se demarcasse como terras indigenas, corria o risco de ver seus titulos 
considerados ineficazes." 

55 Folha Boa Vista, editoria Municipios -28 de junho de 1999, p.7. 
56 Segundo documento 003, ISA- Sao Paulo, junho de 1997. 
57 Jornal 0 Diario de 16 de fevereiro de 1996, Editoria Opiniao, p. 3. 
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Acrescenta que ate a Constituigao de 1988, quem tivesse titulos de 

propriedade assim desconstituidos s6 poderia pleitear indenizagao. Por forga da 

proibigao expressa no 2°. Art. 198 da Constituigao de 1967/69, essas ag6es eram 

demoradissimas e nao podiam ser propostas nem contra a Uniao, nem contra a FUNAI. 

Ressalta Jobim que (ibidem): 

"( ... ) a (mica defesa eficaz contra eventuais preJUizos era opor-se a 
demarca<;ao, negando que a terra fosse de fato indigena, na falta de 
oportunidade procedimental para esta oposi<;ao, ela se fazia nos bastidores, 
ambientes nebulosos e sem regras". 

Jobim ainda pergunta, ironizando: "Quem, sabe, por isso mesmo, tal 

resistencia as demarcag6es das terras indigenas foi eficaz?". 

A Constituigao de 1988 solucionou parcialmente o problema e foi 

reconhecido o cabimento de indenizag6es pelas benfeitorias derivadas da ocupagao de 

boa-fe. Nos casos em que os possfveis prejudicados fossem detentores de algum titulo 

sobre area incluida na demarcagao, o caminho foi, e ainda e, somente, o de pleitear 

indenizag6es. 

Jobim (ibidem) ainda observa que, a medida que o Estado imprimiu novo 

ritmo a demarcagao das terras indigenas, buscando 0 perfil fundiario do pais, 

avolumaram-se as resistencias. Por um lado, ha o inegavel dever e compromisso com a 

hist6ria do Brasil e com a sua populagao indigena; por outro lado, ha o inevitavel 

reconhecimento de situag6es que, embora talvez viciadas na origem, geram direitos 

que extrapolam a mera indenizagao pelas benfeitorias. 

Justifica que, com o objetivo de sanar a deficiencia do procedimento que 

determinou as resistencias hist6ricas a demarcagao e de adiantar-se a uma decisao 

judicial de conseqOencias funestas para muitas comunidades indigenas, decidiu o 

governo propor um novo regulamento. Editou-se o Decreta n°.1.775, que aperfeigoa o 

procedimento em dois aspectos: no primeiro deles, reconheceu-se aos terceiros 

83 



interessados e, tambem, as comunidades indigenas, o direito de pronunciarem-se 

perante a Administrac;ao Publica cumprindo preceito constitucional; o segundo aspecto 

objetiva explicitar prazos para todas as etapas do procedimento demarcat6rio, de modo 

que a a tuac;ao a dministrativa t orne e xigivel a c ada p asso. A provid€mcia p roporciona 

maior seguranc;a as comunidades indigenas. 

Conclui dizendo que as modificac;oes introduzidas nesse Decreto (1775/96) 

viabilizam o cumprimento estrito do mandamento constitucional, de demarcar as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos indios, extraindo, em prol do proprio procedimento 

demarcat6rio, a solidez que ele requer. 

No dia 11 de dezembro de 1998, o Ministro da Justiga, Renan Calheiros, 

assinou porta ria de 8 20/98 d emarcando a area Raposa/ Serra do Sol, no E stado de 

Roraima. Ap6s a demarcac;ao administrativa, a terra ja pode ser homologada pelo 

Presidente da Republica, segundo informou o administrador da FUNAI, Walter Bl6s. 

Em materia publicada, no dia 08 de janeiro de 1999, assinada pela jornalista 

Eudiene Martins, o administrador da FUNAI, Walter Bl6s, atesta que em Roraima ja 

foram demarcadas e homologadas 22 reservas indfgenas (com a Raposa/Serra do Sol 

totalizam 23), correspondendo a 43% do territ6rio roraimense que tern extensao de 228 

mil quil6metros quadrados.58 

Essa noticia causou impacto, grandes conflitos e atos de protestos na Prac;a 

do Centro Civico, onde se reuniram cerca de dez mil pessoas em favor da manifestac;ao 

realizada pelos arrozeiros, pecuaristas, marchantes e produtores de Ieite, protestando 

contra a demarcac;ao da reserva indigena Raposa/Serra do Sol em area continua. 

Cinco toneladas de carne e quase tres toneladas de arroz foram distribuidas 

e jogadas na Prac;a do Centro Civico. Segundo o jornal Fo/ha de Boa Vista, discursos 

inflamados de representantes dos diversos setores marcaram o ato promovido com o 

58 Jornal Brasil Norte, 8 de janeiro de 1999, editoria Geral, p.05. 
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objetivo de alertar a sociedade e autoridades para os prejuizos que a demarca(_(ao traria 

para a economia do estado. Os protestos foram captados pela imprensa nacional. 

De acordo com os produtores de arroz, caso seja respeitado o decreta de 

homologa(_(ao da reserva Raposa/Serra do Sol, eles terao que deixar os 7 .500ha de 

terra onde cultivam o arroz ao Iongo de vinte anos. Esses produtores sao responsaveis 

pelo abastecimento de mais de 90% dos supermercados e mercearias da cidade. 

Alegam que vendem o produto pela metade do pre(_(o. Outra justificativa dos rizicultores 

e a de que o cultivo de arroz gera mais de tres mil empregos diretos e indiretos e 

movimenta uma cifra em torno de R$ 25 milhoes por ano, no estado. 

A Comissao de Terras da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 

instaurou uma Comissao Parlamentar de lnquerito - CPI sobre as terras demarcadas 

em Roraima. Esse levantamento tenta comprovar a "voracidade" com que a FUNAI 

criou e demarcou terras indfgenas no estado. Segundo a comissao, as demarca(_(oes 

sao legais e estao amparadas pela Constitui(_(ao Federal. De acordo com os ultimos 

levantamentos, o estado t em, hoje, 33 r eservas i ndfgenas. E ssas areas p ossuem as 

melhores partes das chamadas florestas nacionais, de predominancia mineral (ouro, 

diamante e cassiterita). 

No proximo capitulo, trataremos do uso social da fotografia para 

compreender a leitura destes recortes. 
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3. USOS SOCIAlS DA FOTOGRAFIA 

3.1. A FOTOGRAFIA COMO DOCUMENTO SOCIAL 

A fotografia, como tantos outros inventos, revolucionou a hist6ria da 

sociedade humana, pelas func;oes que, ate hoje, ela tern exercido no desenvolvimento 

da sociedade humana como meio muito importante, didatico e de comunicac;ao em 

todas as areas antes referidas. 

Desde sua invenc;ao, a fotografia foi sempre utilizada no registro dos cenarios 

e personagens da realidade, nos mais distintos e distantes pontos da Terra. Seu 

surgimento tornou-se indispensavel para a ciencia e para a industria. Na vida 

contemporanea, desempenha urn papel capital. Quase nao existe atividade humana 

que nao a empregue, de uma forma ou de outra. 

Kossoy (1989:14) opina que a nova invenc;ao veio para ficar e para 

desempenhar urn papel fundamental como possibilidade inovadora de informac;ao e 

conhecimento, instrumento de apoio a pesquisa nos diferentes campos da ciencia e, 

tambem, como forma de expressao artlstica. Ap6s o seu advento, o mundo tornou-se 

"familiar"; o homem passou a ter urn conhecimento mais preciso e amplo de outras 

realidades que lhe eram, ate aquele momenta, transmitidas unicamente pela tradigao 

escrita, verbal e pict6rica. 

0 autor acrescenta que o desenvolvimento da industria gratica possibilitou a 

multiplicac;ao da imagem fotografica em quantidades cada vez maiores pela via 

impressa, iniciando, assim, urn novo processo de conhecimento do mundo, levando-se 

em considerac;ao o detalhe. 

"0 homem agora podia ver urn mundo em detalhe, fragmentario em termos 
visuais e, portanto, contextuais. Nascia, entao, urn novo metodo de aprendizado 
do real, em virtude da acessibilidade do homem, dos diferentes estratos sociais, 
a informa<;ao visual e direta dos habitos e fatos dos povos distantes. 
Microaspectos do mundo passaram a ser cada vez mais conhecidos, atraves de 
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sua c6pia ou representac;ao. Aos poucos, o mundo viu-se substitufdo por sua 
imagem fotografica, tornando-se portatil e ilustrado" (p. 15). 

Por ser urn meio de expressao individual, a fotografia sempre se prestou a 

incurs6es puramente esteticas, a imagina<_;:ao e a cria<_;:ao artfstica; um testemunho 

segundo urn filtro cultural. No caso especifico do jornal, esse filtro se torna mais 

complexo. Ao olhar do fot6grafo, e preciso acrescentar o olhar do editor de fotografia. 

Achutti (1997:30) ressalta que o surgimento da fotografia veio determinar 

uma afortunada possibilidade de transito e troca de imagens entre os homens, todos a 

receberam como uma portadora natural da realidade: "0 lapis da natureza para Talbot 

ou o espelho com memoria segundo Daguerre", e acrescenta que a fotografia veio 

substituir o trabalho de documenta<_;:ao da paisagem e dos tipos humanos, que antes era 

realizado pelos artistas que acompanham os fisicos, botanicos, biol6gos, antrop61ogos 

e religiosos. Sua fun<_;:ao foi a de servir para levar os assuntos dos estudos 

antropol6gicos direto para o trabalho de gabinete. Serviu tambem de instrumento aos 

viajantes empenhados em fazer o inventario das diferen<_;:as do outro em rela<_;:ao ao 

europeu. 

Achutti comenta (op. cit.: 47): 

"uma fotografia que busca a documentac;ao social, tem como seu universo de 
investigac;ao os homens, suas especificidades culturais, suas condic;oes de 
moradia e de trabalho, suas praticas religiosas e suas formas de lazer. As 
fotografias de cunho social, seu interesse fotografico esta voltado para o outro 
que e 'distante' de n6s, esteja ele Ionge ou perto. 0 olhar fotografico e uma das 
form as do olhar etnografico". 

3.2. A FOTOGRAFIA DE IMPRENSA 

A inven<_;:ao da fotografia foi, aos poucos, mudando a rela<_;:ao do homem com 

a imagem, na medida em que o retrato individual, privilegio das elites, cedeu espa<_;:o ao 
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retrato coletivo, apresentando, ao mesmo tempo, todos e cada um dos fotografados, de 

qualquer classe social59
. 

A introduc;ao da fotografia na imprensa pode ser entendida por Gisele Freund 

(1976: 96): 

"( ... )como um fenomeno de importancia capital. Muda a visao das massas. Ate 
entao, o homem comum s6 visualizava fenomenos que se passavam perto dele, 
na rua, na sua aldeia. Com a fotografia, se abre uma janela para o mundo e 
mostram-se os rostos das personagens politicas, os acontecimentos que tem 
Iugar no proprio pals ou fora de fronteiras, tornando-os fatos familiares. Com o 
alargamento do olhar, o mundo encolhe-se e a imagem passa ser o reflexo 
concreto do mundo no qual cada um vive. Nesse espetaculo magico, a 
fotografia inaugura os mass-media visuais quando o retrato individual e 
substituldo pelo retrato coletivo". 

Com essa nova invenc;ao, o homem do seculo XIX apontou sua camera, com 

a mesma curiosidade, para a imensidao do Universo e para as estruturas 

microsc6picas. Elevou a camera as alturas para obter vistas areas, recorreu a 

intermediac;ao de artefatos 6pticos em busca de deformac;oes inusitadas, realizou a 

decomposic;ao analitica do movimento, intentou registrar patologias flsicas e 

psicol6gicas, utilizou ludicas montagens fotograficas. 

As primeiras mudanc;as radicais na pratica da fotografia de imprensa foram 

implantadas pelo fotografo burgues Erich Salomon. Este criou um novo estilo de 

trabalho, valendo-se do fato de poder fotografar sem ser notado. Suas fotos eram 

flagrantes de personalidades publicas, principalmente politicos em atitude reveladora, 

em uma espontaneidade nunca vista anteriormente. 

Freund (op. cit.:106) lembra que a fotografia apareceu publicada pela 

primeira vez na imprensa no dia 4 de margo de 1880, no Daily Graphic, em Nova York, 

sob o titulo Shantytown (bairro de lata). A possibilidade dessa utilizac;ao provocou uma 

revoluc;ao nos meios de comunicagao existentes. Tratava-se da reproduc;ao de imagem 

59 No Brasil, especificamente nos anos 60, a fotografia comec;:a a conquistar espac;:o cada vez maior; sua evoluc;:ao 
nao se faz apenas quantitativamente, mas, tambem, qualitativamente. Ao lado dos retratos dos grandes, comec;:am a 
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fotografica em escala industrial. Essa nova tecnologia transformou a imprensa e a 

fotografia, que comec;ou a ganhar cada vez mais espac;o nas paginas dos jornais. 

Ressalte-se que, apenas em 1904, na lnglaterra, as paginas do Daily Mirror 

sao llustradas, unicamente, por fotografias. Esse exemplo foi seguido s6 em 1919 pelo 

1/ustrated Daily News, de Nova lorque. Contrariamente, os semanarios e as revistas 

mensa is ja vinham publicando fotografias a partir de 1885, pois esses veiculos tem mais 

tempo para preparar as edic;oes. 

A massificac;ao da fotografia intensificou-se a partir de 1880, com a invenc;ao 

do processo meio-tom. A dimensao industrial, ja alcanc;ada em meados do seculo XIX, 

ganhou novas proporc;oes com a possibilidade de utilizac;ao da imagem fotografica na 

imprensa. Nesse periodo a fotografia causou um grande impacto para a sociedade 

oitocentista. As suas caracteristicas vieram responder a crescente demanda por 

imagens que oferecessem exatidao, rapidez de execuc;ao, baixo custo e maior 

reprodutibilidade. Essa perfeita adequac;ao as necessidades da epoca talvez nos ajude 

a entender a rapidez com que foram percebidas as inumeras possibilidades de uso do 

novo m eio. A u tilizac;ao t ardia d a fotografia na i mprensa e d evido a o fato de que as 

imagens eram ainda feitas fora do jornal. 

Costa (1992:114) cementa que, inicialmente, a fotografia foi utilizada 

somente para ilustrar os textos escritos, dos quais era mera auxiliar. Ate entao, as 

reproduc;oes na imprensa eram raras e inteiramente artesanais; sua base tecnica era a 

gravura em madeira; ate mesmo as fotografias foram produzidas desse modo. 

Guran (1991 :53) ressalta que a fotografia aparece na imprensa em tres 

situac;oes: como ilustrac;ao, como a informac;ao principal em relac;ao ao texto, ou como 

complemento deste. Paralelamente, desempenha variadas fungoes que vao desde a 

recuperac;ao de outras informac;oes e aspectos colaterais da notlcia (quando a foto de 

arquivo e a grande materia prima) ate constituir-se na propria noticia. 

se insinuar os rostos dos simples mortais, atraves da notfcia de cunho social (manifestagoes, greves, catastrofes), 
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Barthes (1980:11) opina que a fotografia jornalistica pode ser entendida e 

definida como uma mensagem, constitufda por uma fonte emissora, urn canal de 

transmissao e urn meio receptor. A fonte emissora vern a ser a redac;ao do jornal. 0 

meio receptor e o publico que leo jornal. E o canal de transmissao e o proprio jorna1,60 

ou, mais exatamente, urn complexo de mensagens concorrentes cujo centro e a 

fotografia. 

0 autor acrescenta que os complementos que circundam a foto sao o texto, 

o titulo, a legenda, a diagramac;ao e, de maneira mais abstrata mas nao menos 

"informante", o proprio nome do jornal, que pode exercer grande influencia sobre a 

leitura da mensagem propriamente dita; as tres partes tradicionais da mensagem 

comportam metodos de interpretac;ao diferentes. 

Bahia ( 1990:131) afirma que as melhores fotos em urn jornal ou revista nao 

dependem das melhores tecnologias. Em geral, resultam de bons angulos, bons 

assuntos, born enquadramento e bons fotografos. A imprensa passou a usar a 

fotografia como algo que escreve ou desenha com luz e comenta que a fotografia busca 

no assunto relac;oes de forma e conteudo. A camera deve estar situada no tempo e no 

espac;o em relac;ao ao seu objetivo, para tornar possivel a composic;ao; linhas e valores 

adquirem ritmo proprio, o olho faz o recorte do assunto e a maquina imprime na pelicula 

o que o olho decide. 

Bahia (idem) conclui que: 

"A narrativa visual encontra no jornalismo o Iugar talvez mais favoravel para se 
exprimir. Oaf a extensao e o significado que assume nos meios de comunica<;:ao 

~olicial (trombadinhas, assaltantes), esportivo ou artfstico. 
0 Bril (apud Melo, 1992:111 ), ressalta que existem tres possibilidades de uso jornalfstico da fotografia: "fotografia

notlcia (quando apreende a faceta privilegiada de um fato), complemento da notfcia (quando a notfcia e 
compreendida como uma estrutura articulada entre texto e imagem) ou ate uma reportagem (quando as imagens sao 
suficientes para narrar os acontecimentos)". 
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o fotojornalismo
61

. Ele se dissocia da hist6ria da arte de uma atmosfera estetica 

e de produ<;ao artlstica, cultural ou documental para criar a sua propria hist6ria". 

Quando a fotografia passou a ser publicada pela imprensa, os fot6grafos 

eram dotados de equipamentos pesados, de pouca mobilidade e de dificil manejo; 

viam-se incapazes de adequar sua aten<;ao a velocidade dos acontecimentos. Para 

trabalhar em recintos fechados, eram obrigados a usar f/ashs de magnesia que 

cegavam, momentaneamente, as pessoas retratadas, assim, em posi<;6es ridiculas e 

depreciativas. 

Para esses primeiros fot6grafos de imprensa, o mais importante era 

documentar os fatos da maneira mais objetiva possivel. Geralmente provenientes das 

camadas populares da sociedade, eram incultos, gozavam de total desprestigio social e 

recebiam pessima remunera<;ao. Essa situa<;ao come<;ou a ser modificada somente a 

partir do final da decada de 20. 

Em 1925, foi lan<;ada no mercado de aparelhos fotograficos uma camera que 

viria revolucionar a fotografia: a Leica. As inova<;6es que essa camera trouxe foram 

inumeras, a come<;ar pelo seu pequeno formate. Ela determinou o redimensionamento 

da fotografia de imprensa. Possuia excepcional velocidade, objetivas intercambiaveis e 

permitia o uso de filmes de 36 poses, alem de possibilitar fotos noturnas sem a 

necessidade do uso de flash. 

Salomon foi quem I evantou a i magem do fot6grafo de i mprensa. D efiniu a 

profissao, tornando o fot6grafo um profissional liberal de carreira ascendente. Ele 

desempenhou um papel importante na fundamenta<;ao do fotojornalismo, nao s6 como 

fot6grafo mas como articulador das bases para a profissionaliza<;ao. 

61 A fun<;:ao de fotografar no fotojornalismo e adquirir uma natureza predominantemente informativa. Ele desenvolve, 

atraves do tempo, a reflexao do fot6grafo diante do mundo que o cerca. Ele passa de retratista a reporter e substitui a 
encomenda pela espontaneidade, comenta Bahia (1990:129). 
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3.3. A FOTORREPORTAGEM 

Cern anos ap6s a invenc;ao da fotografia, surgiu na Alemanha o 

fotojornalismo, que tomou urn grande impulso por intermedio das revistas ilustradas. 

Com a ascensao de Hitler ao poder, em 1933, o jornalismo alemao sofreu uma violenta 

queda com o fechamento de inumeros 6rgaos de imprensa e o exflio de varios 

profissionais para os Estados Unidos. Foi entao, nos EUA, que se criou uma das mais 

importantes r evistas i lustradas, a Life, que i mpos urn estilo e formou uma e quipe de 

renomados fotojornalistas. Dentre os principais nomes da Life destacam-se: Eugene 

Smith e Alfred Eisenstaedt. 

Nessa fase, a fotografia passou a representar o grande canal atraves do qual 

o mundo dava-se a conhecer, nos seus aspectos ffsicos e na diversidade da vida 

cotidiana, desempenhando varios papeis na tarefa de informar. Esta fase comec;ou com 

a revista francesa Vu, e teve seu apogeu nas revistas ilustradas, como a Look, Paris 

Match, entre outras. No Brasil, a f otorreportagem f oi instaurada a partir de 1943, n a 

flexibilizac;ao do regime Vargas, devido a pressoes diversas, com o menor controle da 

imprensa pelo DIP. 0 periodo de maior expressao da fotorreportagem no Brasil se deu 

num dos maiores lapsos democraticos da Hist6ria do pais: 1945-1960. A vanguardista 

deste movimento foi a revista 0 Cruzeiro62
, seguida pela revista M anchete, e, mais 

tarde, pela revista Realidade. 

Quanto aos jornais diarios, o Ultima Hora, de Samuel Wainer, foi o primeiro 

jornal brasileiro a reconhecer e valorizar o trabalho do rep6rter-fotografico, dando 

salario compativel e credito nas fotos. Podemos destacar tambem o Jornal do Brasil, 

depois da sua grande reforma na decada de 50 e, o Jornal da Tarde, do grupo 0 

Estado de Sao Paulo, que ainda hoje vern se destacando pela valorizac;ao da fotografia. 

62 A revista 0 Cruzeiro, lanc;ada em novembro de 1928, era uma publicac;ao semanal ilustrada. Desde seu 
surgimento, tentou se colocar como urn peri6dico moderno, considerada e denominada pelos crlticos de arte como "a 
revista dos arranha-ceus", apresentando-se no mercado como a primeira revista brasileira de abrangencia realmente 
nacional, inserindo-se no contexto de primeira gerac;ao de revistas ilustradas brasileiras. 
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0 desenvolvimento do fotojornalismo nao se deu de modo linear. Foi 

determinado por varios fatores e nao apenas pela necessidade objetiva de 

documenta9ao dos fatos. Esse desenvolvimento ocorreu na Republica de Weimar, 

quando se instalou na Alemanha urn espirito liberal, com florescimento das artes e das 

letras, durante urn curto periodo de tempo. 

Para Bahia (Op. Cit.:129), a fotorreportagem esta inserida no fotojornalismo, 

que se classifica como sendo uma especialidade da fotografia, uma atividade que se 

exprime no contexto da noticia. 

Para Costa (1992:60), a fotorreportagem constitui-se numa forma jornalfstica 

historicamente determinada, que teve suas origens na imprensa alema no final da 

decada de 20 e infcio dos anos 30. Sua instaurac;ao como modelo se deu a partir de 

1943. Podemos identificar na revista 0 Cruzeiro uma tematizac;ao constante da propria 

fotografia, seja em materias espagosas, em anuncios comerciais, em colunas de 

publicac;ao regular e, ate mesmo, no espago das reportagens, com o objetivo de 

mostrar o poder da fotografia. Tratava-se de uma narrativa baseada em urn novo tipo de 

relacionamento entre texto e imagem, que encontrou nas revistas ilustradas o vefculo 

ideal para sua expressao. 

Sua aplicac;ao como modelo teve desdobramentos em diversos pafses da 

Europa, mas a explorac;ao sistematica de t odo o s eu potencial n arrativo o correu nos 

Estados Unidos, mais especificamente na revista Life. Ap6s o surgimento desta revista, 

apareceram inumeras publicac;oes semanais do mesmo genero. 

As categorias gerais de temas da fotorreportagem materializam-se em 

diversos assuntos nos diversos pafses nos quais se desenvolveram as revistas 

ilustradas. No Brasil, particularmente na revista 0 Cruzeiro, no perfodo de 1943 a 1960, 

percebe-se que os temas encontram-se dentro do universo ja estabelecido pelas 

revistas, com especificidade na aplicac;ao de seus pad roes. 
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A fotorreportagem ocupa varias paginas, nas quais predominam a imagem 

fotografica. Dentre seus principais elementos, destacamos as manchetes, a 

apresentagao, o texto, a fotografia e a legenda. 

Na percepgao de Henri Cartier-Bresson (apud Bahia, 1990:127), uma 

fotografia e o reconhecimento simultaneo, numa fragao de segundo, da significagao de 

um fato e de uma organizagao rigorosa das formas percebidas visualmente que o 

exprimem. Esse conceito ajusta-se perfeitamente a fungao jornalistica da fotografia e a 

natureza da reportagem fotografica. Por ele, entende-se que apanhar em uma s6 

imagem o essencial da cena e a finalidade principal. E como transmitir o acontecimento 

e fazer a hist6ria por meio de fotos. 

Definimos a fotorreportagem como uma reportagem que tern nas fotografias 

o seu principal elemento informativo. Ela resulta numa materia jornalistica em que as 

fotos sao acompanhadas somente de legendas ou de breve texto explicativo. 

A relagao da fotografia com o texto e explicitada a partir da legenda, ou do 

texto-legenda. Neste ponto, e tambem essencial um entendimento da linguagem 

fotografica, na medida em que a legenda deve suprir o leitor de informac;6es nao 

contidas ou nao evidentes na imagem, para facilitar e ampliar a apreensao da 

mensagem. A fungao da legenda e ativar no leitor todos os conhecimentos e 

sentimentos correlatos aquela cena mostrada. 

Achutti (1997:29) diz que essa atividade, para ser exercida, encontra duas 

limitag6es que impedem o profissional de uma vivencia mais efetiva e de um mergulho 

mais profunda para alem da realidade aparente. Refere-se as limitag6es de tempo e de 

ordem ideol6gica. Acrescenta que os fotojornalistas trabalham com tempo escasso; 

suas fotos sao de consumo diario e a maioria das fotografias nao resiste na memoria 

das pessoas por mais de vinte e quatro horas - sao registros, normalmente, 

descartaveis. 
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3.4. A FOTORREPORT AGEM EM RORAIMA 

Em Boa Vista, a fotorreportagem chegou, pela primeira vez, nas paginas dos 

impressos no Jornal Boa Vista, datado de 1948, pertencente ao governo do ex-territ6rio 

do Rio Branco. Era u m p eri6dico de circulagao semanaria; seu formato era tabl6ide, 

trazendo seis paginas. Impressa em tipografia, nao possuia uma diagramagao e sua 

composigao era simples, sem muitos parametros com o jornalismo moderno. Este 

veiculo trazia imagens fotograficas isoladas e dentro da noticia. 

Observando alguns recortes dos jornais em estudo, os impressos locais nao 

tern urn compromisso com a fotografia em si; seu compromisso maior e com o fato e o 

texto jornalistico. Por exemplo: a foto de urn determinado evento pode ser usada para 

mais de urn fato jornalistico, nao importando a periodicidade da foto, e sim da noticia. 

lndagando sobre esse caso a alguns rep6rteres-fotograficos, acerca do uso da mesma 

fotografia, em eventos diferentes, em mais de uma noticia, com data, mes e ano e 

tematica tambem diferentes, eles informaram que o fator economico e o primeiro a ser 

levado em consideragao, pois o material fotografico custa muito caro e sua maioria e 

importada. lsso dificulta a compra, uma vez que os jornais de Boa Vista nao dispoem de 

grandes anuncios para bancar parte do material empregado. No mercado nao existe 

industria e nem fabricas, e os classificados sao publicados gratuitamente como 

marketing par atrair o leitor. 

Nossos fot6grafos, muitas vezes, nao possuem sequer o ensino fundamental 

completo. Dois ou tres sao graduados em Comunicagao, com habilitagao em Fotografia; 

os demais sao amadores. A ausencia de urn editor de fotografia nas redagoes dos 

jornais de Boa Vista e sentida em todos os veiculos, inviabilizando urn trabalho 

responsavel e deixando a eficiencia da fotografia condenada ao acaso de uma 

coincidencia, da intuigao de alguem nem sempre familiarizado com o processo 

fotografico. 
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A falta de respeito no ato da escolha e da selegao de foto, o seu corte feito 

arbitrariamente e ate mesmo contra o born senso, entre outros fatores, vern reforgar o 

tipo de trabalho que vern sendo feito com o uso de fotografias. Nos jornais pesquisados 

em Boa Vista nao existem arquivos organizados nem especializados para guarda as 

fotos. Os grandes fot6grafos profissionais nao estao trabalhando nas redag6es de 

jornais, eles ocupam cargos nas assessorias de estado, de municipio ou de assembleia 

legislativa. 

No proximo capitulo, veremos como a fotorreportagem vern sendo usada na 

imprensa diaria e semanaria, como prestadora de servigo das causas indfgenas. Por 

meio dos elementos constitutivos da fotorreportagem, iremos compreender como se 

constr6i a representagao do indio na midia impressa de Roraima, a partir de uma visao 

ex6gena. 
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4. 0 iNDIO NA MIRA DO OLHAR EXOGENO: A FOTORREPORTAGEM 

EM RORAIMA 

4.1. A IMAGEM DO iNDIO: DE COLOMBO ATE OS DIAS ATUAIS 

A ideia central deste capitulo e tentar compreender, a partir do discurso 

visual estabelecido pela fotorreportagem e pela charge associados aos textos que 

ilustram, como a imagem do indio e construida na midia impressa de Roraima. Para 

tanto, utilizamos os jornais: A Gazeta de Roraima, Folha de Boa Vista e 0 Diario, de 

1991 e 1996. 

A percep<;ao que temos sabre n6s mesmos, nossa sociedade e sabre os 

outros povos e construida, geralmente, atraves dos processes de socializa<;ao e 

educa<;ao que se dao na infancia e na adolescencia. A imagem que temos do mundo e 

formada tambem a partir do que aprendemos, ouvimos e vemos, em filmes ou em 

outros meios como a televisao, o teatro, a propaganda etc. A composi<;ao dessas 

imagens torna-se fonte de nossas fantasias quando imaginamos percorrer o mundo em 

lou cas a venturas. E t ambem n essa fase que s e formam o s preconceitos e as i deias 

reais ou distorcidas em rela<;ao a outras culturas, devido ao maier ou menor grau de 

informa<;ao e a nossa capacidade de memoriza<;ao. 

Nesta reflexao, iremos buscar entender o significado do termo "indio" para a 

popula<;ao de Roraima, local da nossa pesquisa. indio foi, inicialmente, a denomina<;ao 

generica atribuida por Crist6vao Colombo aos habitantes deste continente, supondo 

encontrar-se nas lndias. 0 termo "indio" representa, historicamente, uma redu<;ao da 

realidade americana para melhor converte-la aos interesses europeus. 

0 significado desse termo esta presente no estudo de D'Angelis (1996), indio 

na literatura dita infanto-juvenil. 0 autor estudou o contexto dos seculos XV e XVI, 

enfatizando o aspecto da primazia do direito de conquista. Alargar as possessoes 

territoriais dos reinos e ganhar almas para Cristo eram objetivos que se sobrepunham a 
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quaisquer valores e, por isso, os colonizadores nao reconheciam no "outro" qualquer 

valor e qualquer direito, sequer o direito de nao querer converter-se ao cristianismo. 

Dentro do ambiente de dominac;ao colonial, e construlda a categoria "indio". 

As fungoes do Indio foram, desde a primeira "visita" de Colombo, um contraponto 

excelente para a construc;ao de uma nova imagem do homem iberica por si e para si 

mesmo. D'Angelis (op. cit.:3) conclui afirmando: "0 Indio foi, de fato, pelo menos 

historicamente, um fator importante da construc;ao e afirmac;ao da nacionalidade 

'brasileira"'. Para Tommasino (1995:80), os indfgenas formam a categoria criada pelos 

colonizadores que passaram a engendrar uma imagem dos indigenas como seres 

inferiores e passfveis de serem amansados, escravizados ou exterminados. 

Na opiniao de Raminelli (1996:163), a imagem dos povos indfgenas, 

construfda pelo europeu nos primeiros seculos da colonizac;ao, constitui um tema 

fascinante e q uase i nexplorado. 0 s e uropeus n ao s eriam i guais a os a merfndios: era 

essa suposta superioridade dos primeiros que respaldava como vimos a conquista, a 

colonizac;ao e a catequese dos segundos. 

Os nativos desconheciam o cristianismo, menosprezavam o ouro e a ideia de 

trabalho tal como concebida pelos colonizadores. Eram considerados seres 

degenerados, decafdos e necessitados da intervenc;ao europeia para tamar os rumos 

de uma vida melhor, pautada nos mesmos principios e valores da cultura ocidental. 

Portanto, a imagem do Indio foi construida a partir da realidade social e cultural 

europeia. 

Raminelli (idem) I embra que, a partir do seculo XVI, o s "novas h abitantes" 

ocuparam urn espac;o singular no imaginario europeu, sendo classificados ora como 

cristaos e colonos-tutelados, aliados dos conquistadores, ora como selvagens, barbaros 

e demoniacos, incapazes de integrar-se na ordem constituida. Nesse seculo, a imagem 

do indio foi construfda segundo os interesses dos colonizadores, ao sabor da disputa 
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pelo controle da nova terra. Assim, a imagem do indio ultrapassou os limites da colonia 

e difundiu-se na Europa. 

As colec;oes de relatos de viagens, as cartas jesuiticas, as gravuras e 

pinturas procuraram ilustrar o cotidiano do Novo Mundo e apresenta-lo aos europeus. 

As representac;oes do indio, provenientes dos textos e das imagens pict6ricas, foram 

concebidas por intermedio de estere6tipos criados, muitas vezes, por ilustradores que 

nunca estiveram na America. Esses instrumentos garantiram a fixac;ao do indio no 

imaginario ocidental, funcionando como decodificadores capazes de traduzir a realidade 

americana e viabilizar a comunicac;ao entre mundos tao dfspares. 

A primeira imagem introduzida na Europa, pela carta de Colombo, sobre os 

carafbas antilhanos foi datada de 1492. De acordo como relata descritivo, aquela ja era 

arquetipica, pais a imagem de homem primitive e tao velha quanta a humanidade, diz 

Gambini (1988:121 ). 

Os relatos de Colombo e dos viajantes do seculo XVI revelavam que os 

indios ja eram "conhecidos" muito antes de serem encontrados, porque a imagem pela 

qual seriam percebidos sempre existiu na psique do homem civilizado, aguardando 

apenas o momenta certo para ser projetada, o que ocorreu com a velocidade de uma 

flecha. 

Gambini {op. cit.:122) acredita que a visao estreita e distorcida da civilizac;ao, 

em gradual evoluc;ao, projetou sobre os primeiros habitantes uma horrenda imagem de 

pecado original. 

Segundo o autor (idem), sob um vies psicol6gico, pode-se dizer que se 

cultivou uma imagem negra, um arquetipo que continua a existir, intocado, numa esfera 

da psique humana nao atingida pela luz, iluminada por lampejos de consciencia, que se 

manifesta em cada ser humano sob a forma do mito ou de instinto. 
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Na contra-reforma, os jesuftas visavam, acima de tudo, exaltar o elevado 

padrao etico da civilizagao iberica, nao fazendo em nenhum momenta uma autocritica 

da visao eclesiastica sobre a condigao humana. Gambini (ibidem) diz que, em uma 

perspectiva hist6rica, e natural que uma imagem negativa de homem primitivo devesse 

existir, pois o contraste assegura ao civilizador a confirmagao de sua duvidosa 

superioridade. 

Para Gambini (ibidem), o jesuita era o espelho ideal para o indio mirar-se. E 

como se estivesse dizendo: "Ensina-me, deixa-me ser como tu, faze de mim urn ser 

humano decente". 

0 retrato dos indios tragado pelos jesuitas tern caracteristicas mistas. As 

vezes conseguiam perceber seres humanos reais, com tragos negativos e 

"trabalhaveis". Em outros relatos, encararam os indios como seres inconstantes, gente 

de fraca memoria para as coisas de Deus. E exatamente na composigao dessa visao 

que se percebe o outro lado do espelho, isto e, a auto-imagem inconsciente e, portanto, 

projetada dos missionaries. 

Telles (1987:74-89), em seu estudo sabre A imagem do indio no livro 

didatico: e quivocada, enganosa, e xaminou alguns m anuais d idaticos que h a m a is de 

dez a nos s ervem as nossas e scolas. C onstatou que, em g eral, sao o bras c heias de 

preconceitos e estere6tipos; procuram, de forma excessiva, adaptar o real a designios 

convencionais, ate conservadores. 

A primeira constatagao examinada pela autora refere-se ao tratamento dado 

pelos manuais a diversidade cultural. "( ... ) Caberia entao aos manuais considerarem 

varias culturas em suas relagoes redprocas de dominio e conflito, ao inves de 

excluirem parte da humanidade da hist6ria" (idem). 

A autora critica os textos de nossa hist6ria e afirma que eles desempenham 

urn papel complementar de formadores de urn quadro simb61ico explicativo da realidade 
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social, da cultura na qual o aluno esta inserido, e sua fun9ao visa, portanto, servir de 

referencial para o comportamento dos grupos que vivenciam essa realidade. 

Conclui seu estudo mostrando que o "indio" passou a ser um conceito vago 

nos livros didaticos. Sua imagem e empalidecida e fantasmag6rica. 0 discurso aponta o 

indio como um ser inferior, com varias deficiencias: nao sabe trabalhar, nao sabe 

construir bern sua moradia, nao tern moral, e supersticioso. Nao obstante, ressalta sua 

contribui9ao a sociedade, que nao passa de uma lista de vocabulos que passaram de 

sua lingua para a nossa e afirma que: "A i mag em p assada p elos manuais sobre o s 

indios, ate o dias atuais, e, no minima, enganadora e equivocada". 

Tacca (1999:41-59), em seu trabalho ja citado, localizando a produ9ao 

imagetica da Comissao Rondon, diz que a imagem do indio foi construida a partir de um 

olhar indagativo, tanto ex6geno quanta end6geno, da cultura, isto e, parte de olhares 

diferenciados para compor a imagetica sobre o indio brasileiro. 

0 autor (idem), ao comentar sobre a oficialidade e a ampla divulga9ao das 

imagens, da cole9ao de fotografia e filmes realizados durante a primeira metade do 

seculo, fa Ia d a i magem como auto-afirma9ao, como marketing que pro poe mostrar a 

a9ao estrategica de ocupa9ao de nossas fronteiras. Nesse roteiro, a imagem do indio 

tribal e construida como uma referencia de integra9ao e nao de exclusao ao conjunto da 

na9ao, mas o que persistiu ate os dias de hoje e que ficou estabelecido foi uma imagem 

renitente no imaginario social de um indio selvagem, pacificado ou integrado/civilizado. 

Cunha (1962:14) observa que, a partir do inicio dos anos 80 do seculo XVIII, 

"( ... )de empecilhos, o indio passou a ser risco a seguran9a nacional; sua presen9a nas 

fronteiras era agora um potencial perigo". No caso especifico dos indios de Roraima, 

Farage (1991:17), comenta que estes haviam sido usados como "muralhas dos 
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sertoes", em plena seculo XVIII, garantindo as fronteiras brasileiras. "( ... ) mas agora o 

indio e vista, no imaginario Macuxi63
, como ameac;a a essas fronteiras", ironiza a autora. 

Ap6s retrac;ar a trajet6ria da imagem do indio construida desde Colombo, 

iremos conhecer a forma de representac;ao feita sabre o indio na imprensa escrita em 

Roraima, a partir das notfcias veiculadas nos tres jornais: A Gazeta de Roraima, Folha 

de Boa Vista e 0 Diario, partindo de dados levantados no intervale compreendido entre 

1991 e 1996, para compreender essa construc;ao no imaginario roraimense. 

4.2. NOTICIAS DO INDIO EM RORAIMA 

Neste t6pico, abordamos os acontecimentos mais polemicos divulgados, 

diariamente, na imprensa, sabre a problematica indigena. Nossa analise detem-se nas 

edic;6es dos jornais: A Gazeta de Roraima, Folha de Boa Vista e 0 Diario. Analisamos 

como se deu a cobertura jornalfstica dos fatos em torno dos movimentos dos indios. 0 

periodo em estudo (1991 a 1996) caracteriza-se por conflitos fundiarios constantes, 

envolvendo as terras pleiteadas pela FUNAI como reserva (mica para abrigar indios das 

etnias Macuxi, lnagarik6, Wapixana, Taulipang e Patamona, na regiao de Raposa/Serra 

do Sol, no municipio de Normandia, a 185km de Boa Vista. 

Tais atritos, envolvendo indios e brancos e indios e indios, foram motivados 

em razao da demarcac;ao da reserva Raposa/Serra do Sol, uma area de 1.678 milh6es 

de hectares, onde vivem indios e nao indios, e da retirada de garimpeiros da area 

yanomami, resultando no fechamento de garimpos em 92 e no caso da chacina de 

Haximu, ocorrido em 1993, extensivamente divulgado pela imprensa de Roraima. 

Julgamos que esse recorte temporal (1991 a 1996) e suficiente para 

compreender a forma como a imprensa escrita em Roraima constr6i a imagem do indio, 

63 0 termo macuxi - indivfduo dos Macuxi, tribo indfgena carafba de Roraima, pertencente ou relative a essa tribo -
designa tambem o individuo nascido no estado de Roraima, sendo o gentflico popular que substitui, nas conversas 
cotidianas, o termo roraimense (Ferreira, 2000:438). 
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porter sido esse o perfodo em que mais se produziram noticias, charges e reportagens 

focalizando os indfgenas e seus movimentos no estado. 

Dos jornais pesquisados, dais sao de circulayao diaria64
- Folha de Boa Vista 

e 0 Diario, e urn de circulayao semanaria65
, A Gazeta de Roraima. Assim, procuramos 

descrever a imagem construfda de urn povo que, diante de fatores externos, tern lutado 

pelo direito a terra e por sua integridade social e etnica. 

Quanta a distribui9ao espacial das materias nas paginas, observaram-se 

inumeras inser96es de noticias sabre o indio em suas paginas durante o periodo 

estudado. As etnias Macuxi, Wapixana Taurepang e Yanomami foram as mais 

divulgadas. No que se refere a procedencia da noticia, foram selecionadas diversos 

tipos: locais, estaduais, nacionais e internacionais; na categoria tematica, o enfoque 

deveu-se segundo as editorias: de cidade, polftica, nacional, geral, polfcia, esporte e 

opiniao destes jornais. Observamos que o jornal A Gazeta de Roraima foi o unico 

veiculo de comunicayao local que dedicou espa9o de uma pagina (com a seyao 

"Indios"), e que tratava, semanalmente, de assuntos relacionados as questoes 

indfgenas. 

No corpo das paginas, as materias selecionadas deram-se a partir das 

manchetes, reportagens, opiniao e charge. Quanta as materias selecionadas dentro da 

classificayao dos generos jornalisticos foi dada maier enfase aos generos informative e 

64 A imprensa diaria tern urn compromisso com a notfcia (materia-prima), o que acarreta urn tempo limitado de 
elaborac;:ao das materias e urn espac;:o limitado para a sua apresentac;:ao. Costa (1997) comenta que essas 
limitac;:oes, antes de serem uma desvantagem, sao a propria essemcia da imprensa diaria, sao condic;:6es materiais 
objetivas que definem a sua especificidade. 0 jornal cotidiano e urn objeto de consumo imediato que, ap6s a leitura, 
torna-se irremediavelmente desatualizado. Alem destas diferenciac;:oes, outro ponto que pode ser assinalado diz 
respeito ao espac;:o da pagina. Nas publicac;:oes diarias, uma noticia, na maioria das vezes, tern que dividir a pagina 
com outras de t em as s emelhantes. C onseqOentemente, o numero de f otos e b astante r eduzido e a presenc;:a d a 
imagem vai depender da importancia do assunto tratado. Nos peri6dicos semanais, varias paginas sao dedicadas a 
uma mesma reportagem, incluindo a presenc;:a de fotos quase que obrigat6ria, e sua disposic;:ao obedece a criterios 
de composic;:ao mais elaborados em virtude do texto e da foto. Geralmente as paginas de reportagem apresentam 
uma forte unidade. 
65 As publicac;:6es semanais lidam de modo diferente com a temporalidade. Circulam toda semana, a cada quinze 
dias, urn mes ou dois; guardam uma distancia temporal dos fatos jornalfsticos que lhes permitem abordagens mais 
amplas e profundas. 
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opinativo66
, dentro da categoria jornalistica, inseridos na reportagem. As fontes das 

materias foram agrupadas em publicas, privadas e de entidades declasse. 

A partir do contato com a totalidade de materias publicadas no periodo 

estudado, agrupamos o conjunto delas em tres eixos tematicos que regerao esta 

analise. 

0 primeiro eixo tematico e considerado, hoje, urn dos pontos mais polemicos 

vividos pelos indigenas e pela sociedade roraimense: a demarcagao da reserva 

Raposa/Serra do Sol, que tern sido foco de muita tensao vivenciada nos ultimos cincos 

anos. A nao demarcagao dessa reserva prolonga o estado de tensao em Roraima, 

impedindo 0 fechamento das discussoes sobre 0 direito as terras pelos indigenas. 

A f aixa de terra i ndigena c onhecida como Raposa/Serra do Sol situa-se a 

nordeste do estado de Roraima, no interfluvio formado pelos rios Surumu, Mau e 

Tacutu, alcangando, ao norte, as fronteiras do Brasil com a Venezuela e a Guiana 

(leste). A oeste, do outro lado do rio Surumu, encontra-se a reserva indigena de Sao 

Marcos, a primeira reserva demarcada e homologada em Roraima.67 

A regiao da Raposa/Serra do Sol e ocupada pelos seus habitantes 

ancestrais: Macuxi, lngarik6, Wapixana, Taurepang e Patamona. Ha registro de outros 

grupos etnicos que chegaram a habita-la no passado, mas que migraram para o norte 

ou foram absorvidos pelos Macuxi. A populagao atual nessa terra indigena e estimada 

em 12 mil indios, organizados em cern aldeias. Existe a presenga de colonos e 

garimpeiros vivendo ilegalmente no seu interior, com populagao flutuante estimada em 

12 mil pessoas. 

66 Buitoni classifica o jornalismo como: informativo, interpretativo e opinativo. Segundo sua classifica<;:ao o jornalismo 
informativo concentra-se nas informa<;:oes (notfcias), geralmente curtas e sem aprecia<;:oes, enquanto o jomalismo 
interpretativo e uma expansao do fato original: contem entrevistas, antecedentes, conseqOencias, opiniao de 
especialistas etc. e o o pinativo d emonstra u rna p osi<;:ao do j ornal (no editorial) o u do j ornalista ( colunas, c rfticas, 

comentarios, cr6nicas etc.). 
67 Documentos do ISA, n° 003- Terras indfgenas no Brasil: urn balan<;:o da era Jobim. Ricardo, Fany Pantealeoni & 
Santilli, Marcio (org.)- Junho, 1997. 
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Parte desse territ6rio estende-se pelo chamado "lavrado", planfcie inundavel 

constitulda de gramfneas que serve como pastagem natural, onde instalam-se as 

"fazendas", que, na realidade, sao sftios precarios de proprietarios nao-fndios, com 

habitac;6es de madeira, onde se pratica a criac;ao extensiva de gado bovino. Outra parte 

e formada pelas serras que integram o macic;o das Guianas cujo solo e rico em ouro, 

diamantes, platina, cassiterita, zircao e monazita. Sua recente ocupac;ao esta baseada 

na atividade do garimpo. 

De acordo com o lnstituto S6cio-Ambiental, em relat6rio de n° 3, intitulado: 

"Terras lndfgenas no Brasil: um Balanc;o da era Jobim", organizado por Ricardo e 

Santilli (1997): 

"As estrategias de colonizagao e de ocupagao desta regiao foram 
implementadas em diferentes periodos hist6ricos por iniciativa da Corea 
Portuguesa, dos governos centrais do Brasil p6s-independemcia, dos governos 
do territ6rio federal de Roraima ate a sua emancipagao, em 1988. No entanto o 
maier fluxo de invasores nao-indios ocorreu ap6s a primeira grande retirada de 
garimpeiros do interior do Territ6rio Yanomami, em 1990". 

0 processo de reconhecimento oficial da area como territ6rio indfgena 

remonta ao infcio do seculo, desde que se estabeleceram as praticas governamentais 

de demarcac;ao. Ja em 1917, o Governo do Amazonas editava a Lei Estadual n° 941, 

destinando as terras compreendidas entre os rios Surumu e Cotingo aos indios Macuxi 

e Jaricuna. Porem, a demarcac;ao efetiva nunca se deu e sempre sofreu oposic;ao por 

parte dos interesses econ6micos e politicos regionais. 

0 garimpo nessa area e ilegal e os garimpeiros sao considerados invasores, 

pois essa area foi delimitada com base em portaria de n° 820, de 11 de dezembro de 

1998, do entao Ministro da Justic;a, Renan C alheiros, que atendeu a um parecer da 

FUNAI e as reivindicac;6es dos indios. Essa demarcac;ao nao e aceita pelo atual 

governador de Roraima, Neudo Campos, e nem pela classe politica e empresarial do 

estado68
. 
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Uma noticia publicada no dia 8 de fevereiro de 1996, no jornal Folha de Boa 

Vista, relata, no entanto, que a demarcac;ao em area continua e questionada pelos 

pr6prios indios. 0 Conselho lndigena de Roraima, ligado a lgreja Cat61ica, defende a 

demarcac;ao continua, enquanto o governo do estado, a assembleia legislativa e classe 

empresarial de Roraima indigenas defendem a demarcac;ao em areas isoladas (ilhas). 

0 segundo eixo de analise revel a a origem do "massacre yanomami", como 

este foi o denominado na midia, mostrando uma situac;ao cronica de conflito interetnico 

criada na area yanomami pela presenc;a predat6ria das atividades garimpeiras que 

iniciaram-se com a grande corrida do ouro em Roraima, em agosto de 1987, quando 

ocorreram varios assassinates de indios. 

Em pleno limiar do seculo XXI, a noticia de uma "possivel" chacina na aldeia 

Xidea provocou um impacto enorme na midia nacional e internacional. Ela ocorreu em 

agosto de 1993, numa das 150 aldeias yanomami, na regiao de Haximu, no Ia do 

brasileiro, par garimpeiros. Esse caso ainda e motivo de muita polemica. 

Tal fato, foi divulgado, primeiramente, a partir de uma carta que fora enviada 

ao coordenador do Distrito Sanitaria Yanomami da Fundac;ao Nacional de Saude pela 

missionaria irma Alessia,69que atuava naquela localidade como auxiliar de enfermagem 

em missao que a lgreja Cat61ica de Roraima mantem na aldeia Xidea. 

Na carta, a missionaria relatava: 

"Os indios da regiao do massacre, incluindo o Tuxaua Antonio, tinham chegado 
a Xidea dizendo que nao queriam retornar a sua aldeia porque os garimpeiros 
foram ate uma maloca proxima a deles, levando um dia de caminhada e 
mataram sete crianc;as, cinco mulheres, dois homens yanomami e destruiram a 
maloca, e poucos homens conseguiram fugir. 0 nome dessa maloca e Haximu, 
ou Hawaximeutheri como dizem os yanomami, para se referirem aos 
'moradores do rio do nhambu-galinha', em Roraima, na linha da fronteira do 
Brasil com a Venezuela". 

68 Folha de Sao Paulo. Edic,;:ao Especial- Kawaip- Indios, 18 de abril de 1999, p.1 
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Comegava, assim, a ser desvendado um caso de violencia de proporgoes 

ineditas, ainda nao totalmente esclarecido. Em sete anos, varias versoes foram 

contadas, vejamos: o jornal local, Folha de Boa Vista, divulgou, em sua edigao de n° 

1181, do dia 19 de agosto de 1993, a informagao de urn possivel massacre de 

dezenove indios yanomami, mortos por garimpeiros, dentre eles dez criangas. 

A Folha de Sao Paulo, por exemplo, publicou, no dia 19 agosto de 1993, urn 

caderno "ianomamis", o qual divulgou que o total de mortos foi de trinta. 0 impacto da 

noticia provocou, sobretudo, uma onda mundial de protestos contra o governo 

brasileiro, fazendo o Ministro da Justiga, Mauricio Correa, e o Procurador-Geral da 

Republica, Aristides Junqueira, irem ate Roraima, ao local da chacina. Confirmaram ali 

o massacre. A violencia foi comprovada e classificaram o epis6dio como genocidio. 

Davi Kopenawa, o yanomami mundialmente conhecido pela luta em defesa do seu 

povo, pintou o seu corpo de preto para a guerra e acompanhou as autoridades ap6s 

ditar uma carta de protesto da sua aldeia, Demini. 

De acordo com a cronologia dos fatos, no dia 20 de agosto de 1993, a 

imprensa, baseada em fontes oficiais, ja falava de quarenta yanomami mortos. A 

Gazeta Mercantil, nos dias 21 e 23, anunciava que o lider dos empresarios do garimpo, 

Jose Altino Machado, disse antes a imprensa que tudo nao passava de uma briga entre 

indios, opiniao identica a do comandante militar de Boa Vista. Ap6s a divulgagao da 

noticia publicada no dia 20/8/1993, a posigao de Altino Machado era outra bern 

diferente.70 

Diante das evidencias de que dispunha ate entao, Altino Machado, numa 

atitude extrema, renunciou publicamente ao comando da Uniao Sindical dos 

Garimpeiros da Amazonia (USAGAL), como se reconhecesse o crime. 

69 
Seu nome verdadeiro e Luiza Pereira Leite, 56 anos, da ordem francesa Congrega<;:ao da Providencia de GAP e 

funcionaria do Distrito Sanitario Yanomami, da Funda<;:ao Nacional de Saude. 
70 

lnforma<;:6es retiradas da publica<;:ao Tempo e Presen<;:a do CEDI - Centro Ecumenico de Documenta<;:ao e 
lnforma<;:6es- Ano 15, n° 270. 
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0 artigo do CEDI, intitulado: "Povos indigenas yanomami: o massacre de 

Hwaximeutheri: quest6es-limites na fronteira", de Carlos A. Ricardo (1997), afirmou que 

o governador de Roraima, na epoca, Ottomar Pinto, declarou que o massacre era uma 

invengao. Houve ate quem dissesse que o massacre foi fabricado por interesses 

internacionais com o objetivo de atingir a soberania nacional brasileira. 

Ainda neste artigo, os depoimentos dos sobreviventes, filtrados pela FUNAI, 

fizeram o numero de mortos subir para 73. No dia 24 de agosto de 1993, o Presidente 

da Republica convocou o Conselho de Defesa Nacional para discutir o caso e anunciou 

a criagao do Ministerio Extraordinario para Articulagao de Ag6es na Amazonia Legal e a 

instalagao de uma delegacia especial da Policia Federal em Surucucus, em pleno 

territ6rio yanomami. A frente do ministerio foi nomeado um diplomata de carreira com 

perfil bern talhado para a fungao de ombudsman, com uma verba inicial de um bilhao e 

duzentos milh6es de d61ares para custear o projeto militar de vigilancia e controle da 

fronteira. 

No mesmo dia, circulavam varias teorias sobre a ausencia de corpos no 

possivel massacre; o que se tinha de concreto ate aquela data era apenas uma ossada. 

Os politicos de Roraima, por sua vez, animaram-se, reafirmando a "invengao" de 

massacre e ate incentivaram uma Comissao Parlamentar de lnquerito na Camara 

Federal, em Brasilia. 

No dia 25, novos indfcios comegaram a aparecer, ampliando o raio ffsico da 

violencia na diregao do territ6rio yanomami na Venezuela, apesar das dificuldades de 

pericia. Segundo o autor do artigo, tudo o que se sabia ate a data de fechamento do 

mesmo, 26 de agosto de 1993, as 18 horas, sobre o "massacre de yanomami", leva a 

crer que os yanomami foram cagados sem condig6es sequer de tratar os seus mortos 

como de costume. 
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No dia seguinte, 27/8/1993, a CCPY71 distribuiu uma nota informando a 

chegada de 69 sobreviventes do massacre nos posto Tootobi, onde se encontrava o 

antrop61ogo Bruce Albert. Quatro deles estavam feridos com marcas de chumbo. 

Em seus depoimentos, os sobreviventes informaram que o primeiro ataque 

em dire9ao aos indios ocorreu em julho de 93, quando os garimpeiros mataram cinco 

homens, deixando fugir urn outro ferido. Em retalia9ao, os yanomami mataram dois 

garimpeiros. Por volta dos dias 22 e 23 de julho, os garimpeiros atacaram urn 

acampamento onde os Yanomami coletavam pupunhas72 na parte baixa do rio 

Hwaximu, e mataram os treze indios que Ia se encontravam: urn homem, seis mulheres 

e seis crian9as. Os adultos foram mortos a tiros e mutilados; as crian9as chacinadas a 

golpes de facao e degoladas. Uma mulher idosa foi morta a pontapes. Dos dezoitos 

mortos, dezessete foram cremados por eles. 0 grupo apontou ainda os nomes de vinte 

e dois garimpeiros que praticaram o massacre. 

Em Brasilia, a data de 27 de agosto marcou a aprova<fao, no Congresso 

Nacional, da cria9ao de uma Comissao Especial Mista, entre deputados, suplentes e 

senadores, para i nvestigar o c a so, p rincipalmente n a q uestao do n umero de m ortos, 

que variou entre 19, 40 e 73 indios, numero que foi diminuindo com o passar do tempo. 

Em urn artigo da estudante de comunica<fao da UFRR, Debora Arraes, de 

maio de 2000, denominado "Massacre de Haximu", ela ressalta a atitude do 6° Batalhao 

de Fronteira do Exercito que, na epoca, nao acreditou na ocorrencia da chacina, e 

enviou, em seguida, urn pelotao para vasculhar a regiao, o qual nao encontrou nada. 

Do ponto de vista dos militares, as informa96es estavam desencontradas e poderia ate 

haver engano, em virtude de dois meses antes haver ocorrido urn incidente entre 

militares venezuelanos e indios que vivem na fronteira. Existiu a hip6tese de uma 

possivel guerra entre tribos. Os militares nao descartaram a possibilidade de que o 

71 Comissao Pela Criac;:ao do Parque Yanomami (CCPY). Tempo e Presenc;:a. Publicac;:ao do Centro Ecumemico de 
documentac;:ao e lnformac;:6es.Ano 15, n° 270. 
72 Polpas fibrosas e de sabor agradavel, de grande importancia na alimentac;:ao das populac;:6es aut6ctones e que sao 
comidas depois de cozidas em agua; pupunha verde-amarela. Palmeira largamente distribuida na floresta 
amaz6nica. Dicionario da Lingua Portuguesa (FERREIRA, 2000:568). 
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conflito tivesse sido inventado, simulado por entidades ligadas as causas indigenas. 

Esse foi o discurso utilizado por varios setores da sociedade roraimense. 

Ap6s tres a nos de investigagao73
, na conclusao do inquerito, o massacre foi 

acatado pela Justiga Federal e publicado no Diario da Justiga no dia 30 de outubro de 

2000, caracterizando-o como crime de genocidio. Ele resultou na morte de doze 

yanomami, dentre os quais cinco criangas (entre urn e oito anos), quatro mogas, duas 

mulheres, sendo uma delas idosa e cega, e urn homem, alem de tres indios feridos, 

sendo duas criangas. No mesmo ano, foram indiciados 23 garimpeiros pelo delito, dos 

quais dezoito sao acusados de participagao direta. 

A Justiga Federal acusou sete pessoas envolvidas na chacina: Pedro Emflio 

Garcia, Eliesio Monteiro Neves, Valdineia Silva Ramos, Juvenal Silva, Wilson Alves dos 

Santos, Joao Pereira de Morais e Francisco Alves Rodrigues. 0 acusado Pedro Emilio 

Garcia foi condenado a vinte a nos e seis m eses de prisao e a m a is seis meses de 

detengao, nao podendo recorrer a nenhuma apelagao. 0 condenado encontra-se 

recolhido a Penitenciaria Agricola de Monte Cristo, em Boa Vista-RR, cumprindo pena 

desde o dia 23 de margo de 1998, quando foi expedida a guia de recolhimento. 

0 outro acusado, Joao Pereira de Morais, recebeu sentenga que o condenou 

a dezenove anos e seis meses de prisao e a seis meses de detengao. Joao Pereira 

entrou com urn pedido de apelagao criminal ao Tribunal Regional Federal da 1 a Regiao, 

solicitando urn recurso especial. 0 referido pedido mudou o julgamento do acusado que 

sera feito pelo Superior Tribunal de Justiga, que confirmou a sentenga inicial. 

Quanto aos acusados Eliesio Monteiro Neves e Josue Nascimento Silva, 

esses tambem foram condenados a dezenove anos e seis meses de prisao e a seis 

meses de detengao. Eles encontram-se foragidos e nao se tern notfcias de onde 

possam estar. Na mesma sentenga em que foram condenados os dais acima citados, 

absolveram-se os indiciados, Valdineia Silva Ramos e Wilson Alves dos Santos. 0 

73 0 inquerito foi conclufdo no dia 30 de setembro de 1996. 
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ultimo acusado foi Francisco Alves Rodrigues, que morreu antes do fim da instruc_;:ao do 

processo. 

0 ultimo eixo da pesquisa detem-se nos conflitos causados no infcio da 

decada de 80, quando comec;ou o movimento pelas reivindicac_;:oes de demarcac_;:ao de 

terras indfgenas. Nessa epoca, os Indios passaram a invadir fazendas, que reclamavam 

como sendo sua terra. Ocorreram, entao, varios assassinatos de Indios por parte de 

fazendeiros. 

Segundo reportagem do jornal Folha de Boa Vista, publicada no dia 8 de 

fevereiro de 1996, pelo jornalista Feutman Gondim, 

"( ... ) A situagao piorou no infcio de 1995, quando o governo estadual iniciou 
estudos para a construgao de uma usina hidreh§trica na Cachoeira do 
Tamandua, no Rio Cotingo, a mais de 300 Km de Boa Vista. ( ... ) cerca de 100 
Indios invadiram a area onde o governo construiria a Usina e criaram o retiro 
Tamandua, que passou a ser uma nova maloca". 

Na reportagem consta que, em seguida, o governador Neudo Campos 

mandou a Policia Militar para o local e expulsou os indios daquela area. lsto lhe rendeu 

um processo que tramita na Justic_;:a Federal. Em sinal de protesto, os indios passaram a 

invadir fazendas, destruir cercas, roubar gado e, no auge da crise, incendiar pontes 

localizadas nas rodovias estaduais e derrubar tres torres de comunicac_;:ao, deixando a 

regiao totalmente isolada do resto do pais. 

0 fato de essa ponte ter sido queimada pelos indios gerou, de imediato, as 

primeiras vitimas fatais do conflito, com a morte de um vaqueiro que vinha dirigindo a 

noite em uma caminhonete, indo em direc;ao a Boa Vista. 0 vaqueiro nao viu o que se 

passava na estrada, tentou passar na ponte, caiu entre as chamas e morreu no local. 

Alem dessa vitima, outras pessoas que vinham no veiculo sofreram queimaduras de 

terceiro grau e uma crianc;a morreu meses depois, em conseqOencia dos ferimentos. 
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0 clima s6 veio a acalmar-se ap6s o Exercito Brasileiro ter ocupado a regiao, 

a pedido do governo do estado, por decisao do judiciario. As forc;as federais foram 

retiradas da area em junho de 1995 mas, de Ia para ca, sao constantes os incidentes 

envolvendo indios e fazendeiros. 

Nessa regiao, por exemplo, o conflito acontece desde de 1917, quando 

surgiu o primeiro processo de reconhecimento oficial da area como territ6rio indigena. 

Mas essa demarcac;ao nao ocorreu em virtude de fortes pressoes contrarias por parte 

dos interesses economicos e politicos regionais. 

Tommasino (1995:197) diz que o processo de transformac;ao hist6rica da 

forma de ocupac;ao da terra no Brasil tern gerado os mais variados conflitos de 

interesses entre diferentes categorias sociais. A regulamentac;ao da propriedade 

privada, com a promulgac;ao da Lei de Terras, em 1850, tern gerado, ate os dias atuais, 

os conflitos em relac;ao a forma de ocupac;ao anterior, a posse. 

4.3. ANALISE DAS MATERIAS QUE CONTEM ICONOGRAFIAS 

A analise iconografica tern o intuito de decupar, inventariar e classificar o 

conteudo da imagem em seus elementos iconicos formativos; o aspecto literal e 

descritivo prevalece, o assunto registrado e perfeitamente situado no espac;o e no 

tempo, alem de corretamente identificado. 

De acordo com Kossoy (1989), esse metoda situa-se ao nivel da descric;ao, e 

nao da interpretac;ao, como ensinou Panowsky, referindo-se a iconologia como urn 

metoda de interpretac;ao que advem da sintese mais que da analise e que seria o plano 

superior, o da interpretac;ao iconol6gica do significado intrinseco. 

0 autor comenta que a analise iconografica, no caso da representac;ao 

fotografica, situa-se a meio caminho da busca do significado do conteudo; ver, 

descrever e constatar nao e suficiente. Nessa analise uma verdadeira "arqueologia" do 

documento e e mpreendida, e sao s ugeridas d uas I in has de analise m ultidisciplinares 
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para a decodificaQao de informa96es explicitas/implicitas no documento fotografico e no 

suporte que o contem. 

Essa a analise tern por meta a recupera9ao do inventario de informa96es 

codificadas na imagem fotografica: trata-se de obter uma minuciosa identifica9ao dos 

detalhes iconicos que comp6em seu conteudo. Busca-se, tambem, decodificar a 

realidade exterior do assunto, registrado na representa9ao fotografica, na charge e no 

texto, sua face visivel, sua segunda realidade. 

lntroduzimos nossa analise interpretativa procurando nos concentrar em 

conhecer com maior profundidade a representa9ao do indio a partir de uma 6ptica 

ex6gena em rela9ao a sua cultura, cujo campo explorat6rio constitui-se dos jornais 

roraimenses. 

Optamos por observar, neste estudo, tres jornais editados em Boa Vista, que 

nos forneceram material de importancia cultural, economica, demografica e social. 

Esses jornais foram escolhidos para a pesquisa por fornecerem uma extensa cobertura 

jornalistica sobre a questao indigena e representarem a totalidade da imprensa da 

epoca74
. 

Para descobrir e buscar essa imagem, precisamos compreender os modos 

pelos quais os processos midiaticos influenciaram a "leitura" da popula9ao local, tanto 

em rela9ao ao cotidiano quanta aos movimentos sociais. Segundo Fausto (1999: 8): 

"Parece h aver u ma nova questao r esultante d as praticas m idiaticas, q ue t em 
provocado os pesquisadores em comunica<;ao: como compreender as inten<;oes 
e os efeitos das mensagens midiaticas para alem da propria existencia do 
campo das midias, enquanto um fenomeno tecnico- cultural ?" 

74 Circularam tambem em Boa Vista alguns pequenos jornais de cunho politico, privado e alternative do tipo House 
Organ. Esses jornais tiveram pouca dura<;:ao como: 0 povo (1991); 0 Jomal (1992); 0 Caburaf (1993); Correio 

Roraimense (1993); 0 editorial (1993); Correia Agricola (1994) e Vira-volta (1996). 
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Fausto (apud Lustosa, 1992:8), inclusive, afirma que "o poder das midias 

esta na capacidade de construir, via discursos, conceitos e refer€mcias que, em ultima 

analise, vao se tornando o nosso proprio cotidiano". 

A midia entra como urn importante fator de produ<;ao e troca de significados 

no circuito cultural de uma sociedade, construindo representa<;6es de aspectos da vida 

social e associando significados a essas representa<;6es, ou seja, criando valores. 

Nosso estudo encontra-se inserido dentro de dois modelos de periodicidades 

- a i mprensa e scrita d iaria ( o j ornal75
) e a i mprensa e scrita s emanaria (a r evista ). A 

Gazeta de Roraima, incluido na nossa pesquisa, e urn dos exemplos de jornal que 

assume caracteristicas de revista a o resumir o sa ssuntos i mportantes n as ua edi<;ao 

semanal. 

Numa analise cuidadosa dos recortes dos tres jornais em estudo, no periodo 

de 1991 a 1996, sobre a imagem do indio se encontram tres versoes apresentadas ao 

publico-leitor pelos jornais, as quais vern cerceadas de preconceitos ou distor<;6es de 

palavras que formam urn conceito de imagem. 

Essa imagem do indio no jornal e apresentada, segundo Vasconcelos, a 

partir de quatro perspectivas: a amea<;a ao desenvolvimento economico, como agentes 

da "internacionaliza<;ao da Amazonia" (atentado a Soberania Nacional), subversives 

perante a ordem imposta pelo Estado de Direito e massa de manobra da lgreja 

Cat61ica. 

No caso de nossa investiga<;ao na imprensa diaria e semanaria de Roraima, 

encontramos nas materias jornalisticas as vers6es de tres grupos, formando uma 

imagem-conceito do Indio. A primeira imagem desvaloriza os indigenas, ao mostra-los 

75 A revista Briefing tenta definir esse termo, sem buscar a fundo a etimologia das palavras. Nessa defini<;:ao existem 
dois estilos, que encontram a raiz das suas diferen<;:as ate nos nomes. A palavra jornal vern de "jour" (dia, em 
frances) e dai sua liga<;:ao com o fato cotidiano, o acontecimento diario, publicando relatos dos fatos, sem muitas 
explicac;:6es e qualifica<;:6es. Enquanto a revista lembra re/ver, ver-de-novo, com outro olhar, ela nao repete o fato 
simplesmente; eta inclui uma interpreta<;:ao dos fatos contextualizados. 
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como objeto/imagem de piedade, incapaz de pensar e produzir, necessitando de 

entidades ou 6rgaos governamentais para que sejam seus tutores (alguem tera que 

falar, decidir e agir em nome dos indios) ou, ainda, precisando do branco para 

sobreviver. 0 segundo grupo alimenta um processo de preconceito e discriminac;ao, 

estigmatizando-os como sendo preguic;osos, desumanos, criminosos ou, ainda, 

marginais. E o terceiro e ultimo grupo mostra uma imagem homogenea. 

No contexte dos recortes das noticias detectarei palavras, frases que foram 

veiculadas na midia local, referentes aos indios, e conhecer como elas sao 

apresentadas no contexte jornalistico. A partir deste ponto iremos saber o que esta 

sendo dito e como esse dizer esta sendo produzido, que focalizac;ao e dada, que 

materia mais denigre o indio, em quais ele aparece de maneira positiva ou negativa. 

Em seguida, exemplificaremos o primeiro grupo de frases formadoras de um 

conceito de imagem. A Folha de Boa Vista, do dia 21 de novembro de 1991, por 

exemplo, publicou uma charge acompanhada por um editorial intitulado Recomec;o. No 

texto e ncontramos frases como: "( ... ) o nde u m p ovo que d iz que" adora" o s nossos 

'sivicolas (sic)( ... ) tutelados"'. 

Na semana de 29 de fevereiro a 06 de marc;o de 1992, A Gazeta de Roraima 

publicou um artigo acompanhado de charge contendo a palavra "indefesos". E no dia 16 

de julho de 1992, a Folha de Boa Vista divulga a charge acompanhada de artigo, cujo 

titulo e 0 prec;o da lncompetencia, com a frase "Pobre povo, Pobre Povo". 

Em 1993, no dia 07 de julho, a Folha de Boa Vista traz a expressao 

"Diente76 boa". Ainda nesse jornal, foi publicada, no dia 29 do mesmo mes e ano, 

Mineradores ja dividem a reserva, constando a seguinte frase "( ... ) Diante de tantas 

divergencias, estao os indios, muitos deles, desinformados". 

76 Esse termo, na gfria local, significa gente boa. 

117 



E, finalizando o primeiro grupo de frases, temos a charge publicada na Folha 

de Boa Vista do dia 12 de janeiro de 1995, com o titulo Otoridade, em que encontramos 

a expressao "( ... ) com urn tutelado da uniao". Ainda no mesmo ano e mes (dia 30), foi 

publicada outra charge com o titulo A revolta dos marionetes e nela encontramos 

palavra como "Os marionetes". 

Ja no segundo grupo, encontramos palavras e expressoes que foram 

publicadas na semana de 29 de fevereiro a 6 de margo de 1992, n'A Gazeta de 

Roraima, em uma charge acompanhada de artigo, tais como "os arautos da mentira", 

"minorias", "sem escrupulos quanta urn marginal da pior especie", "confronto de 

quadrilha". 

No ano de 1994, a Folha de Boa Vista publicou varias charges. No dia 13 de 

abril, a materia intitulada Indios furam o pneu de carro do governo, traz, em seu texto, 

"as manifestantes". No dia 11 de agosto de 1995, o jornal 0 Diario, em sua materia com 

titulo Indios buscam a demarcagao de reservas, publicou a frase "o indio e vista como 

negativista". E no dia 23 de agosto do mesmo a no, foi publicada ainda a materia 

Federal manda agentes para a regiao da Raposa (. . .) de roubadores de gado. 

Ja em 1996, a Folha de Boa Vista publica materia, datada do dia 8 de 

fevereiro, com o titulo Guerra por causa de gado termina na morte de indio. No texto 

encontramos a expressao "os invasores". E, ainda no mesmo ano, publicou-se a charge 

com o titulo Desproporcional, contendo os dizeres "Calma, mocinho", usada por 

missionario, referindo-se ao indlgena na obra do chargista Marco. 

4.3.1. MATERIAS COM CHARGE 

0 t 6pico que s e segue m ostrara algumas r eprodugoes d os c hargistas que 

retrataram, de forma diferente, em seus desenhos, a questao da demarcagao das terras 

indfgenas nos jornais de Boa Vista. Como resultado do primeiro grupo de palavras, 

temos express6es depreciativas, usadas no contexte jornalistico, que ajudam a 
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construir uma imagem de desvalorizac;ao do indio, objeto de piedade, mostrando que o 

indio e um coitadinho, que nao passa de um necessitado, dependendo do homem 

branco para sobreviver. Tambem ha produc;oes chargisticas que apresentam uma 

censura ao comportamento indigena, apresentando o indio como marginal e criminoso. 

Estes adjetivos, empregados no contexto jornalfstico, constroem um indio violento, 

representando, assim, o resultado do segundo grupo de frases encontradas no texto da 

noticia. 
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- FOLHA DE BOA VISTA 16/7/92 
_oplniao 

-;::::=====___.:~====--_::_ ~1ARIO BARR1:.10 ----, 

As institui96es federais em 
Boa Vista, ligadas diretamente a 
causa indfgena. foram celeres e 
competentes em justificar a 
presen9a de grupos estrangeiros 
atuando diretamente com os indios 
ianomami na reserva 
intransponivel para trabalhadores 
brasileiros. Afrrmam que o 
trabalho que os estrangeiros 
executam junto aos silvicolas e de 
alta relevancia no que pese a 
caracterfstica filantr6pica de suas 
a96es. E plenamente 
compreensfvel este raciocfnio, mas 
nao sempre levar como verdade 
cristalina apenas uma versao do 
fato. 

0 outro lado da moeda 
bate de frente com as convic96es 
naturais dos brasileiros, suas 
verdades do dia-a-dia. E diffcil 
conceber-se urn sem numero de 
medicos e paramecticos 
desempregados nos grandes 
centros, prontos para ocupar seu 
espa9o, enquanto que esse Iugar 
esta sendo preenchido por 
estrangeiros, que, na maioria das 
vezes, sequer conhecem nossa 
realidade. Se as institui96es 
internacionais pretendem, de fato, 
ajudar o Brasil, urn pais de terceiro 
mundo, entendemos que outros 
meios existem, sem que seja 
necessariarnente trilhando o 
caminho da segrega9ao de 
brasileiros em seu pr6prio 
territ6rio. 

0 Pre~o da incompetencia 

Uma pergunta nos vern a 
mente: por que essas institui96es nao 
entram nas favelas do Rio e Sao 
Paulo. onde urn numero de pessoas 
bern superior aos minguados 
ianomami estao vivendo em 
condi96es sub-humanas. carentes de 
toda sorte de ajuda que vai desde a 
necessidade de infra-estrutura. agua 
tratada. remedios. moradias. sem 
falar que nem panelas possuem, 
quanto mais alimentos? Por que a 
FNS nao negocia essa ajuda do 
exterior em forma de recursos para 
empregar mais tecnicos brasileiros 
para realizarem o trabalho junto aos 
fndios"1 

Sim. porque agindo dessa 
forma. dois problemas estariam 
sendo resolvidos de uma s6 vez: 
dirninuira o mimero de 
desempregados nos grandes cetros e 
os silvfcolas teriam sua assistencia 
aos nfveis de qualquer organiza9ao 
estrangeira. ate porque gente 
capacitada para o exercfcio dessa 
empreitada e o que nao falta no 
mercado de trabalho brasileiro. 0 
que falta. isso sirn, e oportunidade 
para que essa capacidade seja 
demonstrada em toda sua plenitude. 

E bern verdade que no 
subsolo das grandes favelas 
brasileiras nao pode ser encontrada a 
imensuravel quantidade de minerios 
que abundam nas terras ianomamL E 
perfeitamente entendfvel que as 
mtssoes estrangeiras prefrram 
trabalhar junto aos minguados indios 
prirnitivos do que prestar assistencia 
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as milhoes de crian9as carentes que 
perambulam pelas ruas das grandes 
cidades brasileiras. ate porque indio da 
mais ibope no exterior. alem de 
perpetuar nossa condi9ao de "quintal" 
do Primeiro Mundo. Este e o pre90 da 
nossa incompetencia. 

1 - C1 16792 FBV 



Olhando atentamente para os personagens dessa ilustragao, vemos a figura 

de um indio desnutrido e raquftico em relagao ao porte ffsico gigantesco de um medico 

estrangeiro que vern prestando assistencia ao mesmo. Olhando, novamente, para os 

elementos que comp6em a cena, vemos o medico com uma expressao denotando sinal 

de esperteza e malfcia em seu olhar. 

Dirigindo o olhar para a mao esquerda do medico, vemo-lo afagando a 

cabega do "indio" como se estivesse acalentado o pobre indefeso. E no outro lado, a 

sua mao direita maneja um aparelho detector de metais, com o fim de detectar as 

potencialidades do solo. Essa atitude denuncia a agao do medico tentando tirar do 

inocente as suas terras com o fim de explora-las. 

0 titulo inserido na charge "o prego da incompetencia" retrata a falta de 

espago para o s medicos brasileiros atuarem. As instituig6es f ederais abrem espago 

para profissionais estrangeiros atuarem em nossa terra, sem conhecer nossa realidade. 

Vemos na charge um profissional, que na v erdade esta condicionado a uma grande 

farsa, pois segura um medidor de metais o que nao corresponde ao seu instrumento de 

trabalho. A iconografia produzida pelo chargista Mario Barreto quer deixar transparecer, 

ao publico leiter, a imagem de um indio subnutrido, cheio de verminose e desprovido de 

qualquer tipo de assistencia. 

0 texto no balao, '"Pobre' povo, 'pobre' povo", retrata uma satira, em repudio 

as mas condig6es de saude vividas pelos yanomami, e denuncia 0 perigo de exploragao 

ilegal de lavras de garimpos, que vem contaminando lagos e rios, pondo em risco a vida 

do indio. 0 d iscurso i magetico, s amado a i magem i conografica e a o titulo, a ponta o 

descaso das autoridades com relagao a assistencia ao indio. E os tres apontam uma 

imagem negativa do indio roraimense, vltima passiva de exploragao e subjugado a 

competencia (ou falta dela) dos profissionais brancos. 
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0 contexte do artigo fala a respeito das institui96es federais, ligadas as 

causas indigenas, estarem justificando a presen9a de grupos estrangeiros, estes 

atuando diretamente com os indios yanomami na reserva intransponivel para 

trabalhadores. 0 artigo questiona por que essas institui96es nao entram nas favelas do 

Rio e de Sao Paulo, onde urn numero de pessoas bern superior aos yanomami esta 

vivendo em c ondi96es s ub-humanas. P oro utro I ado, o a rtigo a firma que n as favelas 

brasileiras nao pode ser encontrada a imensuravel quantidade de minerios que 

abundam na terra yanomami, e que as missoes preferem trabalhar junto aos minguados 

indios primitives, ate porque indio da mais ibope no exterior, alem de perpetuar nossa 

condi9ao de "quintal" do primeiro mundo. Este eo pre9o da nossa incompetencia. 

A charge, por si s6, nao e compreensivel para o leitor; numa primeira leitura, 

pensamos que se trata dos cuidados da saude do indio. No entanto, o texto retrata, 

mais uma vez, as riquezas minerais contidas neste solo. 0 titulo mostra uma imagem 

dubia, pois temos dois tipos de incompetencia: a de medicos estrangeiros, por estarem 

utilizando instrumentos de trabalho nao adequados a profissao, e a nossa 

incompetencia de nao saber administrar estes espa9os para os nossos profissionais 

atuarem. 0 texto fala de uma situa9ao e a imagem mostra outra. Titulo e texto se 

complementam, formam uma unica imagem. 

Conclusao: A midia impressa de Roraima divulga a imagem de urn indio 

como urn ser indefeso, ingenue e incapaz, necessitando da ajuda do homem branco 

para poder sobreviver, o qual muitas vezes poderia estar mais interessado nas riquezas 

minerais dos territories indigenas do que na saude de seus habitantes. 

A ilustra9ao que vern a seguir revela uma cena de dois indios caminhando e 

dirigindo-se a torre de comunica9ao que se encontra instalada na cachoeira do 

Tamandua, no Rio Cotingo. 0 proceder orientado do indio deixa subentendido que eles 

cumprem ordens de outrem para destruir a terre e a cabine telef6nica, em sinal de 

repudio ou como forma de protesto pela constru9ao da hidreletrica na area indigena. 
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2- Folha de Boa Vista 30/01/95. 

2- C230/01 /95. 

Essa visao vern confirmar o pensamento corrente entre os politicos e a 

sociedade local, que afirma que os Indios cumprem ordens de organiza<;6es, entidades 

estrangeiras e ou da lgreja Cat61ica para provocar protestos e derrubar torres de 

comunica<;ao, causando, com isso, o isolamento de Roraima em rela<;ao ao restante do 

pafs, e series prejufzos ao estado. 

0 tftulo A revolta das marionetes denota a manipula<;ao, fazendo com que o 

sujeito seja alienado, realizando a<;6es impensadas a mandado de outrem. A expressao 

do balao "com a corda que eu to eu destruo uns 2 postos daquele!", e uma prova de 

que a pratica dessa a<;ao foi orientada por alguem interessado em permanecer 

an6nimo, comandando o fndio para executa-la. Por tras deste discurso, podemos 

imaginar que a posi<;ao do jornal denota a visao de que ha orquestra9ao das a<;6es dos 
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Indios por pessoas e instituig6es externas ao meio indfgena. E a imagem mostrada 

aqui, nesta charge, e de um fndio manipulado e alienado. 

Conclufmos que o tftulo, somado a frase escrita no balao e a imagem formam 

um unico conceito de imagem. Essa construgao mostra uma imagem negativa do fndio 

roraimense. A charge a seguir constr6i uma imagem de um fndio ingenuo, incapaz de 

cuidar de sua propria subsistencia e manutengao de posse de suas terras. Vejamos: 

3- Folha de Boa Vista - 30/12/96 

02; BOA VISTA,. 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO DE -~996 

No centro da cena, temos Papai Noel entregando um presente ao fndio. A 

figura de Papai Noel simboliza o Ministro da Justiga entregando ao fndio uma enorme 

caixa, que representa o pedido de homologagao da reserva Raposa/Serra do Sol, tao 

esperado pelos indfgenas. Vemos ainda, na cena, o fndio tentando recebe-lo, mas o 

missionario (representante da lgreja) tenta impedi-lo, alegando que 0 fndio e um 

mocinho sem maturidade para cuidar da reserva, cuja posse estaria recebendo. 
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Voltando o olhar para o !ado esquerdo da cena, vemos a figura do fazendeiro 

questionando o tamanho da caixinha recebida de Papai Noel. A caixinha representa a 

quantidade de terras recebidas pelos fazendeiros par tempo de locac;ao nas areas 

indlgenas. Ainda, no mesmo angulo, pode ser vista a figura de um morador da regiao 

de Uiramuta questionando a diminuic;ao do municipio e o tamanho das terras que 

restaram ap6s a homologac;ao dessa reserva indlgena. 

0 titulo que encabec;a a charge repete o jargao empregado pelos politicos e 

autoridades locais, indicando que a quantidade de terras e desproporcional a 
quantidade de indios existentes no estado, nao incorporando a noc;ao de que os 

indigenas necessitam de maior quantidade de terras para sobreviver. 

0 termo "desproporcional", no contexto da charge, significa desigual. Veja as 

frases contidas no balao da ilustrac;ao: "0 que eu fac;o com esse municipiozinho?"; "E 

eu com essa terrinha"; "Oba! A reserva que eu pedi! E olha como ela e grande!". As 

frases, somadas ao discurso imagetico, dao a ideia de um desequilibrio, de uma divisao 

desigual. 

Concluimos que o jornal mostra a sua posic;ao contra o repasse da reserva 

indigena Raposa/Serra do Sol para os indios que habitam aquela localidade. A imagem 

repassada e que essa homologac;ao da reserva foi um presente que caiu do ceu para 

os indios que estao protegidos pela ac;ao solfcita dos missionarios, e que os brancos 

nao ficaram contentes com essa decisao. Esclarecendo o leitor que essa questao deve 

ser levada a serio, a imagem divulgada na midia mostra-se negativa em relac;ao ao 

Indio, pais ela nos da a noc;ao de que o indio, apesar de ter levado vantagem em 

relac;ao ao branco, saindo assim, aparentemente vitorioso, nao ira administrar 

autonomamente as terras recebidas, tendo a lgreja como co-administradora do legado 

recebido. 
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4- - Gazeta de Roraima 29/02 a 06/03/92 

4- C4 06/03/92 
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A charge/texto que vemos revela um incidente ocorrido entre indios e 

fazendeiros. Nela vemos uma figura com porte ffsico avantajado, simbolizando o 

defensor da causa. Outros personagens podem ser vistas, como o roraimense, o indio e 

o branco. Nesse desfecho, o roraimense e apontado pelos arautos da mentira como o 

culpado pelo incidente entre indios e fazendeiros. Voltando o olhar para a charge, 

vemos duas figuras caidas: um indio, atingido par uma bala vinda da arma do 

fazendeiro, e, ao lado direito, vemos o fazendeiro, morto por uma flechada, em que a 

seta encravou no peito do fazendeiro pelo ataque do indio. 

Se olharmos para os elementos que estao no chao, vemos que ambos, 

sustentando a arma em punho, simboliza que houve um incidente entre eles e que 

ambos morreram. 

0 texto que amarra a charge descreve que, toda vez que ha um incidente 

entre indios e brancos, surgem em cena os falsos defensores, e o culpado destes 

incidentes e sempre o roraimense. A leitura da imagem se completa pelo texto que o 

acompanha, o qual denuncia as entidades que ap6iam os indigenas (CIR e a Diocese 

de Roraima) como centrais de mentira, imputando a populac;:ao roraimense a culpa em 

relac;:ao aos conflitos que surgem entre garimpeiros e indfgenas. 

0 texto culpa tanto garimpeiros quanta indfgenas semi-aculturados, taxando

os, respectivamente, de "guerrilheiros" e de "marginal da pior especie", e isenta a 

populac;:ao roraimense em relac;:ao a conflitos denominados pelos "falsos defensores das 

minorias" de holocausto ou genocldio. 

Concluindo, o texto se sobressaiu em relac;:ao a imagem, que apresentou, de 

inicio, certa dificuldade de leitura. 0 texto exerceu papel complementar para o 

entendimento d a charge. 0 utros e xemplos s e s eguem. Temos a inda u mac harge de 

Flavia, publicada no jornal Folha de Boa Vista. 
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Olhando do centro para esquerda, vemos uma cena na qual temos a figura 

de urn fndio recebendo ordem de urn representante da Funai para expulsar os 

garimpeiros de suas terras. A ideia dessa charge denota uma ac;ao violenta 

empreendida pelos Indios contra os garimpeiros que, entrando em suas terras, roubam 

as jazidas minerais retiradas do solo indfgena. 

No lado esquerdo da cena, encontramos urn personagem (representando a 

FUNAI) falando ao ouvido do fndio para que va firme. A ideia visa a 

irresponsabilidades da e o seu incentive aos Indios para agirem 

propria. Como 6rgao governamental de protec;ao ao fndio, a deveria agir 
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legalmente contra a invasao dos garimpeiros nas terras indfgenas. A expressao no 

balao, no imperativo, "Vai firme", denota que, por tras do Indio, existem politicos, 

entidades e institui<;6es apoiando atos ilegais por ele praticados. 

Concluindo, a imagem que se quer mostrar e a de um fndio manipulado e 

alienado, levado a praticar atos criminosos pelas pr6prias institui<;6es governamentais. 

A mfdia aponta, assim, mais uma imagem negativa do fndio e das instituig6es voltadas 

a sua prote<;ao. 

A charge seguinte de Flavio foi publicada n'O Diario. 

6- o Diario 1 0111/95 

6- C6 i 0/1 i/95 

Ela mostra uma cena em que o yanomami eo representante dos garimpeiros 

estao lutando pela posse da terra. A cena retrata a preparagao de atos violentos para 

serem praticados tanto por fndios como por garimpeiros. ideia do chargista e mostrar 

que o fndio deixou de ser vftima e passou, agora, a tomar atitude aut6noma e enfrentar 

a invasao de garimpeiros sem o apoio da . A charge mostra duas for<;as se 
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digladiando: o indio querendo fazer valer o seu direito ja garantido na Constitui<;:ao 

Federal (o direito sabre a posse da terra) eo capitalismo extrativista invadindo as terras 

indigenas para a explora<;:ao mineral par meio do seu 6rgao pronto ja organizado - a 

Associa<;:ao dos Garimpeiros. 

Neste exemplo, ficou clara que a imagem tern for<;:a comunicativa, pais sem 

titulo e sem bal6es a imagem veicula uma no<;:ao de Indio violento que luta pelo seus 

direitos, sem a interferencia do 6rgao defensor, e, por outro !ado, a organiza<;:ao dos 

garimpeiros em Associa<;:ao para responder a essa nova atitude indfgena. Atraves desta 

charge, concluimos que a midia veicula imagens nas quais as minorias aparecem 

brigando entre si, disputando o poder de posse da terra, agora sem intermedia<;:6es. 
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7 - o Diario 11/08/95. 

lideran<;as usaram 
microfones do audit6rio 
cio da Cultura para 

cxemplo. que 
ha1uita terre! };ara 
no mini1no. 
ma f(\ 

eram os 
cos habitantes". quis 
zar qur as rrivindica(,'oes 
fa.zendt>iros. que ocupa
<;ao de mais ck 200 anos. r um 
"a.rf,runwnw muito fragil" diante 
da temporaneidade ciwda. 

"Reivindicar a terra 
cando o direito por 

7- C7 1 i/08/95 
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ocasiao do Seminario sobre Demarca<;;ao de Terras lndfgenas e 

Desenvolvimento do E stado, foi publicada junto a o texto de d ivulga<;;ao doe vento, a 

charge, no jornal 0 Diario, que mostra uma cena em que aparecem as personagens 

responsaveis pelos constantes conflitos ocorridos em Roraima envolvendo fazendeiros, 

garimpeiros, agricultores, Indios e a lgreja, em favor da posse de terras do estado. Nela 

vemos o governador Neudo Campos negociando com as lideran<;;as a demarca<;;ao das 

terras no estado. Numa atitude autoritaria, percebida pelo brilho no olhar, Neudo 

pretende fatiar o estado negociando cada peda<;;o da terra; por isso o mapa e a faca em 

suas maos. No canto esquerdo da cena, vemos as lideran<;;as locais de pires na mao 

esperando o seu peda<;;o de terra fatiada. 

0 fazendeiro revela uma atitude mais violenta, portando arma na cintura 

como sinal de poder e intimidando os outros lideres, buscando receber sua parte. 

Vemos o garimpeiro se julgando no direito de reivindicar um peda<;;o de terra ao portar 

os instrumentos do exercicio de seu fazer extrativista. Por ultimo, temos a lgreja na 

condi<;;ao de defensora do indio, que o incentiva a reivindicar sua parte, embora pare<;;a 

desejar mais uma fatia de terra ao portar um pires, o que pode denotar interesses 

comuns. 

A imagem chargfstica mostra que o governo tenta administrar esta questao a 

sua maneira, desrespeitando a Constitui<;;ao Brasileira e negando o direito de ire vir dos 

grupos etnicos existentes no estado. Sua decisao demonstra que o governo esta 

preocupado em promover o desenvolvimento economico de Roraima pela resoiu<;;ao 

dos conflitos a qualquer pre<;;o. 

0 texto que acompanha a imagem aborda a realiza<;;ao do seminario entre 

indios e brancos para discutir a demarca<;;ao de terras indigenas e o desenvolvimento 

do estado, apontando a opiniao de cada lideran<;;a indigena sobre essa problematica. 

Enquanto a imagem mostra o governador Neudo Campos fatiando o estado e 

resolvendo a questao ao seu modo, o leitor toma ciencia de duas posi<;;6es quanto a 
questao da demarca<;;ao de terras. No contexte esta explfcito que o indio sabe o que 
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quer, nao aceita nenhuma interfen3ncia de entidades em favor de sua causa e, na 

charge, luta pelos seus direitos com consciencia e clareza de objetivos, o que nao esta 

denotado na imagem. Os reivindicadores se organizam em dois grupos: de u m lado 

fazendeiros e garimpeiros e de outro indios e lgreja. 

Conclufmos que o texto informa sabre o seminario, mas nao deixa clara a 

posic;ao do governador em lotear Roraima, sendo esta uma liberdade do chargista. 

Enquanto a imagem deixa clara a posic;ao do governo em demarcar as terras, ao todo 

texto e imagem nao estao em unissono, pois enquanto a imagem mostra o indio ainda 

apoiado na lgreja, o texto revela lideranc;as autonomas e conscientes no ambito 

indfgenas. 

4.3.2. MATERIAS COM FOTOGRAFIAS 

Passaremos agora a analisar fotos e textos dentro da narrativa da 

fotorreportagem. Esta analise dar-se-a com o auxflio de uma decupagem detalhada, na 

qual todos os aspectos serao lidos e interpretados. 

Kossoy (1999:19) ressalta que, desde o surgimento da fotografia e ao Iongo 

de sua trajet6ria ate os nossos dias, ela tern sido aceita e utilizada como prova 

definitiva, "testemunho da verdade" do fato ou dos fatos. Grac;as a sua natureza fisico

quimica- e, hoje, eletronica- de registrar aspectos (selecionados) do real, tal como de 

fato ocorreu, a fotografia ganhou elevado status de credibilidade. 

Acrescente-se que, se por urn lado ela tern valor incontestavel por 

proporcionar a todos fragmentos visuais que informam das multiplas atividades do 

homem e de sua ac;ao sabre os outros homens e sabre a natureza, por outro lado ela 

sempre se prestou e sempre se prestara aos mais diferentes e tendenciais usos 

dirigidos. 
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A partir de agora, apresentaremos o uso da toto na imprensa diaria e 

semanaria de Roraima relacionada a questao indigena. lnicialmente, precisamos 

entender o processo de criagao do fot6grafo, que engloba a aventura estetica, cultural e 

tecnica, que resultara na representagao fotografica e se formara como urn documento. 

Para compreende-la, e necessaria, primeiro, desmonta-la em seus elementos 

constitutivos: o assunto escolhido, o papel do fot6grafo como autor e o uso da 

tecnologia. 

De a cordo com os d ois g rupos de p alavras u tilizados n a c lassificagao dos 

recortes dos jornais em estudo, estes visualizam o indio ou como fraco, impotente, 

ingenuo ou como violento, rebelde, barbara, selvagem, ameagador e protestativo. 

Seguindo a analise que fizemos das charges, observamos que, nas criagoes baseadas 

na inspiragao artfstica, a f igura de urn indio impotente a inda esta presente em cad a 

trago dos chargistas. E importante salientar que, no que se refere ao material 

fotografico, apresentamos abaixo urn unico exemplo que se enquadra no primeiro grupo 

de formadores de uma imagem-conceito do indio. 

A Gazeta de Roraima publicou, no dia 08 de abril de 1991, materia que trata 

da said a dos fazendeiros das areas demarcadas desde 197 4. A toto mostra uma familia 

yanomami saindo da maloca. Nela, vemos uma imagem que permite dupla 

interpretagao. A legenda, que deveria dirigir o olhar do leitor, nao corresponde a 

mensagem da noticia e nem aquela da imagem fotografica. A cena revela tres mulheres 

indfgenas paradas numa aldeia. 
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1- Gazeta de Roraima-06/04/91 

1 Fl 06/04/91 

Cantidio e enfatico: "em terra de Yanomami branco nao entra". 

0 tftulo apresenta-se bem sugestivo e adverte os fazendeiros da 

necessidade de se retirar do local. 0 texto tala de um fato e a toto mostra uma imagem 

diferente. 0 texto e a imagem nao se completam. A imagem revela tres gera<;6es de 

fndias yanomami com expressao de espanto, parecendo se assustar como fot6grafo, e 

caminhado em diregao a camera. Sao fndias ja aculturadas, vestindo roupas ocidentais, 

indicando que a ocupa<;ao pelos fazendeiros das terras indfgenas levou a quase 

obrigatoriedade, pelo contato, da ado<;ao de certos costumes brancos, embora 

mantenham tragos da cultura indfgena, como o "jamanim" apoiado a cabe<;a. 

Conclusao: a mfdia divulgou uma imagem de um Indio indefeso, ingenue, 

sem condi<;ao de cuidar de seus pr6prios direitos, necessitando de um 6rgao de defesa 

para cuidar de seus interesses. ideia denotada foi a imagem de um fndio tutelado 

(FUNAI) e talvez disso resulte a escolha de tres gera<;6es de mulheres para ilustrar o 

fato. 



Outra imagem do fndio que encontramos pode ser vista nas materias 

jornalfsticas, como exemplo do segundo grupo. A seguir apresentamos algumas 

imagens fotograficas que enfocam o Indio com sua capacidade de resistencia e luta. 

Vejamos a manchete publicada na Folha de Boa Vista. 

2- Folha de Boa Vista-16/03/94 

2- F2 160394 

Os indios Macux.i Wa
pixana contim.lam com~ a 
b!oqueio nas principais es
tradas de accsso a area pre~ 
tendida Raposa/Serra do 
So!,,ao norte do Estado. A 
informa~ao .; do coordena
dor do Conselho Indigena 
de Roraima (Cir), Euclides 
Pereira Macuxi, ao garantir 
que a interdi<;ao 
ate as autoridades locais e 
ministro da Justi~a, 
cio Correa, tomarem 
videncias com rela\faO 
natura da portaria que 
rante a homologa~iio 

uma area (mica oara os 
dios. (Pag. 05) • 

0 tftulo da manchete denota um protesto dos fndios contra o descaso das 

autoridades em nao responder, ate aquele momenta, o seu pedido de homologa<;ao de 

uma area (mica para os fndios. Essa atitude foi a arma encontrada pelos indfgenas 

como forma de repudio a nao assinatura da homologa<;ao. 

0 texto da manchete direciona a leitura da notfcia e busca esclarecer para o 

leitor o fato que esta ocorrendo naquela localidade. 0 lead77 aponta uma linguagem 

77 Segundo o Manual de Redagao e Estilo do Jornal o Estado de Sao Paulo, o lead e abertura da materia. Nos textos 
noticiosos, deve incluir, em duas ou tres frases, as informac;:oes essenciais que transmitam ao leitor um resumo 
completo do fato. MARTINS, 1997, p. 154. 
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clara e objetiva. Ele mostra os fndios Macuxi e Wapixana como os responsaveis pelos 

protestos. A imagem fotografica revela e refor<;a aquila que o texto vem dizendo: indios 

acampados nas principais estradas. A foto exerce neste caso a for<;a de um testemunho 

do real, apresentando o fato visualmente. 

0 contexto da manchete retrata aquila que o reporter investigou, dando 

nogao de que ele esteve Ia e recortou um pedago do real para o leitor fazer a avalia<;ao 

desta a<;ao. Tanto a manchete quanta a notfcia fazem a mesma rela<;ao e usam a 

mesma linguagem dentro do genera informativo. 0 papel da foto, neste caso, e o de 

ilustrar, descrever com luz e complementar o fato que esta sendo narrado e que 

constitui a continua<;ao do tema. Embora a imagem fotografica possa representar o 

acampamento e pela legenda, explicita-se a especificidade deste por bloquear a 

passagem para o territ6rio a ser demarcado.78 

78
Nesta chamada encontramos um erro em que chama o leitor para a leitura da pagina 05. Na verdade, a 

continuaGao dessa materia publicada na mesma ediGao, dia e ano, aparece na pagina de 04. 
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3- Folha de Boa Vista-18/0i/95 

( .. 
I rao estradas as 

Foto: Antonio Diniz 

0 secretario de Seguran~a, coronel Santos Rosa, conversa com tuxaua no local do tumulto: sem resultados. 

Os indios Macuxi e Wapixana continuam 
com o bloqueio nas principais estradas de acesso a 
area pretendida Raposa/Serra do Sol, ao norte do 
estado. A informagao e do coordenador do Conselho 
lndigena de Roraima (CIR), Euclides Pereira Macuxi, 
ao garantir que a interdigao continua ate as 
autoridades locais e o Ministro da Justi<;a, Mauricio 
Correa, tomarem providencias com relagao a 
assinatura da portaria que garante homologagao de 
uma area unica para OS indios. 

0 bloqueio comegou segunda-feira, com 
barreiras feitas com pedra e troncos de arvores, 
impedindo o trafego de veiculos nas estradas de 
acesso a maloca do Machado, a 200 quilometros de 
Surumu, e no lgarape Grande, no baixo Cotingo. 0 
comandante da Policia Militar, coronel Santos Rosa, 
acompanhado de um grupo de policiais, esteve 
ontem no local. Segundo Euclides Pereira, o 
movimento foi interrompido enquanto os policiais 
estavam na area. "Hoje (ontem a tarde) as barreiras 
continuam", garantiu ele, acrescentando que ja soma 
300 o numero de indios acampados na beira das 
estradas, reforgando o movimento de protesto. 

0 numero de indios deve aumentar hoje, 
segundo o coordenador do CIR. "Estao chegando 
mais pessoas das malocas localizadas ao extreme 
norte, como os Taurepang e lngarik6". 0 bloqueio e 
pacifico, conforme Euclides Pereira, em virtude de 
estar sendo proibida a entrada apenas de vefculos 
que dao sustentagao aos garimpeiros que atuam 
dentro da regiao "esta proibida apenas a passagem 
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de 61eo diesel, maquinarias e outros materiais de 
garimpos", disse ele, "os carros que prestam 
assistencia nas areas de saude e educagao 
podem transitar sem problema algum". Euclides 
Pereira foi enfatico que o movimento paredista 
tenta um unico objetivo de chamar a atengao das 
autoridades para a questao da demarcagao em 
area unica da regiao Raposa/Serra do Sol. No 
manifesto assinado pelos Tuxauas, eles 
aproveitaram para denunciar, segundo o 
documento, a violencia praticada contra os 
indios, liderada principalmente por policiais 
militares. "Os indios estao sofrendo perseguigao, 
sao ameagados de morte e tem suas 
propriedades destruidas", justifica o coordenador 
doCIR. 

3- F3 i80195 



A manchete da reportagem foi publicada no dia 16 de margo de 1994. Na 

cena, temos a foto do comandante da Policia Militar, Coronel Santos Rosa, dialogando 

com um lider indigena, tentando impedir a manutenc;ao do movimento de protesto nas 

principais estradas de acesso da regiao da Maloca do Machado. 0 assunto, tal como se 

acha representado na imagem fotografica, resulta de uma selec;ao, produto da escolha 

do fot6grafo e do editor para uma determinada aplicac;ao. 0 fot6grafo, Antonio Diniz, 

mostra, atraves de um angulo lateral, o dialogo entre o tuxaua e o comandante da 

Policia Militar. No fundo da imagem vemos indios atentos, a companhando o d ialogo 

entre as autoridades indigenas e o militar. 

Olhando em direc;ao ao primeiro angulo da imagem fotografia, observamos o 

comandante da Policia Militar em dialogo, denotando a uma atitude de autoridade pela 

farda e pelo gesto que esta aconselhando o tuxaua a retirar-se com seu grupo. No 

segundo plano, temos o lider indigena na condic;ao de oprimido, h umilhado, com as 

maos as costas, atento as ordens do policial. No fundo, a certa distancia, membros da 

tribo observam atentamente a conversa entre o militar eo lfder indigena. 

0 titulo da noticia denota o protesto dos indigenas ao manter as estradas 

interditadas, como forma de comover as autoridades para a assinatura da portaria, 

homologando uma (mica area para os indios. Esse desafio causou preocupac;ao as 

autoridades. 

Na verdade, os indios estao lutando pelos seus direitos de posse da terra e 

agem por conta propria ao levantar barreiras nas estradas. Essa ac;ao mostra que os 

6rgaos g overnamentais n ao v em c umprindo a sua func;ao de p roteger e defender o s 

direitos dos indlgenas, obrigando-os a agir de maneira mais violenta. 

A legenda sob a foto dirige o olhar do leitor, esclarecendo o dialogo de dois 

lfderes, com o intuito de por fim o protesto dos silvicolas. Apesar de uma aparente 

impessoalidade, em nenhum momento, via imagem ou via texto, o 6rgao de imprensa 

se coloca a favor do movimento indigena. Ele reforc;a na linguagem visual ou textual a 
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autoridade da policia militar e a autoriza<;:ao recebida por ela para se valer da mesma na 

desmontagem do protesto indfgena. 

A narrativa do discurso verbal complementa a a<;:ao mostrada na foto, dando 

a ideia do protesto como uma a<;:ao ilegal a ser desmontada pelas autoridades da 

policia militar. 0 tuxaua e mostrado como urn ser calmo, mas consciente, reivindicando 

os direitos sobre a terra. A imagem mostra o comandante usando de autoridade para 

como indio. 

Concluimos que a imagem fotografica auxilia o texto dando uma no<;:ao do 

fato. 0 titulo revela a decisao do indio em manter as estradas fechadas. A soma dos 

tn3s da a visao de que o indio nao e bobo, nem tao pouco fraco e ingenuo. Vemos a 

partir desta materia surgir uma nova imagem do indio. 
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Folha de Boa Vista -18/01/95 

4- 180195 



A foto mostra um fragmento selecionado do real pelo fot6grafo Alfredo Maia, 

que tenta unir a imagem captada do fato ao discurso verbal do editor. Geralmente as 

fotos nao foram escolhidas pelo fot6grafo, mas sim pelo seu editor. Sabemos que, na 

imprensa, o fot6grafo nao decide o que ira sair na manchete; ele deixa cinco provas 

como indicatives da tematica em questao. No titulo da manchete encontramos o termo 

"indios" e no corpo da legenda a expressao "os manifestantes". Esses termos sao, 

atualmente, empregados diariamente na imprensa roraimense como sinonimos. 

Voltando o olhar para a cena, temos, no primeiro plano, o lider indigena 

acompanhado dos demais indios, tentando explicar a violencia sofrida por eles, por 

parte da pollcia militar. Na foto, os Indios nao olham diretamente para a camera 

fotografica; seus olhares estao direcionados para o angulo da direita. Temos ainda, em 

primeiro plano, um fndio em traje de guerra,significando que eles irao reagir ao ato. 

0 titulo revela a atitude do indio em denuncia a violencia da polfcia. 0 lead 

da manchete coloca o leitor a par do assunto. A legenda funciona como recado do indio 

para a populagao: eles nao sairao do local. Somando as tres linguagens, ha um reforgo 

de denuncia do indio em relagao as autoridades policiais. 

Como continuagao desta manchete temos abaixo a materia publicada pela 

Folha de Boa Vista no mesmo dia 18 de janeiro de 1995, intitulada "[ndios voltam a 

acusar PM de violencia", tendo por subtitulo: "Na segunda ocupagao da area pretendida 

para construgao da hidreletrica, os indios garantem que foram agredidos por policiais". 

0 texto da reportagem mostra com mais detalhes o desenrolar dos fatos. A manchete 

contem um fndice do assunto que foi desenvolvido na reportagem. Na foto, os indios 

mostram documentos que provam a violencia praticada pelos policiais na area. A 

produgao nao foi feita ao natural; os indios posaram para o fot6grafo como forma de 

mostrar os utensflios que teriam sido furados a bala por PM's. 0 contexto desta 

reportagem aponta um genera informative, explicando cada detalhe ao leitor para que 

ele venha construir sua imagem mental do fato e formar uma opiniao a respeito. 

142 



Tftulo, imagem fotogrc:lfica e texto se complementam a servi<;o da informa<;ao. 

Tanto a manchete como a reportagem dao continuidade ao fato jornalfstco. A imagem 

que se quer passar ao leiter e que os Indios sofreram mais uma vez violencia por parte 

da polfcia e das autoridades locais, mas resistem, permanecendo na area. Conclufmos 

que a imagem veiculada e a de que o fndio, todos os dias, esta sendo violentado por 

questionar os seus direitos de posse da terra, mas apesar disso persiste resistindo. 

5- Folha de Boa Vista-18/0 1/95 

5-F5180195 



4.4. A IMAGEM DO iNDIO EM RORAIMA 

Sea tentarmos para as i magens do f ndio c onstruidas a o I ongo do p erfodo 

selecionado (1991 a 1996) e voltarmos ao tempo, adentrando nos primeiros seculos da 

colonizagao, perceberemos que a visao dos povos indigenas no imaginario europeu era 

a de s eres i nferiores, d ecaidos e i ncapazes de to mar o s r umos de sua propria vida, 

visao esta que ainda permanece. Essa imagem estereotipada vern sendo repassada ao 

Iongo dos anos e pode ser identificada ainda no seculo passado, no imaginario da 

sociedade roraimense. lmagens de indios indefesos, tutelados e dependentes foram 

encontrados tanto nas charges como nas fotorreportagens. 

Uma nova imagem, entretanto, vern sendo formada no imaginario 

roraimense. Trata-se de uma imagem-conceito de um indio lutador, um indio 

manifestante que vive reivindicando seus direitos e que nao mais aceita a 

intermediagao dos orgaos governamentais em sua defesa, para cuidar dos seus 

interesses e da manutengao da posse de suas terras. Eles agem, agora, por conta 

propria, as vezes violentamente. 

Se observarmos a abertura das fotorreportagens, veremos que a primeira 

fotografia funciona como uma imagem-manchete, ou seja, como chamariz do discurso 

visual predominante. E sempre uma imagem forte, que desempenha um papel de 

sintese da materia. Na redefinigao de fungoes, a manchete passa a atuar quase como 

!egenda79da imagem, reproduzindo, em grande escala, a relagao foto/imagem. Nesses 

casos vemos que foto e manchete se completam para atrair a atengao dos leitores. 

A partir da fotorreportagem, as fungoes de reporter e de reporter fotografico 

igualam-se na profissao de reporter, diferenciando-se quanta ao emprego de 

linguagens distintas. Admitindo-se que tanto a fotografia quanta o texto escrito possuem 

79 
De acordo como Dicionario de Comunica<;:ao (Raba<;:a, 1978:512), a legenda pode ser entendida como texto breve 

que acompanha uma ilustra<;:ao. Vem, geralmente, abaixo da toto ou desenho, colocada ao seu lado, acima ou 
mesmo dentro do seu espar;;o. No jornalismo, ela e definida como uma frase curta, enxuta, destinada a indicar ou a 

ampliar a significar;;ao daquilo que acompanha. Brioschi, Fukui e Sampaio (1984), essas autoras mostram a relar;;ao 
entre texto e imagem em tres jornais paulistas na constru<;:ao da nor;;ao de menor na decada de 70. 
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a mesma autoridade para formar a opiniao do leitor, vemos que o discurso visual ganha 

importancia na imprensa moderna. 

E a legenda vern servindo como complemento efetivo da notfcia e da 

fotografia; ela nao e mais uma simples duplicagao dos fatos descritos na informagao 

imagetica nem tampouco uma etiqueta de identificagao. Sua insergao vern direcionar o 

leitor na compreensao e apreciagao da foto, esclarecendo, tirando suas duvidas e 

chamando a sua atengao para pequenos detalhes interessantes que podem ter lhe 

escapado, despertando o seu interesse para que o leitor volte a olhar a fotografia com 

maior atengao. 

Ja o texto, que antes detinha a exclusividade na construgao do discurso 

jornalistico, passou a atuar, no contexto da fotorreportagem, em uma nova relagao com 

a imagem, modificando-se nao s6 no que diz respeito ao conteudo, por passar a 

dialogar com a imagem, como competindo com a imagem na ocupagao dos espagos 

fisicos da pagina. 

A midia impressa de Roraima construiu, ao Iongo destes anos, uma imagem

conceito de um indio, segundo os interesses do desenvolvimento do estado de 

Roraima, ao sabor da disputa pelo controle da area Raposa/Serra do Sol. Encontramos 

durante a pesquisa dois grupos formadores dessa imagem: o primeiro aponta um indio 

digno de piedade, necessitando ainda tutelagem do branco para sobreviver e o 

segundo aponta a imagem de um indio lutador, tentando sua autonomia para resolver 

suas pr6prias causas. Neste contexto, e alimentado um processo de preconceito e 

discriminagao, estigmatizando-o como sendo preguigoso, violento, um perigo para a 

sociedade. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Na nossa pesquisa, em que buscamos a midia como fator de cultura e 

formadora de opiniao, difunde imagens que influiram na forma<;ao da consciencia do 

povo roraimense sobre o indio, elemento importante na constitui<;ao da popula<;ao do 

estado. Utilizamo-nos de material textual e visual colhido em jornais locais. 

Nosso projeto refletiu, tambem, sobre o uso de imagens iconograficas na 

fotorreportagem, como forma de narrar a representatividade do indio, influindo no 

imaginario roraimense. Para entender a representatividade dos silvicolas, retrocedemos 

no tempo e refletimos que, desde que as naus de Pedro Alvares Cabral aportaram em 

solo brasileiro, iniciou-se a conquista da terra. Ao Iongo desses quinhentos anos, a luta 

dos indios por seus direitos de posse da terra confunde-se com a por sua recupera<;ao 

etnica, cultural e moral. A luta pela terra tornou-se, entao, o centro do movimento de 

defesa dos indios e de sua organiza<;ao independente. 

Quando a FUNAI foi criada, em 1967, o governo dos militares iniciou uma 

politica de transformar os indios em "brasileiros", visando, no fundo, eliminar todos os 

seus direitos. Nessa epoca, a FUNAI fazia parte do Ministerio do Interior, que, por sua 

vez, realizava a chamada "politica de integra<;ao nacional". Na pratica, era uma politica 

de entrega das terras indigenas a grandes grupos econ6micos. 

As inten<;6es imperialistas dos invasores visavam, em ultima instancia, a 

posse da terra. Percebiam-se os interesses em jogo, a manipula<;ao dos bens indigenas 

a favor de grupos e autoridades locais. Com a entrada do sistema capitalista na Regiao 

Norte do Brasil, as terras foram sendo transformadas em bens usufruidos pelo grupo 

hegem6nico, como se fossem mercadorias a serem comercializadas no mercado 

imobiliario local. 

Dai originam-se os constantes conflitos pela terra, no solo roraimense, entre 

indios, fazendeiros e garimpeiros, quando lutam para obter essas terras para fins de 
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explora<;ao economica, tanto de glebas agriculturaveis como de jazidas minerais. Essas 

tentativas de expropria<;ao das terras indfgenas vern ocorrendo ao Iongo do litoral do 

Brasil e nas regi6es Nordeste, Norte, Sudeste e Sui do pals, ha seculos, tendo chegado 

a Roraima no seculo XX. 

Durante essa pesquisa, percebemos que as autoridades federais e estaduais 

revelaram-se incapazes de resolver quest6es, que estavam sob sua ingerencia quando 

se trata da demarca<;ao de terras indfgenas. Esses movimentos e a falta de decisao 

deixam os animas acirrados e os Indios partem para a violencia. Eles mesmos 

procuram resolver as quest6es pendentes. 

A falta de uma polftica indigenista e o adiamento do ato final de demarca<;ao 

das terras levam as autoridades a viverem em conflito permanente com os Indios e a 

negar-lhes o direto de primeiros habitantes do solo brasileiro. 

A expropria<;ao de suas terras impossibilita o desenvolvimento de praticas 

s6cio-economicas tradicionais entre os indigenas que se mostram, nessa jornada, na 

fun<;ao de trabalhadores bra<;ais, mao-de-obra barata. Alem disso e por isso mesmo, 

cria-se uma dependencia economica em rela<;ao a sociedade envolvente e urn 

constante rebaixamento de suas condi<;6es de subsistencia. 

A crescente expropria<;ao das terras indigenas em Roraima, a nao 

demarca<;ao das areas e reservas, a invasao por posseiros, fazendeiros, garimpeiros, 

mineradores e madeireiras, o arrendamento de parte das terras para brancos, todos 

esses fatos acumulam tens6es dentro de urn ambiente favoravel a tais manifesta<;6es. 

Consequentemente, a problematica indigena no estado e marcada pelos mais diversos 

conflitos. 

Observamos, ao Iongo destes anos, nos recortes dos tres jornais, duas 

imagens-conceito sobre o Indio roraimense. A primeira imagem mostrada nas charges 

revela uma visao estereotipada de urn indio indefeso, tutelado, dependente e 
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necessitando do branco para sobreviver. Uma nova imagem, entretanto, vern sendo 

formada durante esse periodo (1991 e 1996), e revelou urn indio lutador, manifestante, 

que sabe o que quer e reivindica seus direitos a qualquer prego. A imagem de urn indio 

aut6nomo comega a ser mostrada nas fotos e textos das fotorreportagens quando ele 

aceita, como parceiros, instituigoes religiosas, 6rgaos governamentais de defesa do 

indio e autoridades ligada a causa indigena, porem nao permitindo interferencias 

indevidas. Eles mesmos, se mostram capazes de cuidar dos seus interesses e da 

manutengao da posse de suas terras. Essa imagem esta fundamentada nas 

fotorreportagens em que serao mostrados fatos da realidade cotidiana. 

Consideramos que a i magem do indio, construida pela m idia impressa de 

Roraima, e fabricada segundo os interesses de pessoas e empresas nas riquezas 

minerais, ao sabor da disputa pelo controle das terras da reserva Raposa/Serra do Sol. 

Percebemos que, nas charges que sao encomendadas pela editoria dos jornais, a 

imagem do indio revelada corresponde ao imaginario tradicional que permeia a maioria 

da populagao roraimense: o indio indefeso, tutelado e dependente, que os chargistas 

recriam respondendo a visao ja existente na populagao e a expectativa dos editores dos 

jornais ligados como vimos aos grandes grupos econ6micos locais. 

Na fotorreportagem, entretanto, a realidade contemporanea exerce uma 

pressao inegavel, pois os fatos, mostrando indios conscientes de seus direitos, atuantes 

e reivindicadores, exigem uma nova postura dos jornalistas, o que vern contribuir para a 

criagao e divulgagao de uma outra imagem de silvicola, agora mais real e participante, a 

revelia dos grupos hegem6nicos. Nesta pesquisa, apresentamos uma (mica imagem 

mais conservadora, que foi encontrada ilustrando as fotorreportagens, mas ela nao 

retratava urn fato ocorrido, sendo apenas uma ilustragao para divulgagao de urn ato da 

FUNAI retirando os fazendeiros da area indigena. lsso vern revelar que, apesar de 

obrigados pelos fatos a admitirem uma nova postura indigena, os jornalistas evitaram, 

entretanto, revelar, via imagem, uma derrota dos grupos hegemonicos (a retirada dos 

fazendeiros da terra indigena pela FUNAI). Escolheram, para amenizar essa notfcia 

favoravel aos indigenas, a imagem de tres geragoes de mulheres indias, revelando 

149 



desamparo, espanto e ate um certo medo, como forma de diminuir o impacto de uma 

noticia favoravel a minoria que hoje colhe suas primeiras conquistas sociais. 

Podemos concluir, portanto, que a imprensa de Roraima vai a reboque dos 

movimentos sociais e s6 noticia fatos favoraveis as minorias quando estas, pela sua 

luta politica, conquistam inegaveis vit6rias. 

A opgao ainda continua sendo a reafirmagao das vis6es do grupo 

hegemonico local, embora se vislumbre, como mostra a pesquisa, alguma luz no fim do 

tune!. 
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Anexos 2- Grupos etnicos 

Estado Sociedades lndlgenas Populagao 

Arara, Asheninka, Huniquim, Katukina do Acre, Maniteneri, Maxineri, 
Acre Poyanawa, Yaminawa, Yawanawa, Makurap, Apurina, Katuklna, 6.610 

Kulina, (Venezuela/Colombia) Amawaka (Peru), Kaxinawa (Peru) 
AlaQoas Jerinpanc6, Karapot6, Kariri-Xoc6, Tinfjui-Bot6, Wassu, Xucuru-Karirl 4.917 
Amapa Galibi Marworno, Karipuna, Palikur, Waiapi, Galibl (Guiana Francesa) 5.095 

Banava-Jafi, Caixana, Corvana, Deni, Diah6i, Himarima, Hixkaryana, 
lsse, Jarawara, Juma, Kambeba, Kanamati, Kanamari, Katawixi, 
Kokama, Korubo, Marubo, Matis, Mayoruna, Miranha, Mura, Mura-
Piraha, Nukufni, Parintintfn, Paumarf, Satere Mawe, Tarfana, 

Amazonas 
Tenharin, Tikuna, Tara, Tshom-Djapa, Tukano, Wamiri, Yamamadf, 

89.529 
Yabaana, Zuruaha, Maku, Warekena (Venezuela), Karafawyana 
Sakiribar, Apurina, Katukfna/Kulina, (Venezuela/Colombia), Maku 
(Colombia), Baniwa (ColombiaNenezuela), Bare (Venezuela), 
Katuena, Mawayana, Munduruku, Xeren, Vitot6 (Peru), Atroarf, 
Yanomami, Waiwai, Kaxarari. 

Bahia 
Aricobe, Geren, Kaimbe, Kantarure, Kiriri, Pankarare, Pankaru, 

8.561 
I Patax6, Patax6 ha ha hae, Xucuru -Kariri, Pankararu, Tuxa. 

Ceara 
Calabassa, Jenipapo Kaninde, Karirf, Paiaku, Pitaguari, Tapeba, 

4.650 
I Tabajara, Tremenbe. 

1 Espirito Tupiniquim, Guarani M' Bia. 
1.347 

Santo 

Goias Tapuia, Ava-Canoeiro, Karaja. 142 j 

Canela, Guaja, Guajajara, Kokuiregateje, Kreye, Krikatf, Urubu- I 
Maranhao 14.271 

I 

Kaapor, Gaviao. 

Apiaka, Arara do Aripuana, Arara do Guariba, Awetf, Bakairi, Bororo, I 

Enawene-Nawe, lrantxe, Kalapalo, Kamayura, Kuikuro, Matipu, 
Mato Mehinaku, Ofaye, Panara, Paresf, Rikbaktsa, Suya, Tapirape, 

17.329 
Grosso Tapayuna Trumaf, Txikao, Umutina, Waura, Xavante, Yawalapiti, 

Kadiweu, Juruna, Kayabf, Kayp6, Cinta Larga, Zor6, ltogapuk, 
Nambikwara, Surui, Karaja. 

Mato Gamba, Guat6, Kadiweu, Guarani-Nhandeva, Guarani-Kaiwa, 
Grosso do Terena.Kaiwa, Terena. 45.259 
Sui 
Minas Kaxix6, Krenak, Maxakali, Xakriaba. 

6.200 
Gerais 

Amanaye, Anambe, Apalaf Arara do Para, Arawete, Asurini do 
Trocara, Asurinf do Koatinemo, Kaxuyana, Parakana, Suruf do Para, 

Para Tiry6, Turiwara, Warikyana, Wayana, Xipaya, Zo'e, Tembe, 15.715 
Karafawyana, Katuena, Mawayana, Munduruku, Xeren, Juruna, 
Kayabi, Kayap6, Gaviao, Waiwai, Karaja, Kuruaya. 

Parafba Potiguara 6.902 

Parana Guarani -Nhandeva, Guarani M' Bia, Kaingang, Xeta. 7.921 

Pernambuco Atikum, Fulnio, Kambiwa, Ka.Qinawa, Truka, Xukuru, Pankararu, Tuxa 19.950 

Rio de Guarani-M 'Bia 
271 

Janeiro 

Rio Grande Kaingang 
13.354 

do Sui 

Aikana, Ajuru, Akuntsu, Arara, Arikapu, Arikem, Arua, Awake, Gaviao, 
Jabutf, Kanoe, Karipuna do Guapore, Karitiana, Koaia, Mekem, 

Rondonia Pakaanova Paumelenho, Tuparf, Uari, Urueuwauwau, Urubu, Urupa, 5.573 
Cinta-Larga, Zor6, ltogapuk, Nambikwara, Suruf, Sirion6 (Bolivia), 
Kaxarari, Makurap, Sakiribar. 

I 
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jlngarik6, Makuxi, Mayong6ng, Taulipang, Wapixana. Atroari, l R '37 025 ora1ma 
, Yanomami. Waiwai 

' ~~' ~w--~ -"---
Santa Xokleng, Guarani-M' Bia, Kaingang 

6.667 
Catarina 
Sao Paulo Guarani-Nhandeva, Guarani M'Bia, Kaingang, Terena. 1.774 
Sergipe Xoc6 230 
Tocantins Apinaye, Javae, Kraho, Xambioa, Xerente, Ava Canoeiro, Karaja. 6.360 

Total 325.652 

Fonte: Censo reallzado pela FUNAI em 1995. 
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Anexo 3 - Artigo Jobim 

<; 

Esclarecendo a questao indigena 

;)·':' ,', ~ ,':::7 
() <l::'-j:"';·_.;,_::~, ::~;;.;.;~ ~·!~1.,"'~iZ 

,.., , .. : "~: ·~l*:-.J~l>":~ ;::~~r:,;a.zd,;; \~i~ 

r}ai'-tv:- •• ~ d- ktntbr(;i{h, Pontes :.~e 

:\1iranda. ,.;,·n:;m titu! s dt· 

J~~:rn i)U quz.'"!L, 

satw, ;1~;r :~"" mesmo u•l resisti;n. 
ci~t :1~ ;::~:::1a;-:~j(.' ,,,~ da:-. terra."f l:1:;; 

f,Ji (-~:-.::..tt. I.!9i:S prazos ··" d4t 
n~ 6.o:n;n (' d<l art. 67 do Alt(· 

d~~~ Dist l ,~:,;t;~·"f. Crd1Stitucin:~a:~ 

·rran~il6:ia·..: ~·sg<:.ta;n .. se, sern qt:e ,, 
Estadn foss,· capa.z de conduir iJ 

_ Por !'\eison Jobim 

::.:.•:," 
'' '·: ~ d >i ~~ ;-.. l: 

t:'J ...:.1 ':J!Jd ;, ' a : d:i;; ;;!'*';;!; 
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Anexo 4 - Artigo Neudo 

""' 
e111arca~ao 

• :'\cudo Campos 

No momcnto em que o 
Congres;o av an<;a na n:forma 
constaucwnaL a qucstilo da de
mtJica:;;;o das terms indigcnas. 
no !\one do pa~:>. dcvc mcrecct 
atcnciio dm; pariamentares c ::,er 
tratada de manc:ra racionai, scm 
emocJOnalismo c. sobretudo. com 
s..:nso de !usu.;,J 

A · itrea possw !.34 Ul 10 
hectare~. na rcgiao Nordeste d.: 
Roraana. !mnta-sc com a Venc· 
zuc!a..: a k.cp\Jbhc;t Coopcrath·ls· 
ta da Gwan" (ex-Gumna Ingle· 
saL c nc:i:t'i C$Lit• lmltlas f;L:endas 
de: :.n::;,:;':o cL: j.!.Jdo. A historia da 
p(;t;U;tn~L na tcn1 n\als de 
um ~.:culo c fazcndciro~. 
de ;g;Qfdn cmn rclato das duas 
panes. tmh::m bo:t convivcnc1a 
ate a -.:h:.:::.aJ;; de nuss1onarios 
,;at61ict.1\ ..:itr~nHL;;;'ifOS 

R~~~:ntcm';;nt<.: cp:sod;o> 
.:m vi\ .;:1(]0 a qm:ona d;.: pomcs 
de m;,dclra c a dcrrubada d..: 
tont.:s d~ t~k<:onntnicacao ,.;uln11,. 
naram com trc:s ntmms. du;ts 
ddas cri:m.;as. marcadas por 
qucnu;;dmas. e a mortc de um 
tr;lbtlihadot 

Toctos j.:..'~!W.>S f~1vor~h cb ~l 

t.k qu,; \):-.. HH:i1QS ptCCtSdfH 

~n~1s t\:rr~~s 0:tnguCJn 
$¢l!SO oc>d.;: scr comr;lrio a 

ck dcfcn,kr os interesscs 
indi::.c:Ft>. 0 0\Jc: tcm vcomdo ~ 

crrc"d~: ;)>;,1 .. 1{;·,,, c· de conc-::w 
;)Obf"-' ,l i<.'):1:ll..'~ 

()::. d:~,.;:tc~~ du::-. colorHJS n:
rnont~;H! ha n~;Hs de un1 scct;io 
L.;, ;wt:tnH::nt~.:s d:lo conl:l de 
fanuiJ,t' c<.:tltcn:mns hab:tamlo a 
t~:rra. o:!tivando ,\ terra. ctdU· 
van de> faz.::nd::s c criando reba· 
nlm~ \;';u '..: potk csqucccr qu.: 

prctt:ndc: dcmar· 
,..,,)t~UllHi:L 

Sc)C0, L;na:nu-

u:n:: tn,;\.:nsil!et per 
Vii;: Pacar:mna. 

1::1 lull:a d~: frome:ra c:om 
;; Vc;J;;nH.:l:J ·.crY:d:: pda rodo' lil 
ti:d..:;:il :tsb::::d:t !:'\R·! 74. como 
~n c·:1 J hH:\'ll:c~ n;:~ S~lo !v1ar-
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toi::,hh h:n. 
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f>:n<l'.;! ,) ....:~J]H..:cuo de ar;;:;l tnd1e:\;,. 
tn 1s.R> tc:m unpcdJdO " rcp:

tLt h:~ X52t>, qu~ 

d~: ll\ r~: com~n:t\1 d~ 
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t · ... ,~ ... (I d,_ 

)U~J·,, d~t~ liH.llF~il~tz. 

-..~1e -:.lt{lhc;i"' t' os ctar<.~s ~o~;, ~:lo 

U& CQtP\ll:"hd~·:; 

-\U\>(, s:!o cznurarlfJ"- ;~ 
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:.:::.:> de ({l'~ ;!~'~\.."SSit:::fJ : qu.: 
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Anexo 6- Folha de Boa Vista. 

.. 

Por N'Ux.a Almeida 

A FUNAI deft:nde o lndin, o 

un:i querem a imediata demarcafiikt 

e bomologaq;io da reserva de 

L678.800{um milh!o seiscentos e 

setenta e oi1o mile oilocenros.) hec!M 

ares para lribos Macuxi, Wapi:una. 

fngaric6, >!ntre oulras ernias. No 

ou!ro exlremo, est3o os que querem 

asseguur a demarca~io em llh.u. 

mantendo ~ presen~a da 

comunid:~de branca no mesmo 

espa~o. 

H1~1cncamente. a .uea p::~u a 

reserva ~~.~yu:i-alSctn U.1 Sol 5~ri.1 

esundo 

~l~~,_e:ndic~adO! naN~~i~o)~ mais 

02 de malo de 1906 

RAPOSA/SERRA DO SOL, 

g co resultado s 

Aldo aparece na cruza.da, Ele foi 

apontado como dos 

na &rea incentivadon:s dos ato$ pnticados 
pretendida p.tra a reserva estio as - pelos indfgenas. 

comunidades de Normandia, sede Em Maio de 93, quando a 

do munidpio de mesmo nome, FUNA[ assinou portaria delirnitando 

Soc6, Uiramutii, Mutum e Agua a Mea Raposa/Serra do Sol, como 

Fria, estas Uhimas, produtoras de reserva indfgc:na, jorm is de 

ouro e di::~mante, ai, Outm cin:ulayiio no~cwn.ti aenu.r.;;io~ram 

a simp!;:.-; qu.: do:n 

~de,il>arca~lo de 

60 

ayaes jl !onm 

encaminhadas a sede da Punda~o. 

em Brasilia. ondc sao analisadas por 

tecnicos da pr6prla FUNAl, que 

apresentariio ao MinistCrio da 

Justi~a. ate dia 8 de junho. provas 

contradit6rias as apresentadas contra 

a pretcns3o da FUN AI. A partir desta 

data o ministro da Justi,a, Nfhon 

Jobim. tcni um mes pan estudar as 

pru·.,u anc:lil<..tas pdas partes em 

o t:1m:1nho das lireas destinadas aos 

Indios Jr.tes d:1 homolog~io. 



Anexo 8- Folha de Boa Vista. 
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