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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 
entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. Mesmo em 2021, com a aprovação 
do uso das vacinas no Brasil e com aplicação a passos lentos, seguimos um distanciamento 
permeado por angústias e incertezas: como será o mundo a partir de agora? Quais as 
implicações do contexto pandêmico para as questões sociais, sobretudo para a Educação 
no Brasil? Que políticas públicas são e serão pensadas a partir de agora em nosso país?

E é nesse lugar histórico de busca de respostas para as inúmeras problemáticas 
postas nesse período que estão os autores e autoras que compõe esse livro. Sabemos, 
partindo do que nos apresentaram Silva, Nery e Nogueira (2020, p. 100), que as 
circunstâncias do contexto pandêmico são propícias e oportunas para construção de 
reflexões sobre os diversos “aspectos relativos à fragilidade humana e ao seu processo 
de ser e estar no mundo, que perpassam por questões culturais, educacionais, históricas, 
ideológicas e políticas”. Essa pandemia, ainda segundo os autores, fez emergir uma 
infinidade de problemas sociais, necessitando assim, de constantes lutas pelo cumprimento 
dos direitos de todos.

Como assevera Santos (2020), desde que o neoliberalismo foi se impondo como 
versão dominante do capitalismo o mundo tem vivenciado um permanente estado de 
crise; onde a educação e doutrinação, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado são os 
principais modos de dominação ao nível dos Estados. 

Nesse sentido, a pandemia, ainda segundo o autor anteriormente referenciado, 
veio apenas agravar a crise que a população tem vindo a ser sujeita. Esse movimento 
sistemático de olhar para as crises, postas na contemporaneidade, faz desencadear o 
que o que Santos (2020, p. 10) chamou de “[...] claridade pandêmica”, que é quando um 
aspecto dessa crise faz emergir outros problemas, como os relacionados à sociedade 
civil, ao Estado e as políticas públicas, por exemplo. É esse, ainda segundo o autor, um 
momento catalisador de mudanças sociais.

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “Capitalismo Contemporâneo 
e Políticas Educacionais”, por terem a Educação como foco, como o próprio título sugere, 
torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)pensar da Educação, considerando os 
diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na direção do apontado anteriormente, 
é que professoras e professores pesquisadores, de diferentes instituições e países, 
voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela 
contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por muitas e muitos que aceitaram 
fazer parte dessa obra.



Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
André Ricardo Lucas Vieira

Ilvanete dos Santos de Souza
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RESUMO: Este artigo é resultado de pesquisa 
do tipo participante desenvolvida no Curso 
de Licenciatura Intercultural Indígena da 
Universidade do Estado do Pará e tem como 
objeto de estudo os impactos ambientais que 
ocorrem pela inserção do cultivo da soja, no 
modo capitalista atual, no entorno do Território 
Indígena Korodoyb, região sudeste do Estado do 

Pará, e sua influência na forma de ser e viver de 
indígenas habitantes da Aldeia Açaizal. O objetivo 
desde foi conhecer tais impactos, construir 
material didático específico e diferenciado para 
trabalhar na escola indígena da aldeia, aplicar o 
material com os alunos para depois colher deles 
a percepção acerca dos danos que o avanço 
do agronegócio traz para o povo indígena. A 
pesquisa se realizou por meio de entrevistas 
abertas, observação, aplicação de atividades 
escolares, e construção de desenhos sobre a 
cartografia espacial local. Os resultados nos 
mostram a grande preocupação das lideranças 
com o avanço do agronegócio sobre as terras 
indígenas e que a percepção dos alunos sobre o 
problema se tornou mais fácil a partir do material 
construído, a partir do olhar do próprio indígena.
PALAVRAS-CHAVE: Agronegócio, Impactos 
ambientais, Educação Escolar Indígena, 
Capitalismo.
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ABSTRACT: This article is the result of research 
of participant-type, developed in the Indigenous 
Intercultural Degree Course at the Universidade 
do Estado do Pará and its object of study is the 
environmental impacts that occur due to the 
insertion of soybean cultivation, in the current 
capitalist mode, around the Korodoyb Indigenous 
Territory, southeast region of the State of Pará, 
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and its influence on the way of being and living of indigenous habitants of Aldeia Açaizal, with 
the objective of knowing such impacts, building specific and differentiated didactic material to 
work in the village’s indigenous school, applying the material with the students to later harvest 
their perception of the damage that the advance of agribusiness brings to the indigenous 
people. The research was carried out through interviews, observation, application of school 
activities, application of forms and construction of geographic drawings. The results show us 
the great preoccupation of the leaders with the advance of agribusiness on indigenous lands 
and that the students’ perception of the problem became easier from the material built from 
the perspective of the indigenous person.
KEYWORDS: Agribusiness, Environmental impacts, Indigenous School Education, 
Capitalism.

1 |  INTRODUÇÃO
É sabido que os povos indígenas ocupam a região amazônico desde tempos 

imemoriais e o direito a pertencer e permanecer no lugar em que está é garantida pela 
Constituição Federal de 1988. Os povos de origem amazônica têm suas relações sociais 
estabelecidas a partir das peculiaridades de sua cultura local, na qual está sob influência 
do clima, do território, das heranças culturais sobreviventes através dos anos, dentre 
outros. Nesse contexto, entende-se que a Amazônia possui uma influência notória na vida 
cotidiana daqueles que nela residem. Logo, todo ou qualquer fenômeno que venha alterar 
a normalidade da natureza biológica do território Amazônico, pode gerar consequências 
negativas para a vivência sociocultural dos povos habitantes nela. Inserido nesse contexto, 
é possível perceber na região do Tapajós os impactos ambientais ocasionados por algumas 
atividades vinculadas ao agronegócio, que passam a promover impactos negativos para 
os territórios indígenas, ocasionando a própria perda de território e modificações em sua 
forma de vida. O Brasil ao se ligar de forma indiscriminado a rede capitalista mundial, 
passa a negar direitos as minorias étnicas, dentre elas os povos indígenas. Um desses 
direitos negados, entre muitos outros, está um sistema de educação que atenda, conforme 
estabelecido na Constituição Federal e em outros documentos posteriores. 

Assim, o objeto de estudo da pesquisa são os problemas relacionados aos impactos 
ambientais que ocorre pela inserção do cultivo da soja na região oeste do Estado do Pará, 
especialmente com relação a região do Tapajós, município de Santarém, sob o olhar dos 
sábios indígenas e estudantes do 6º ano do ensino fundamental, todos moradores da 
aldeia Açaizal.

Diante da problemática instalada e sob a ótica da educação escolar intercultural 
indígena, o estudo se pautou na busca de respostas a seguinte questão: Quais ações 
educacionais podem estar sendo inseridas no processo de ensino de alunos da Escola 
Indígena Dom Pedro II que podem contribuir para o entendimento das problemáticas 
ambientais, étnicas e sociais decorrentes do cultivo da soja e de outras culturas do 
agronegócio na região do oeste paraense?
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A questão ambiental e a educação escolar indígena são temas particularmente 
relevantes para a região Amazônica, constante referência mundial quanto ao seu potencial 
biológico, especialmente pelas riquezas naturais da fauna e flora e a extensa lista de povos 
indígenas que nela habitam e que possuem com a floresta uma relação de reciprocidade 
e cuidado.

No entanto, nas últimas décadas, outros aspectos têm tomado o noticiário sobre 
esta parte da Amazônia. Dentre eles, dois preocupam sobremaneira as populações 
indígenas pela potencial possibilidade de causar desequilíbrio ambiental em seu habitat: 
1) o desmatamento de grandes áreas de florestas nativas e o 2) avanço das fronteiras do 
agronegócio, principalmente da soja.

Tal preocupação se justifica pelo fato de, apesar da região também ser habitada por 
caboclos, ribeirinhos e imigrantes, são as comunidades indígenas as possuidoras das mais 
fortes raízes no lugar, contribuindo ainda mais para a caracterização da Amazônia como 
uma terra cheia de desafios aos que nela buscam oportunidades de trabalho e moradia. 
Dados colhidos pela Comissão Pastoral da Terra tratam por evidenciar de maneira clara 
essa realidade, especialmente no que tange a região do Tapajós. Segundo a Comissão 
Pastoral da Terra – (CPT) – Diocese de Santarém:

A Comissão Pastoral da Terra (CPT), desde 2005 vem acompanhando e 
monitorando a expansão do monocultivo da soja no Pará”. [...] Em Santarém, 
com a construção do porto graneleiro, da multinacional Cargill, a região 
passou a ter um pólo promissor para o plantio de soja, apesar das denúncias 
de ilegalidade desse porto. [...] Esta corrida voraz por terras causou muitos 
conflitos sociais e se tornou comum ouvir relatos de casas queimadas, 
expulsões de famílias, ameaças de morte, intimidações às lideranças, grilagem 
de terras, supressão de florestas que também se tornaram manchetes dentro 
e fora do Brasil. (CPT, 2010, p.1).

Nesse contexto, é possível perceber que além dos indicadores ambientais negativos 
ocasionados por essa prática, surge ainda o agravante dos problemas do impacto nos 
territórios indígenas, na qual a ambição do homem é demonstrada por meio à invasão e uso 
indevido as terras indígenas, que se revela em afronta a Carta Constitucional Brasileira, pois 
esta garante aos povos indígenas o direito originário sobre as terras que tradicionalmente 
habitam, bem como o usufruto exclusivo dos bens naturais dessas terras.

No entanto, consolida-se na região Oeste do Pará o avanço do capital privado e é 
difícil a reversão dessa realidade, pois do outro lado estão poderosos grupos econômicos 
multinacionais, prejudicando a afirmação de indígenas em seu território, a moradia e 
manutenção da cultura a partir de seus costumes e práticas cotidianas.

Tratar a questão do território e do meio ambiente da aldeia, no currículo da escola 
indígena, é de suma importância, pois não há como entender o espaço no qual vivemos 
em suas peculiaridades sem perceber os elementos sociais que o cercam. Nesse sentido, 
Santos (1977) propõe que a categoria formação econômica e social se mostra adequada 
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para ajudar à formulação de uma teoria válida do espaço, embora não seja possível falar de 
uma lei separada do desenvolvimento das formações espaciais, mas sim, de uma formação 
socioespacial. 

Importante lembrar que preservar as florestas e toda riqueza existente nela depende 
em grande medida do esforço e luta dos beneficiados por ela, assim, é inegável afirmar 
que a demarcação de território indígena se mostra como uma demanda urgente, pois 
apesar de se perceber uma evolução da mentalidade a esse respeito e alguns avanços 
quanto às políticas públicas, a morosidade da justiça ainda atrasa determinados processos, 
apesar de relatos de comunitários e provas comprobatórias de sua origem indígena. Essa 
percepção se torna evidente quando se verifica alguns relatos registrados pelo projeto 
Nova Cartografia Social da Amazônia (NCSA, 2015):

“Nós vivemos numa terra indígena, de índio mesmo, todos nós somos 
indígenas. A primeira família que era um senhor conhecido como João Grande 
e o outro, Benilsimo, e depois veio outra família, que foi nossa raiz, que era 
Munduruku. Eles eram uma mistura de Munduruku e Apiaká. [...] Esse Apiaká 
eu conheci ele com vida. Mas os outros parentes dele eram Munduruku. No 
caso nós tivemos a raiz, que hoje nós somos reconhecidos como Munduruku 
através deles. [...] E até hoje nós ainda temos o sangue deles por aqui”. (NCSA, 
2015 Raimundo Nonato do Lago, Oficina de Mapas, Aldeia São Francisco da 
Cavada, em 25/08/2012).

Dentre os vários fatores da ameaça ao ambiente e a questão territorial indígena, a 
monocultura da soja na região amazônica tem destaque relevante, assim como o avanço 
da pecuária em extensões de floresta nativa. O cultivo do grão foi intensificado nos últimos 
dez anos, tendo como consequências a descaracterização da paisagem da floresta, 
além de danos aos ecossistemas da região. Apesar da exuberância apresentada pelas 
plantações, a maioria dos solos nos quais está fixada não possuem grandes riquezas de 
nutrientes. Embora as manchas de solos muito e moderadamente férteis somaram uma 
área equivalente a todas as áreas de produção agrícola do resto do Brasil, pois a maior 
parte dos solos amazônicos, possuem uma restrita camada de matéria-orgânica encontrada 
na superfície, conhecida como húmus. Ou seja, essa fertilidade foi desenvolvida graças 
a floresta nativa e a ciclagem de nutrientes. Com a retirada da floresta e subsequente 
implantação de monocultura e gado é previsto que em poucas décadas essa fertilidade 
venha a diminuir drasticamente, necessitando de insumos externos.

O cenário a partir da introdução do cultivo da soja na região, além de modificar a 
estrutura física, implicou em divergências intensas sobre o novo modelo de plantação. 
Até a chegada dos imigrantes da Região Sul, a agricultura de subsistência era a principal 
atividade das comunidades. A herança cultural indígena se expressa nos hábitos e na 
história de todos os moradores, contudo boa parte dessa cultura se perdeu gradualmente 
desde a chegada do não indígena, tentando sobrepor sua cultura sobre a cultura do povo 
nativo. O enfrentamento do problema socioambiental provocado pelo desmatamento e 
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o avanço da fronteira agrícola é, pois, necessário e urgente. Isto nos leva a perceber a 
responsabilidade da escola indígena de forma a atender o que está disposto nas diretrizes 
curriculares nacionais para a Educação Escolar Indígena no Brasil (BRASIL, 1998). Como, 
essa responsabilidade fica difícil de ser correspondida devido a falta de políticas públicas 
que ajudem nessa efetivação, os próprios povos indígenas estão encontrando formas de 
lutar por seu espaço e por uma escola que seja passível de atender as suas necessidades.

2 |  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada na Aldeia Açaizal, localizada na região do Planalto 

Santareno, Km 35 da PA 370, uma das aldeias integrantes do Território Indígena “KoroDoyb”, 
do município de Santarém-Pará. As principais atividades econômicas da Aldeia estão 
relacionadas a agricultura, pecuária, produção de artesanato e funcionalismo público. Entre 
as manifestações culturais mais fortes destaca-se a culinária, medicina tradicional e rituais. 
Segundo Rêgo, Vieira e Nascimento (2016), na aldeia vivem 60 famílias.

De acordo com a NCSA (2015a) no Planalto Santareno existem quatro aldeias de 
origem Munduruku, distribuídas respectivamente nas comunidades de São Francisco da 
Cavada, Amparador, Açaizal e Ipaupixuna, cujos reconhecimentos são fruto de muitas 
lutas e mobilizações, evidenciadas pelas reuniões, encontros, manifestos dentre outros 
instrumentos de mobilização e organização indígena, cuja finalidade permeia as demandas 
e os direitos indígenas, que preconizados na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB/1988) (Brasil, 1988), garantem, entre outros direitos, o reconhecimento dos 
direitos dos povos originários à terra a qual tradicionalmente ocupam, o reconhecimento 
das etnias e os direitos básicos como educação e saúde.

No Território Indígena KoroDoyb podem ser percebidas práticas de subsistência como 
a pesca, a caça, o artesanato, a medicina caseira e a agricultura familiar, representando 
traços da cultura indígena e com isso constituem-se como símbolos de sua identidade. A 
esse respeito, Carvalho (1985) explica:

As sociedades definem suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, 
organizam seu passado presente e futuro. O imaginário social é constituído 
e se expressa por ideologias, utopias, símbolos, alegorias, rituais, mitos. 
(CARVALHO, 1985, p.11). 

Nesse sentido, é perceptível a manutenção da cultura indígena nas aldeias 
localizadas no Planalto Santareno como um compromisso, uma prática cotidiana, expressão 
das formas de ser e viver das comunidades. Esse fenômeno é marcante no relato de uma 
das comunitárias de Açaizal, descendente da etnia Munduruku, quando conta sua prática de 
maneira poética, sendo uma relação entre a memória permeada pelos saberes ancestrais, 
tradicionais voltados para a realidade:
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“Esse aqui é nosso sabão caseiro. A gente sabe fazer sabão caseiro, remédio 
caseiro que tem uma riqueza tão grande. Ainda agora eu estava falando 
pra ela daquela erva, aquela vassoura que chama vassoura de botão, que 
é boa pra catarro no peito, pra todo tipo de inflamação ela é boa. Às vezes 
a gente não dá crédito nisso, mas tem muita riqueza na nossa comunidade. 
Muitas vezes a gente não dá importância nisso, mas as nossas aldeias são 
riquíssimas em remédios medicinais” (NCSA, 2015b, Oficina de Mapas, Aldeia 
Açaizal, em 12/08/2015).

A área que compreende o território “Korodoyb” é composta de roçados, as sedes 
das Aldeias, o lago do Maicá, e igarapés. Nestas áreas, os indígenas habitam há bastante 
tempo e nela desenvolvem suas relações de parentesco e solidariedade, compartilham 
os recursos naturais e suas histórias de vida e mais, recentemente, têm compartilhado 
também problemas de invasão e destruição de suas florestas e igarapés.

Metodologicamente podemos caracterizar o estudo, com uma aproximação nas 
premissas da pesquisa-ação, em razão da intervenção realizada no contexto educacional 
da Aldeia Açaizal para obtenção dos resultados. “A Pesquisa-Ação é um tipo de pesquisa 
social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo” (THIOLLENT, 2004, p. 14). A Pesquisa-ação 
é uma forma de investigação centrada em uma auto-reflexão coletiva desenvolvida pelos 
membros de um grupo social com vistas a melhorar suas práticas sociais, educacionais e o 
entendimento das situações vividas no determinado contexto social.

Nossos interlocutores1 no estudo foram o Cacique da Aldeia Açaizal, 1 (um) sábio2, 
01 (uma) professora da Escola Indígena Dom Pedro II e os alunos do 6º ano do ensino 
fundamental da escola da aldeia. Com o cacique, o sábio e a professora desenvolvemos 
entrevistas semiestruturadas. Com este instrumento, se amplia o espaço de participação na 
construção de informações acerca do tema. As entrevistas tiveram como objetivo, constituir 
um corpo de informações sobre o tema em estudo a ser transformado em material didático, 
específico, a ser aplicado com os alunos da escola da aldeia. O sábio foi indicado pelo 
Cacique dentre as pessoas nas quais conhecem a história, tanto do Território Korodoyb 
quanto da Aldeia Açaizal e a professora selecionada atua com a disciplina de geografia no 
6º ano do ensino fundamental. Todos foram instigados a responder a seguinte pergunta: 
Como era a aldeia Açaizal na época que o senhor chegou aqui? 

Para entrevistar o cacique e o sábio, usamos como parâmetro o tempo de vivência 
no local da pesquisa, o caráter simbólico enquanto autoridade indígena e o conhecimento 
espacial acerca do local de pesquisa. Quanto a professora, o critério foi ministrar a disciplina 
Geografia. Os depoimentos foram gravados somente em áudio. Deixamos os interlocutores 
a vontade para contar o que sabiam, relatar suas vivências e as transformações percebidas 
na aldeia e no território indígena. Visando preservar a identidade dos participantes, os 

1. A todas as pessoas foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde tomaram conhecimento da 
pesquisa e de adesão ao projeto, conforme procedimento padrão da UEPA;
2. Pessoas que tem conhecimento da história, cultura e ambientes da aldeia e do território.
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depoimentos são indicados pela letra C para cacique, S para sábio e P para professora. 
Além das entrevistas, a constituição de dados formou-se pela observação do cotidiano da 
aldeia e práticas indígenas e pelo registro fotográfico da paisagem.

A segunda etapa da pesquisa foi transformar os depoimentos dos moradores 
e as observações locais em um material didático direcionada à alunos do sexto ano do 
ensino fundamental da Escola Indígena Dom Pedro II, da Aldeia Açaizal, com o objetivo 
de possibilitar o debate e a compreensão entre os alunos dos malefícios causados pelas 
práticas do agronegócio, assim como as grandes perdas de territórios que por uma ambição 
continuada, tendem a ocupar espaços pertencentes por direito aos povos indígenas. 
Desta forma se percebe a sociedade capitalista brasileira se apropriando dos territórios 
tradicionais de forma insidiosa e destituindo os povos locais de seu lugar ancestral. A 
turma do sexto ano era composta de 7 (sete) alunos, com idades entre 11 e 12 anos e o 
aplicação do material didático foi realizado em 5 encontros semanais. No último encontro, 
os alunos responderam a um pequeno roteiro de entrevista sobre a vantagem de trabalhar 
com material didático produzido pela e para a comunidade da aldeia e sobre o aprendizado 
sobre os impactos ambientais causados pelo agronegócio.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II, pauta suas ações na 
educação escolar indígena, oferecendo consideráveis contribuições para a educação 
escolar indígena na comunidade de Açaizal, procurando proporcionar uma educação 
contextualizada e bilíngue, abrindo espaço para novas ideias e novas formas de discurso 
etno-educacional.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como já expresso anteriormente, apesar da CRFB/1988 garantir aos indígenas o 

direito de usufruto exclusivo sobre os bens naturais das terras que tradicionalmente ocupam 
e determinar à União o dever de proteger as comunidades indígenas e suas manifestações 
culturais, a preservação do meio ambiente em terras indígenas depende, em muito, da ação 
dos próprios indígenas em proteger o meio ambiente da aldeia, seja através de luta contra 
invasores e expansão do agronegócio, seja por ações internas de proteção do potencial 
natural das aldeias.

A cada visita à aldeia Açaizal eram perceptíveis as peculiaridades do povo 
Munduruku, seja no modo de vida cotidiano, nos costumes ou na simples necessidade 
de viver e ter sua subsistência retirada da própria terra, levando-nos ao entendimento de 
que as investidas das lavouras de soja em terras indígenas causam flagrante prejuízo aos 
costumes dos povos tradicionais. É o observado no depoimento abaixo: 

C. [...] “as modificações que a soja trouxe foi de cunho logo paisagístico 
alterou totalmente a paisagem a geografia da aldeia e com isso trouxe 
inúmeros problemas ambientais, porque antes da chegada da soja toda essa 
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área que hoje é ocupado por essa monocultura ele tinha várias plantações, 
sítios, antigos sítios, onde as pessoas colhiam a jaca, colhiam laranja, tinham 
pés de coco, várias frutas que as pessoas utilizam para o sustento e depois 
que a soja entrou, os proprietários derrubaram e desmataram todas essas 
áreas. Tinha grandes áreas, tinha castanheira nessas áreas, tinha piquiazeiro, 
tinha grande quantidade de mangueiras e tudo isso servia de alimento para 
o pessoal da aldeia”.

“A nossa luta é principalmente contra esse tipo de desrespeito que acontece 
voltado pra derrubada de floresta... de mata, aterro dos nossos igarapés, 
poluição, isso tudo provocado principalmente a partir da chegada da soja 
em nossa região. Isso se intensificou mais a partir desse momento, porque 
nós preserva e luta contra o desmatamento, contra tudo que vem nos afligir”. 

No depoimento do cacique temos um panorama de como a expansão da fronteira 
agrícola, ao mesmo tempo que vem impactando fortemente a paisagem natural da aldeia e 
do território, tem gerado um sentimento de luta contra o desmatamento, de um lado, e de 
preservação, de outro.

De fato, o § 2º do artigo 231 da CRFB/1988, prevê que as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios se destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Os índios cuidam da 
terra porque com elas tem uma relação de identidade e dela retiram a maior parte do que 
precisam para viver. Segundo relatório da Rights and Resources Initiative ((TAULI-CORPUZ; 
ALCORN; MOLNAR 2018), as terras indígenas contribuem para o equilíbrio ecológico pois 
a maioria dos povos indígenas tem profunda compreensão da natureza e ajustam suas 
práticas para mantê-la em equilíbrio. Esse cuidado se manifesta no depoimento do sábio:

S. “Lá em casa tem muda de castanheira, mas ninguém quer plantar uma 
muda de castanheira porque não tem fé que aquilo vai dar. E nós estamos 
com 50 anos aqui, e tem castanheira produzindo. Se nós, se o meu pai junto 
com nós quando era moleque não tivesse plantado, hoje nós não tinha”.

Um dos elementos identitários mais fortes de um povo indígena é sua ligação com 
a terra, o profundo respeito pela natureza e a compreensão de por eles serem indígenas, 
são partes integrantes do ecossistema, refutam a ideia de supremacia sobre a natureza, 
zelando por sua manutenção e preservação. A CRFB/1988, em diversas passagens, busca 
consolidar um sistema de proteção às terras indígenas. Souza Filho (2013), nos lembra que 
a CRFB/1988, além de ser a primeira a incluir os direitos dos povos indígenas continuarem 
a sê-lo, estabeleceu com muita propriedade e talento os seus direitos sociais e territoriais.

O primeiro é o direito a existir, que corresponde o direito à vida. Nesse caso, 
não se trata da vida individual de cada pessoa (é claro que cada indivíduo 
tem direito à vida), mas do direito a existência como grupo, isto é, a viver 
segundo seus usos, costumes e tradições, a viver segundo sua própria ordem 
(SOUZA FILHO, 2018, p. 89).
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No entanto, tal direito nem sempre é respeitado, principalmente quando entra em 
confronto com o grande capital internacional. Para Castro (2017), as alterações territoriais 
presenciadas hoje na Amazônia são fruto da interação entre processos locais e a dinâmica 
dos mercados globais, fundamental para identificar as conexões explicando os fluxos 
transnacionais e a pressão de estruturas e de agentes econômicos sobre os recursos 
naturais. Por sua vez, Marés (2013), afirma:

Tanto a Constituição como a legislação infraconstitucional e até mesmo atos 
internacionais em que o Brasil é signatário se propõem a proteger as terras 
indígenas defendendo-as e preservando-as sob o domínio de seus ocupantes 
tradicionais. Questiona-se, todavia, a efetividade dessa proteção a cada 
notícia de expurgos e invasões por multinacionais, madeireiros, garimpeiros e 
fazendeiros e até mesmo decisões judiciais ordenando reintegração de posse 
em favor de não índios em terras indígenas. (MARÉS, 2013, p. 169)

A falta de efetividade na norma constitucional é fortemente sentida no chão da 
aldeia, o que se depreende do depoimento abaixo:

C. “Além de mudar a situação da paisagem, trouxe essa dificuldade na 
questão da alimentação que tinha um grande mudança não já não tem quanto 
tinha passado e aí com o passar dos tempos o seu jeito ele faz começa a 
fazer seu plantio e aí começa a jogar o veneno de inseto né e aí esses insetos 
eles não tem do outro a plantação eles partam para plantação do pequeno 
todo então essa todos os insetos que iriam para aquela plantação vem para 
plantação produtor aqui não pode plantar um cansado de feijão é porque 
enche de pragas dessas grandes áreas tem como eles coloca o veneno para 
afastar ela não tem hoje o produto ele não consegue produzir porque ela tem 
grande dificuldade nesse sentido”.

[...] “o sojeiro ele vai começá a fazer seu plantiu, e ai começa a jogar o 
veneno pra poder evitar algum tipo de inseto, começa a jogar inseticida e ai 
esses insetos eles não tendo outra plantação eles partem para plantação do 
pequeno produtor, então todos os insetos que iriam para aquela plantação 
vem para a plantação do pequeno produtor, hoje o pequeno produtor aqui 
não pode plantar um roçado de feijão porque enche de pragas vindos dessas 
grandes áreas”.

No depoimento também se evidencia a perda de território, aqui concebido como 
espaço de desenvolvimento da cultura na aldeia. A perda se reflete desde o assoreamento 
de igarapés até o desmatamento propriamente dito. Essas mudanças são sentidas não só 
pelos indígenas, mas por todos os frequentadores da aldeia. No depoimento da professora 
isso fica evidente:

P. “Só era vareda pra gente andar aí nessa estrada. Só era vareda. E não 
era nem aí, era mais embaixo. Quase bem pertinho do igarapé. Era só uma 
varedinha. Só era mata, mata. Isso aqui tudo era mata”.

O depoimento de P reforça a constatação quando afirma que a abertura de caminhos 
e estradas modifica fortemente a paisagem. As terras indígenas têm sido alvo de diversas 



Capitalismo contemporâneo e políticas educacionais Capítulo 1 10

formas de degradação ambiental. A fragilidade na fiscalização pelos órgãos competentes, o 
poderio econômico de mineradoras e madeireiras e as grilagens são problemas enfrentados 
por diversos povos indígenas. 

Considerando os depoimentos das pessoas da aldeia e a observação do cotidiano, 
foi construída junto com os professores da escola um material didático sobre os impactos 
causados pelo agronegócio na região e implicações relacionadas, como a demora na 
demarcação de terras indígenas. Dessa forma foi possível trazer para o espaço da sala de 
aula a situação problema, no intuito de fomentar o debate e construir um entendimento e 
resistência coletiva da referida comunidade, contribuindo para o fortalecimento e defesa do 
seu patrimônio cultural. 

Nessa perspectiva, entendemos a aproximação do estudo com as bases 
metodológicas e princípios da Pesquisa-ação, considerando a construção coletiva, e 
introdução de novos conteúdos programáticos, pertinentes a temática, possibilitando 
a ação-reflexão acerca dos danos causados pelo agronegócio em seus territórios, 
conteúdos esses que servem como instrumento de transformação. Foi eleita como base 
para desenvolver o material didático a disciplina de geografia, mas entendemos que a 
interdisciplinaridade se faz presente: Foram trabalhados os elementos peculiares da região 
do planalto santareno como características físicas, os danos socioambientais expostos pela 
implantação da monocultura da soja, bem como, as questões de territorialização indígena, 
percebendo-se o sistema capitalista como extremamente danoso aquela população 
indígena, a seus processos de sobrevivência e também as suas formas de aprender 
incluído aí a escolarização.

Compreender o espaço, o território e as questões demográficas como influenciadoras 
na cultura indígena se mostra como uma grande demanda da aprendizagem nas escolas 
indígenas. A partir dessa ótica, Freire (1996) propõe:

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, 
à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente 
construídos na prática comunitária - mas também, [...] discutir com os 
alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino 
dos conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de 
viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por 
exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos (FREIRE, 1996, p.16).

Nas atividades com o sexto ano, realizou-se uma discussão acerca dos costumes 
e dos elementos geográficos constituintes da comunidade de Açaizal e do território 
Korodoyb e as concepções do espaço, na qual puderam ser expressas nos exemplos 
das características peculiares do planalto santareno, incluído aí meio urbano e muitos 
outros elementos do território como a fauna e flora, importantes para o aluno perceber-se 
no espaço geográfico da aldeia e em suas múltiplas relações. Após essa discussão, as 
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crianças foram apresentando tais elementos em cartazes, desenhos e outros materiais, 
mostrando a realidade da aldeia e do território acima citado. 

Em seguida, a atividade discorreu acerca da paisagem, na qual os educandos foram 
conhecendo os elementos típicos da paisagem da aldeia, como os igarapés, as plantações 
de soja as quais surgem como novo elemento, a floresta e os animais peculiares da região. 
Nesse momento, pode ser percebido a importância da contextualização da educação, pois 
os educandos iam interagindo na medida a qual compreendiam a realidade socioespacial 
em que vivem. 

Dentro do elemento geográfico conhecido como “lugar”, a atividade discorreu acerca 
do entendimento do território indígena, na qual pôde ser discutido os pressupostos e 
caracterização do território dos povos indígenas e sua peculiaridade em relação aos outros 
espaços, principalmente em relação a sua importância para a manutenção da cultura.

A próxima atividade foi comparativa entre a geografia do território de antes descrito 
pelo cacique e sábio e a geografia atual da aldeia, pós introdução da cultura da soja no 
entorno da aldeia. Os próprios alunos foram exercitando sua memória sobre o ambiente da 
aldeia, como no depoimento abaixo:

A1. “Antes era tão bom, tinha igarapé, a gente ia brincar. Agora é só lama e 
dá uma tristeza”. 

O depoimento é representativo das mudanças ocorridas na paisagem da aldeia, 
tanto no aspecto físico quanto nos impactos sobre a cultura do povo. Onde antes tinha 
um igarapé com volume de água suficiente para as pessoas brincarem, hoje só tem lama, 
modificando sensivelmente a paisagem e a vida da comunidade e retirando dos habitantes 
a possibilidade de continuar praticando sua cultura.

4 |  CONCLUSÃO
A pesquisa nos permitiu compreender o impacto provocado pelo avanço da fronteira 

do agronegócio na região oeste do estado do Pará sobre as terras indígenas e a cultura 
desses povos e de como o sistema capitalista mundial ao qual o Brasil está atrelado 
interfere decisivamente na vida e no território dos povos indígenas na Amazonia e em 
especial na região de Santarém.

A primeira constatação diz respeito as modificações no espaço físico da aldeia e 
interfere nas formas de ser e viver dos indígenas. No relato dos entrevistados é possível 
perceber a grande preocupação com o desmatamento e o uso de agrotóxicos por parte das 
empresas agrícolas, as quais afetam plantas, animais e rios, diminuindo a oferta de caça, 
pesca e frutos. O uso de agrotóxico nas plantações de soja ao entorno da aldeia tem como 
consequência, também, as pragas sendo afastadas das lavouras de soja e que atacam a 
produção agrícola dos habitantes da aldeia, implicando ao indígena ser forçado a recorrer 
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aos produtos industrializados, alterando a cultura alimentar dos habitantes e, ao mesmo 
tempo, os expondo a doenças as quais não faziam parte de seu repertório e para os quais 
a medicina indígena tradicional não tem respostas, obrigando-os a recorrer aos hospitais 
das cidades próximas. 

Outra consequência é o relativo afastamento das gerações jovens de suas raízes 
culturais e apego a terra. O relato do sábio é significativo ao afirmar que não se planta 
uma castanheira porque demora muito tempo para gerar frutos. Também os banhos de 
igarapé, as brincadeiras e o próprio cotidiano das pessoas da aldeia são alterados. No 
relato da aluna, cuja mudança no espaço geográfico da aldeia gera tristeza, se destaca 
uma mudança para pior na qualidade de vida das pessoas. O depoimento do cacique 
também nos mostra que os indígenas não estão parados e esperando as consequências 
do avanço do agronegócio, ao contrário, têm se organizado para lutar por seus direitos 
no plano externo e, ao mesmo tempo, buscar nos habitantes da aldeia um sentido de 
preservação do ambiente.

Uma constatação é de que os indígenas carecem de apoio do poder público, da 
sociedade civil organizada e de defensores tanto da questão ambiental como da causa 
indígena, pois estão em luta contra poderosos grupos econômicos multinacionais, para os 
quais o objetivo é o lucro e as questões ambientais não são prioridade.

Quanto a questão educativa, um dos problemas crassos que enfrenta a educação 
escolar indígena para a maioria dos povos indígenas é a inexistência de material didático 
específico e diferenciado na escola, produzido de acordo com a especificidade de cada 
povo indígena respeitando os elementos identitários de cada cultura e o projeto societário 
da aldeia e do território indígena. Na escola Dom Pedro II, da aldeia Açaizal, não é diferente. 
Os materiais quase sempre são os fornecidos pela Secretaria de Educação e não contempla 
as formas de ser e viver do povo. Assim, o material didático construído a partir das vozes 
de pessoas da comunidade se mostrou um elemento fundamental no oferecimento de 
uma educação contextualizada, na qual a realidade cotidiana dos educandos sirva como 
referencial de aprendizagem, evidenciado pelo fato dos alunos corresponderem de maneira 
positiva, pois puderam visualizar os processos de formação e transformação a partir de 
sua realidade, a qual está marcada pelas lutas dos povos indígenas e pelos problemas 
decorrentes do cultivo da soja na região.

O processo pedagógico desenvolvido com os educandos se mostrou salutar e 
participativo, respeitou o jeito de ser e viver dos habitantes da aldeia e as experiências dos 
educandos, fator este expresso na experiência vivida durante a aplicação do material didático 
com a comunidade da aldeia Açaizal, onde se experienciou desenvolver uma educação 
libertadora com os educandos, o que trouxe resultado positivo, podendo ser comprovado 
nas manifestações dos educandos em cada momento das atividades propostas. É possível 
afirmar que o material didático possibilitou, de maneira contextual, o entendimento acerca 
dos conceitos de espaço, paisagem e território, expressando de maneira clara a realidade 
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cotidiana da Aldeia “Açaizal” em suas peculiaridades e questões socioculturais e étnicas. 
As respostas dos alunos, a construção de desenhos retratando o espaço físico da aldeia e 
o nível de participação nas atividades propostas nos permitem afirmar que a aprendizagem 
se torna mais efetiva quando desenvolvida a partir da realidade dos educandos, respeitando 
os conteúdos específicos de cada disciplina e ao mesmo tempo, promovendo a educação 
intercultural pugnada pelos povos indígenas desde a década de 1970.

O estudo sobretudo, construiu um debate coletivo com as lideranças da Aldeia 
Açaizal, com os alunos, e com o professor por meio de entrevistas, materiais didáticos, 
acerca da temática, do agronegócio, que tem se mostrado extremamente danoso para 
realidade do povo indígena em geral e naquela aldeia. Ao mesmo tempo, que ensejou 
o fortalecimento de suas memórias ancestrais, da necessidade da resistência do povo 
indígena da Aldeia Açaizal, frente a esses desafios.
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