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HATI XARABU

Hawẽ kenaki rayati “AMAAIAC” inũ, “CPI” hatu miyui beshuĩkiki, haska 
xarabu tapĩtã hatu yusĩ bãitirã, hanu nukũ mae pake kawananurã, na 
maewã “Acre” anurã.

Na raya eska xarabu bepẽ birãkinã habia ni ibubu hatu meniwa birãkĩ xinã 
birãkanikiki uĩra kawẽ, hariri nukũ mae ruawa baina xinã birãkanikikirã, 
haska xinãkinã nukũ mae merã hamapai xarabu meke birãti xinã kanikiki. 
Haskawakinã habia nukũ mae merãnua inũ habia nawabu uĩma riati 
abirãkanikiki.

Haska xarabu hatu yusĩti xinãkinã, habia há txaka txakabu xarabu hariri 
buti inũ, hamapai ramiwa baĩti xinã birãkanikiki, haska inũ hati nukũ 
ũpasti xarabu habia meke birana xinãbirã kanikiki. 

Haska uĩkĩ inũ xinãkinã habia ũpash pewa biranakiri xinãkanikiki, ũpash 
ati xarabu pewakĩ keyu biranarã, ana há aki isĩ bitima inũ, habia hiwe rapi 
hatu beshũtirã, ana nãtakea bitimawa kinã.
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HANU NUKUŨ SHUBUWÃ ANU HIWEARÃ HAWA 
ISIŨ XARABU NUŨ HAYAMA IPAUNIBUKI

Uwa tiãnã yuinaka shau xaraburã hi bemaki nũ sa apauniki hiwe rapi 
sa akamarã nãta bukinã. Na eskatiã keska hawa nawã mabu bixtu 
inũ, na yane txapuisma xarabu hayamarã. Haska menirã habia kene 
unã kubirani ẽ ixiãki há “CPI” anushunã. Hari meketi xarabu unãkĩ inũ, 
haskawati xarabu nuku yuikĩ akabu nũ keyu tapĩ kubirã xinaki. Haska nũ 
unã riamarã, habia isĩ txishua inũ, hãnãi ikũ birãxinabuki. Na eskatiãnã nũ 
rasibistũ xinãtanai, txaka xarabu nukũ mae anu itxawa timarã.

Yuraya namakishunã kiniwatã hamwrã nũ kua misbuki. Yunu shaka 
xaraburã nũ habia maspuanu sa amibuki, habu txapununã. Haskaya 
habu yane txapuismarã, habia tasuatũ nũ bumisbuki, nukũ mae anushũ 
nũ haskatibumarã. Habuwã txaka xarabu mae merã buiburã na habia 
habuwã pei biaibuki; yusinã inũ, bake mixtibũ pei biaburã.

Yumebu nũ hatu yuimiski hati nukũ hiwe rapi txaka mania tupishũ 
urẽtirã. Tasuatũ anua nũ hatube yubaka misbuki, ha rauyabu kashũ nuku 
tapĩma misbuki, txaka xarabua nua hati isĩ xarabu bimisburã. Natianã 
tiãnã haska tima xarabu nũ raya kiranai, txakawẽ taea isĩ xarabu bitima 
hatu yui birãkinã. Haska xarabu tapĩ inũ meni kiranirã, habia kene nuku 
yuimakĩ nuku akũbirã kanikiki, haska xarabu meniwakinã.

Vitor Pereira Kaxinawa - Professor
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NUA XARABU NETXUAYA YUXIBU XARABU 
INUŨ BUIMABUKI

Uwatiãnã hene Shawãyã meranã nua xarabu ipauniki, habia mae tae 
kaina nua une hawẽ henei anurã. Harabesma nua xarabu ipauniki, hanu 
baka inũ, kape inũ, runuwã hiweaburã. Haska kenã nuku naburã rate 
paunibuki ha nua meranua baka bikatsirã. Haska kenã nuku nabunã 
bixtu muxi xarabu tupitã há nua merã urẽ paunibuki, habu runu inũ kape 
inũ butãnubunã. Haskawa burã há nuarã netsui nespa pauniki, matekei 
nespa kainaya há kape inũ, runuwã inũ bui ikaibuwã nespa pauniki. 
Haskawa kũbirã xinaburã na eskatiãnã, ana nua xarabu mĩ uĩ tirumaki, 
habia mae tae kaina nua unu reskearã.

Na habia eskatiã shashu inũ, bapu xarabu bitã hawẽtsãis nikinã, hene 
txakabu birã kanikiki, sheni xarabu kaya merã huka birãkinã. Haskawakinã 
habia nukũ hene txakabua kanikiki, baka xarabu nũ bimisbu rabeswa 
kubãikinã. Haska inũ kaya kesha bai wabu mateke kirani, hene nespa 
kiranikiki na eskatiãnã.

Betsarirã habia nawã piti xarabu pikanikiki. Haska biarã mawaira akũ 
piabumaki, nukũ mae merãshunã. Akũ pikinã habia nawabu nuku rapi 
hiweshũ amisbuki, habia hatũ beyakenã. Haska uĩkĩ txaka xarabu nũ 
pewamarã, bebũ kirirã nuku txakabu beshũ tiruki txakapanã. Nukũ mae 
rapi hanu nawabu hiweanurã hanu haka tsuã tapiãbumaki txaka pewa 
baina kirirã, haskairã ni ibu haya buma ikanikiki hatũ mae ruawa bãitirã. 
Nuku shanẽ ibu inũ, ni ibu xarabunã natiã ma nũ raya kũkiranai, nukũ 
mae hene Shawãyã pewa birana kirirã.

Txaka kiri xinãtã rayawa biranarã habia nukuna pekẽ nũ akanai, haska 
xinãtã akanumarã habia nukuna txakabuki. Shanẽ “São Vicente” anurã 
hawa txaka putatima nũ hayaki. Haska xarabu nuku nabu hatu tapĩmakĩ 
inũ, nawabu nuku rapi hiweabu hatu tapĩmabainaki uĩra kawẽ. Habia 
hati nukũ shanẽ xaraburã ma menibuki, txaka xarabu ana unã numas 
abiranama pewa birana kirirã.

José Nilson Saboia Kaxinawa Tuwe - AAFI



10

NUKU NABURÃ HATUŨ HIWE SHABAWA HIWE 
PAUNIBUKI

Nukũ beya xarabu kirirã nuku naburã txaka xarabu na txapuismarã 
hayama ipaunibuki. Txaka hayarã habia na samama txapumis hayaki; 
mani shakarã, atsa shakarã, tama shakarã, hi peserã, haska xarabu tupitã 
masputũ sa amisbuki. Maspurã habianu txaka xarabu tupitã sa amisbu 
nũ yui imisbuki.

Haska inũ nuku naburã hatũ hemaĩtĩ beresh aka hiwe misbuki, hawa 
txaka hayamarã, haska inũ hanurã hawa txaka yane txapuisma hayama 
ipauniki, habia nukũ txaka samama txapumis xaraburã. Na eskatiãnã ma 
nawã txaka xarabu nũ bukanai yane txapuisma xaraburã; bixturã tarirã. 
Eska keskarã; hatiri bixturã haki hawaira heshe akĩ inũ, haki hene xarabu 
menetã arumisbuki.haskaya hati txaka txapuisma xaraburã haskara nũ 
xinãkanai? Ma eska nũ xinaĩ; hati yane txapuisma xaraburã, habia nawã 
maewã beaki; bixturã, hawaira shau xaraburã hati nũ beamarã kuati nũ 
xinãi. Haska biarã hatiri nuku nabunã haska mawaira tapĩ riabumaki, 
haskakẽ hatube yubakai pe kainakirã. Haskaya henẽ inũ pashũ kakinã 
habia txaka yane txapuisma xarabu urẽ misbu mĩ uĩ kubainai, haskairã 
pashku inũ, kayarã hatũ maspu txaka urẽti keskaimaki.

José de Lima Kaxinawa Yube - AAFI
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YUINAKA PEI XARABURÃ ITXAWATÃ MAITIWA 
MISBUKI

Shanẽ “Nova Olinda” anu shunã txaka samama txapu misrã katushũ 
masputũ nũ mãtxĩ miski. Hati katu misburã; mani shakarã, atsa shakarã, 
barã shakarã, bũkax shakarã, kũta shakarã, nixi barã shakarã, na betsa 
xaraburã. Yuinaka shau xaraburã nũ mimã kanai, haya beyusti xarabuwa 
kinã. Pei xaraburã; shawã peirã, hasĩ peirã, kebu peirã, katutã nũ maitiwa 
misbuki beseibũ ha sawetirã.

Ni ibubu inũ, habuwã ũpash tanaibu inũ, nawã rauyabu inũ, yusinã inũ, 
rau kuĩ menibu inũ, habuwã beke biaibu inũ, kene meniaibu inũ, shanẽ 
ibu inũ, aĩbu inũ, ibuburã. Hati itxatanã habiatitũ txaka tupikĩ nũ hatu 
tapima misbuki, txaka haskawati xaraburã, hati txapuisma xarabu nawã 
mae anu betirã.

Antônio de Carvalho Kaxinawa Bane - AAFI
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AIŨBU HIWETÃ HIWESHUNÃ HABUÃ AMISBUKI, 
TXAKA XARABU ITXAWASHŨ URŨKINÃ

Hanu ẽ ibu huni ni ibu kenã, hanu txaka xarabu nanetirã nũ hi bunãti 
xarabu aniki. Na eskatiãnã nũ habiaska akũbainai, bunãti xarabu hiwe 
tibi hatu tsãushũkinã, habu bestibu txaka pepa xarabu katu nũbunã. 
Haskayarã aĩbaibũnã habuwã nuku rabewa misbuki, una shubu hanushũ 
yumebũ kene unãibuanu kashũ nũ hatu yuiriamiski. Haska hatu yuikinã 
habia nuku nabu kaya maikiri hiweabu xinãkĩ nũ hatu amisbuki, na henẽ 
mapuabu hatu kiri xinãkinã.

Txaka pewa baina kiri xinãkĩ inũ, akinã haska nũ akanai. Aĩbaibu hiwetã 
hiweshunã, habuwã akanukiki txaka xarabu pewa bãikinã. Hanu ũpash 
biti anu txaka urẽ tima nũ hatu yuimiski aĩbaiburã, hanu kẽtxa napãi 
kashunã. Isĩ xarabu bitima hatu yuikinã, yuna txakaburã, bixtu muxirã 
haki meshteke timarã.

Antônio José Dantas Shawadawa - AAFI

Isĩ “tetanorã” nuĩ betsa xarabu kiaki. Nawã mane kẽtxa bena bitã mĩ 
pesashurã, ma betsa kainikiki, henẽ ureãbu ketxapu kainirã hanu isĩ 
betsa xarabu mata miskiaki. Haskawẽ mĩ bixiarã nuĩ betsa xarabu miki 
irumis kiaki, haska irutã isĩ betsa xarabu mia tenema biranikikirã. Haskaki 
meshteketanã ikis hanua shushati banatiki, rauwẽ txatxi katsirã.

Eskaki txai! 
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HASKA XINÃKINÃ HABIA NAWÃ MABU YANE 
TXAPUISMA XINÃ MISBUKI

Ẽ mae anurã “Nukini” anurã yurabunã hanukãi ha nawã mixki hanu ati 
pewa bãikanikiki. Habuwã isĩ kutãibu inũ, ũpash pewaibunã habuwã 
shukutã tupitã nawã maewã kiri bumisbuki. Haska rayawakinã habia 
ni ibũ raya xarabu kereshwa birãmisbuki. Betsarã habia una shubuanu 
piti bekĩ amisbuki, txaka xarabu bekinã. Betsa tiãnã nami bunãti shaka 
xarabu mania betxitã haswa tibuma ixiabuki. Haska betxitã habiati tupitã 
nũ nawã maewãnu baxitanimaki uĩra kawẽ.

Pedro Muniz Nukini - AAFI

Nawã mixki xarabu akinã, habia hamapai shãkama xarabu itxawatã 
amisbuki, haska metima xaraburã. Haska unãnumas urẽaburã habia 
neke kasmai mai txakabua miski. Haska ha mixki xarabu txapukinã, mai 
ukemerã ũpash haya txakabua miski, haska mĩ akarã hanu mia isĩ betsa 
xarabu mesma biranikiki. Haska ha ũpash kapamana xina akaburã hanu 
yura ukemerã su ikirãmis kiaki. Ha mixki tsimu xaraburã mai anu inũ, 
nukũ yura meranã nurã, ha tashnismaki habia mei rebu misbuki. Ũpash 
txipũti rapi ha mixki urẽ niburã, hanu txapuirã habia ũpasha kapamana 
kainikiki. Ha mixki txapuai rapi mibã banarã yumei peamaki, habia isĩ 
bima hawa peamaki. Haska txaka txakabu xarabu urẽaburã habia rasibis 
hiweabu hatu txakabuaikiki; yuinakarã, nirã, ũpashrã. 

Rau heshe unãnumas urẽ bainarã habiaska riwiakiki, ũpash inũ, mai 
txakabuaikiki! Haska kenã rau heshe inũ, henerã henẽ shu akama habia 
nawã maewã merã beshũ baxiaki uĩra kawẽ. Betsarirã rau inũ, mixki 
xaraburã menutimaki uĩra kawẽ, na maiwa timarikirã.

Eskaki txai! 
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HAWAMŨE NI KIRI YUSINÃNÃ KAINARÃ?

Nukũ maewã merã haska xarabu hiweabu inũ, haska misburã perã tapĩkĩ 
keyuaki. Hamapai meni kirana xinãkinã habia nuna shubu merãshũ 
besti hatu yusiã xinã misbuki. Haska xaraburã habuwã kene meniaiburã 
nukũ mairã pewa baina meniabuki, txakabua timarã, txaka urẽ timarã, 
nukũ hene xarabu pewa bãitirã. Nukube hiweabu hatu hatu betã tapĩtã 
meketã pewa bainarã.

Ismael Menezes Brandão Shanenawa - AAFI
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HASKA PEWA BAINARÃ HABIA NUŨ NUKUKI

Maewã merãnã txaka haya txakamaki, haskairã txakarã henea bumaki 
habia itxawa birã kanikiki. Nukũ beya kirirã, txaka xaraburã haskawashũ 
pewati xinãmẽ nukũ shanẽ merãnã? Txaka xarabu pewa bãitirã habia nũ 
nukuki nukũ mae merã nũ hiweaburã. Haskakẽ hati mabu nũ bimisburã, 
hanu xinãtã haskawashũ pewati xinãtã abainaki txaka pewa bãikinã.

Nuku mebirã nũ akanai, haska biarã ha raya txaka pewa bainarã keyu 
timaki. Haska kirirã habia hatu tapĩma baina inũ, hatu tupima bainaki. 
Nukũ shanẽ merãnã nũ pewa misbuki habuwã kene yukai betãnã 
bestiwakĩ akama. Hatiri habuwã kene unãkinã habia rukũtũ abainikiki, 
txaka xarabu puta bãikinã, haskayarã yusĩnã hatu yuikinã habia rukũ 
hatu atiki. Haska hatu yuikinã hatu tapĩmaikiki txaka xarabu miputa 
timarã. Ni ibu inũ rauyabunã hatu yui tapĩma bainikiki, haska biakenã, 
nawã maewã nua nuku merabewa nũ xinaĩ. Nuku haskawa bainarã nũ 
pewa bainai ketashametã abainarã hanu pe kãitiruki, txaka habu yane 
txapuisma xaraburã.

Uwa tiãnã txaka xaraburã mai pukĩtã hanu urẽ birana nũ akũbirã xinabuki, 
haskawashũ maiwatirã. Haskai unu binu kũkainirã ha mai shãturã matai 
ikaya ana betsa pukĩtã amisbuki, txaka akũ kũkainirã. Na habia eskatiãnã 
hi bema tibi txaka mani bainaki, hani atibuama abisburã, haskarã ha 
pemaki. Na habia eskatiãnã xinãkinã, hati txaka yane txapuismarã habia 
nawã maewã beaki ika yubaka kanikiki. Txaka haburukũ txapu bisburã 
ma nũ meniki, hati nũ ni ibuburã haskawati xaraburã.

Vander Kaxinawa Ishkubu
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TXAKAWEŨ TAEARÃ HAWA TXAKABU NUKU 
BESHUIŨ MAKÃI?

 T Hatũ txakabu nuku beshũkinã txaka yane txapuismaki

 T Hatũ txaka yane txapuisma nukũ shanẽ anu matawirã, habuwã kene 
unãkĩ piti xarabu anu kaikiki.

 T Habuwã txaka yane txapuisma xarabu beaiburã habia habuwã pei 
biabũ bemisbuki, mestebu xarabunã, yumebũ pei bitã nawã mabu bitã 
bukanikiki nukũ shnẽ merãnã.

 T Hati txaka yane txapuisma xarabu bumisburã hatiki, shatxi inũ na shatxi 
betsa txaipa txaibu bishũ bukĩ amisbuki.

 T Hati shanẽ tibi hiweaburã txaka yane txapuisma xarabu bukinã xinãki, 
hari ureãma habia nawã mawã ana betirã.

 T Txaka xarabu nawã maewã nua buaburã yane txapuismaki, hatirirã ha 
txanakamaki. Haskairã nũ mae betsã kaya nukũ bababu baxu shunikiki.

16
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Txaka Txapuisma

TXAKA XARABU PEWA BAŨITI KENETÃ HATU 
TSAMŨ SHUBÃINAKI

Shaba itã ketash ushe buwe kawa pemati ruai anu bariã pixke rabe itã 
usũ anurã, bar kayarã nukũ mae “kampa” anurã, yusinã “Paula” nuku 
yuikinã txaka yane txapuisma xarabu nuku tapĩmaimaki. Hanu taewa 
katsirã hatũ nuku mimawa shunai katui mabuki, haska katukinã “Kapa 
pixta Nukini” akimabuki hatũ nuku mimawa shunairã. Haska tanayarã 
betsa “Francisco Marcelino Pathntsi Ashaninka” betsari nuku mumawa 
shunimaki, hãtxa bepẽkinã. Haska nĩkairã nũ benimai maki, habiati keyu 
benimai mabuki.

Haska tanayarã ha yusinã kaxĩshũ nuku yuimaki, txaka xarabu haskawa 
xarabu abãitirã habu samama txapumis inũ, habu yane txapuisbumarã. 
Haska xarabu nuku yuitanã hatu yuimati xarabu nũ hiki kenea 
kakeimabuki yui tese xaraburã: txaka samama txapumis, txaka yane 
txapuisma, txaka hanu urẽtima, ũpash pewa bãiti xarabu. Haska kenã 
haska xarabu nũ yui tese xarabu keneimabukirã.

Francisco das Chagas de Oliveira Kampa Wayonga- Aluno

Txaka Txapumis
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NUKUŨ SHANEŨ ANU TXAKA XARABU UREŨ TIMAKI, 
HASKARÃ IRUMAPAKI

Na shanẽ anurã txaka xarabu kirirã, habia rauya inũ, yusinã inũ, ni ibu 
xaraburã nũ yubaka kanai txaka xarabu haskawati yubakairã. Haskairã 
habia ha nawã mixki xarabu bemisbukẽ nũ ikanai, txashawati xarabu inũ, 
ha mene hãtxawã hawẽ hãtxawa miburã. Haska xinãkinã habia nukũ kaya 
inũ, nukũ txite xarabu mekei nũ imisbuki, harapi txaka xarabu urẽtimarã, 
nawã maewã anu buti yubakairã. Haskakenã ha txaka txakabu xaraburã 
nukũ ũpash biti anu urẽtimaki, haskamarã bakã shea ha baka nũ pia nuku 
nabũ isĩ tenetirubuki. 

Hati txaka kuxipa xarabu inũ, ha menutimarã bixturã, mane kuxipa 
xaraburã. Shaba betsa tiã ni ibu nawã maewã kiri kakinã, bunãti 
xarabu txaka matawashũ butãxiãki. Nukũ shanẽ rapi txaka xarabu puta 
yamakawẽ irumapakirã haskawarã. Haskamarã nukũ shanenã nũ txabua 
tirubuki, tsumashũ ruabainamarã.

Betsarirã rauyabu rayawai bexĩshunã hati txaka xaraburã pui hĩti merã 
akaibu ẽ uĩ pauniki, hanu ewapama nishunã. Haska inũ ha rauya tashni 
bainai bunã, yumebũ bitã haya beyus paunibuki. Haska uĩ kubãikinã 
eska nũ xinãimabuki; hatũ txaka beshurã habiatũ ana hawẽ buaki ika nũ 
xinãmiski shanẽ anu baxiamarã. Shanẽ anurã haskawashũ txaka xarabu 
baxitibumaki. Nukũ xinãkinã haska nũ xinãmisbuki. Haux Haux!

Antônio de Lima Kaxinawa - AISAN
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Txaka Txapumis

Txaka Txapuisma
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Maewã merãnã txaka xarabu haskawati xinã kanikiki. Haska xinãkinã 
habia txaka heneya inũ, habia txaka betsa xarabu haskawatã pewa 
bãiti xarabu xinãtã meshti akani kiaki. Hati rayati xaraburã habia ha-
mapai xarabu betsa betsapa biranaya ikanikiki, ũpasharã, txakarã, pi-
tirã habia rasibis betsa baĩkanikiki, ana hawa peamarã.

TXAKA HENEYA XARABU 
HASKAWATI XARABU XINÃTI
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Hasskayarã habuwã txaka xarabu mabu betsawa misbu hatu inãti 
xinãkanikiki, hati txaka xarabu tupitanã, haskawaburã haskaira ana txa-
ka itxawa tirubuma kiaki. Haskawa katsirã habuwã haska raya bepẽ bi-
ranaibu hati shanẽ ibu xarabu shukutã yubaka tirubu kiaki, haska xarabu 
raya beru katsirã.

Hati txaka txakabu xaraburã habia mixki inũ, bĩ hushupa inũ sheni xarabu 
inũ, manã shashu tae xarabu itxawa misbu imis kiaki.

Há sheni xaraburã habia txabu kiaki mai anu mĩ huka tima kiaki, mai be-
maki hukakinã habia mai txakabua kanikiki, haska kenã meseki. Haskaya 
bĩ ana txashamakẽ mai anu ureãnã habia mai txakabua miskiaki. Bĩnã ha 
mawaira nukũ mae anu nũ buriama biarã, bebũ kirirã hanu nũ buaburã 
nukũ mai nuku txaka buãtiruki.
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MAEWÃ KEYU TXAKA XARABU PEWATI 

Haska xarabu rayati xarabu unãtã kene kubĩ misbu yui ikanikiki, baria 
haska xinãtã kene misburã.

Haska xinãtã kene kũbirã xinabu txaniti yui ikanikiki narã, txaka xarabu ha-
bia maewã keyu rayakĩ haskawa xarabuti kene taewa nibuki, txaka hene 
xarabu inũ, habia txaka betsa xaraburã, haskakẽ na unuri haskawa bãiti 
xinãi ikani kiakirã, ana hawa txabuama rasibis pewa bãitirã.

Nawã maewã Taraya inũ, “Marechal” anurã na txaka mene xaraburã 
bikanikiki, bapũ tuẽ ramiwa katsirã. Eska keskarã shashu ewapa haki 
sheni bemisburã hatũ tuẽti ramiwai bunã bikanikiki hati ma txapuaiburã. 
Haska akaibu uĩkinã nuku xinãma riaikiki, nukũ mae anua mane txaka 
xarabu beshũ hatu inãtirã.

Haska raya xaraburã habia maekiri pewa bãikatsi xinãkĩ beru birãxina-
bukirã haskawashũ pewa bãitirã. Haskawakinã habia tsuma pewa baĩti 
xinãkĩ abiranimabuki, haskatã ha uĩtã hatu betã rayawa birãti akimabuki, 
habia mae keyu inũ nukũ shanẽ xarabu tsumatã pewa bainarã.
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Eskaki txai! 

NUŨ HABIATITUŨ TXAKAWARÃ, HABIATI MAI 
TXAKABUA TIRUKI

Nũ ma rauya buya hãtxai miski txaka xarabu hawẽ buti, shashu hatu yukakinã 
haska kasmai hatũ txaka biaitũ biabuki ikarã. Haskaya hatũ txaka bimis 
nuku yuiyarã, txaka xarabu tupitã nũ mãtxĩ tiruki bai butua nurã, habu keyu 
butãnunã. Nũ haskawamarã haskawashũ nukũ yumebu hatu yusĩkinã hawatiã 
nũ ashãkanai? Haska nũ xinã kanai txaka xarabu kirirã, ana nũ ipauni keska nũ 
katxuris mae keke timaki, habianu bestiki nũ maerã. Haska nenã nukũ xinãnã 
haskaki, hati bebũkiri tashni tanã habianu hiwetã mipi hiwe shãkanikiki.

Ma kini xarabu nũ basã misbuki hanu txaka xarabu putatirã, betsarã habia 
ẽ hiwe bebũ akimabuki. Ha kiniwakinã harukũ anibuki hanu txaka xarabu 
puta tiwakinã. Haska xinãma aniburã eskatiãnã ẽ txaka putati rapi hiweaki. 
Haskawa kinã nãtaki ishũ anibuki, haska biarã nuku naburã ewa kanikiki, 
haskairã habia nãtaska mĩ abiarã pakinã hiwewa kubãi shãkanikiki. Haskairã 
hatibu pakubainirã ũpash pe akatsis ishãkanikiki, mibãtã pikatsis ishãkanikiki. 
Txaka xarabu nukũ hiwe rapi mãtxĩ baũkinã, nukũ shanẽ txakabuakĩ, hanu nũ 
hiweabu nũ txakabua kanai.

Hati shanẽ hiweaburã habiaska xinã kanikiki txaka pewa baina kirirã, 
habiaska nũ hatu yuiria kubainai. Haska hatu yuikinã txaka kiri rayarã ni ibuna 
bestima habia nukunaki ishũ hatu yuikinã. Haska hatu yuikinã habia ha rama 
iburanaibu nũ hatu meniwa bainai. Haska hatũ ũpash keshea inũ, rauya besti 
manai itibumaki, habuwãnã hatu yui bestikiki. Haskaya ha txaka kiri rayawa 
kinã habia hiwe ibubũ atiki.

Gilson de Lima Kaxinawa - Professor e liderança

Haska txaka hene kiri abainarã hanuki uĩrawe. Hatibũ txaka pewamis xa-
rabu hatube ketashametã pewa bainaki uĩrakawẽ.

Na unaki hãtxa betsarã habia txaka inũ, ũpash kiri xinãki. Haska matu 
yuikinã ha rayarã habia habuwã isĩ kutã kiri abãiti kiaki uĩra kawẽ, nukũ 
mae merã haska raya xarabu ati kiakirã, haska nũ tapiãbukirã.
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UŨPASH MEKEKIŨ PUI HŨITI XARBU 
HASKAWATI XARABU 

Na shanẽ hati nũ hiweaburã shanẽ ibu xarabu txanimatã nũ hãtxa 
xinabuki, rauyarã, hatũ ũpash mekeairã, maewã nua shanẽ iburã. Haska 
yubakairã habia txaka pewa baina kiri inũ, nukũ hamãitĩ shawa baina 
yubaka xinabuki. Txaka hiwe rama nikiarã akabukẽ ixiãbuki. 

Betsa perã habia nukũ shanẽ tibi pui hĩtiwa bainaki, unãnumas puitimarã. 
Haska yubakairã habia pui hĩti xarabu akiyubaka xinabuki; betsa 
yumebuna inũ, betsa huni ewabunarã. Haskawakinã pui hĩtirã habia 
hiweabu tibi axiãbuki ana unãnumas pui tibumarã.

Jesus Camilo Kaxinawa - AAFI
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PUI HŨITI WAKINÃ TENÃMÃ ATIKI

Ẽ shanẽ yami nawa nurã pui hĩtirã tenamã nũ amisbuki, pui hĩtirã há tsuã matikĩ 
atimaki haskamarã hanu uĩ ikinã pui hĩti txuka birana ũpash biti anu habamiski. 
Tsisukiti xaraburã pewatiki habu takara inũ, yawã txakabuama inunã. Ea ni ibu 
inũ, hatũ ũpash keshea inũ shanẽ ibu betãna nũ hatu yuimiski nukũ shanẽ anu 
hiweaburã.

Paixão Rubens Jaminawa - AAFI

PUI HŨITIRÃ BEPUTIWA TIKI HABU NÃPE 
IRUAMA INŨUNÃ

Ẽ shanẽ anurã hati pui hĩti xaraburã manãnã amisburã nũ keyu tenamã akimabuki, 
ũpash biti maikirirã. Pui hĩti xarabu atanã nũ shewa pewatã nũ kene pewaimaki, ui 
ikĩ matawa timarã. Haskawatã hawẽ beputi pewatã hanu iruti pewa riaimabuki.

Valmar Pereira Kaxinawá - AAFI
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HASKAWASHŨU PUI HŨITI PEWATI?

 T Haska yurabu shanẽ hiweaburã rauya inũ, hatũ ũpash tsuamatunã htu 
yuiniski pui hĩti haskawatirã

 T Uma hawẽ tsisukitãnã menuaki uĩra kawẽ

 T Shẽpawẽ shewaki uĩra kawẽ

 T Hanu mexu tanayarã txukatiki 

 T Hi bunãtiwatã beputiwatiki habu nãpe iruama inunã

 T Pui hĩtirã rakẽtiki habu ina xarabu iruama inunã

 T Rawai akĩ pewatiki raweresh akinã 

 T Habu mawaira pisi mayama inunã txi mapu nari atiki

 T Pui tani huirã mepanui petiki, isĩ biama ikatsirã

 T Hushaka sawea itiki pui hĩti rapi nirã

 T Pui hĩti akinã tenãmã atiki

 T Habua ũpash biti rapi akama nãta atiki

 T Pui hĩti hatu beyawa makinã, ana unãnumas puitima amisbuki

 T Pui hĩti wakatsi basãtanã hi ketauwaki habu matekeama inunã

 T Pui hĩti pui mata tanayarã beputã betsanu ana benawa tiki 

 T Ni pei itsa xarabu naputa tiki pui hĩti meranã

 T Hi shakarã na muka xarabu atiki, kusha bitxirã haska nãpe ki isma 
keskarã, sheni mexu akamarã

 T Pui hĩtiwakinã mai basãkinã keya taskawatiki. Hi hawẽ ketau kinã buxix 
sheni rapushtã atiki habu yane txapuama ishanunã.
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HASKAWASHŨU HASKA RAYA XARABU 
NUKUŨ SHANEŨ ABIRANARÃ?

 T Haska txabu isĩ xaraburã habia uiyã besti imiski, isĩ betsa xarabu bemiskirã nukũ 
ũpash pe nũ hayamarã.

 T Nuku nabu hatu tapĩma bainaki pui hĩti haskakĩ abainarã.

 T Ina xarabu nũ hatu yumewai hatu keshe bainaki nukũ ũpash txabua tibumarã.

 T Pui hĩti akinã pewaki uĩra kawẽ nukũ ina xarabũ txakabua timakinã.

 T Nukũ mabu xarabu abainarã habia nuku nabu hatibu hiweabunaki uĩra kawẽ. 
Rauya inũ, hatũ ũpash mekeai inũ, ni ibu inũ, shanẽ ibunã habuã hatu yuikĩ 
tapĩma besti kanikiki.

 T Hatu yui heneamaki nũ hiwea kiri pe katsirã, isĩ biama hiwe katsirã.

 T Uinãnãi beabu haskati xarabu hatu xinãshunaki.

 T Txaka xarabu haskawa baina xinã bainaki uĩra kawẽ, txaka mixki xaraburã habia 
nawã maewã kiri buakirã.

 T Habiati shanẽ ibu xarabũ habuwã raya xarabu tsumabu, hatube ketashametã 
rayawa biranaki nukũ ũpash xarabu meke birana kirirã.

 T Mae betsã kashuri hatu uĩyaki uĩra kawẽ, hatũ mae tibi haraquiri raya birãkani 
mekãi hatu uĩriakirã.

 T Nawa shanẽ ibu hatũ beya xarabu hatu imati kiakirã, hati uĩra kawẽ hatũ nukũ 
mae anu nuku merabewa tirukirã.

Upash naxiti

Upash akiti
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UMA HANU RAYA XARABU
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HASKA TXAKA XARABU

Haskara xarau rayawa misbumẽ txaka hene xaraburã mĩ mae anurã?

Na yuka ika kema katsirã mĩ shanẽ anu hatibu shanẽ ibu xarabu inũ, hatibũ 
kene unãibu hatube yubakawe. Haska xarabu yubakatanã, hanu txaka 
xarabu haskawati peshka kawẽ. Hanu txaka kena xarabu tsamĩ kene kawẽ, 
na namã txamia keskarã. Haskawatã hati txaka samama txapumis inũ, hati 
yane txapuisma mã katuirã. Haska katutanã yubaka kawẽ ha txaka xarabu 
hariri butirã.

No Txaka

Katuti

HaririSamama 
txapumis

Yane 
txapuisma

01 Bunãti kuxipa Nawã maewã

02 Atsa shaka Bai anu

03 Mixki txashawati Nawã maewã

04 Mani shaka Bai anu

05 Na unururã miã 
nuku baiwẽ

06

07

08
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Nenurã hati txaka mĩ shanẽ anu haya ramiwawe, haskawatã 
hawẽ kena xarabu kenewe, hãtxa kuĩ inũ, nawã hãtxa wenã:

TXAKA SAMAMA TXAPUMIS – TXAKA YANE TXAPUISMA- TXAKA HENE

TXAKA XARABU RAMIWA
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KENA XARABUWEŨ HATU YUSŨITI

Hiki kena xarabu tsamĩkinã habia hãtxa rabewẽ akati, hãtxa kuĩ inũ, hawã 
hãtxa wena txaka xarabu haskawati hatu yuitirã shanẽ anurã. Hanu txaka 
xarabu urẽti inũ haskanu urẽti akaki, unãnumas urẽtima inũ, ũpash biti 
anu urẽtima xaraburã. Kena xarabu tsamĩ kaketanã habia hatu yuibainaki, 
haska yutã habu tapĩnũbunã. Na mamã tsamiaki uĩkawẽ nukũ hãtxawẽ 
kene riatirã.

Nawã hãtxawẽ kenea Hãtxa kuĩwẽ kenea

Cuide da água Ũpash mekea

Lixo orgânico Txaka txapumis

Lixo não orgânico Txaka yane txapuisma

Lixo tóxico Txaka hene

Não jogue lixo no chão Txaka mai yanu urẽtima

Não jogue lixo na cacimba Txaka ũpash bitianu uretima
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SHANEŨ RAMIWA

Habuwã kene unãibuya hãtxawe. Habia raya taewakĩ nũ hatu yui taewa 
xinaki txaka xarabu haskawatirã. Haskaya ma rasibis hati mã hiweabu 
meniburã, txaka xarabu haskawatirã mã mae ramiwaki txaka xarabu 
haskawatirã. Há mae rami anurã na xarabu akaki:

 T Hanu txaka xarabu txapumis ati
 T Hati txaka xarabu yane txapuisma ati
 T Txaka hayakenã mae rami anu akaki
 T Haska xarabu unãti kenea
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APRESENTAÇÃO 

A Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do 
Acre (AMAAIAC) e a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI-Acre) oferecem 
através dessa cartilha algumas discussões e orientações sobre Educação 
Ambiental, para apoiar os povos indígenas na implementação dos Pla-
nos de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas do Acre.

Neste material serão tratadas temáticas presentes na formação dos 
agentes agroflorestais indígenas (AAFIs), que têm centralidade nos cui-
dados com a saúde humana e ambiental das comunidades indígenas, 
com destaque para o Manejo de Resíduos Sólidos e o Manejo de Recur-
sos Hídricos nas aldeias. Serão apresentadas tanto as soluções internas 
e desafios atuais, como a possibilidade de encaminhamentos junto às 
políticas e instituições públicas. 

Através das ações educacionais, discussões e estratégias sobre o manejo 
de resíduos sólidos, espera-se promover a conscientização e mobiliza-
ção para formas de reaproveitamento e de destinação adequada desses 
resíduos, visando a redução dos impactos decorrentes do manejo inade-
quado de lixo e um olhar cuidadoso para as fontes de água potável.

Com esse olhar em especial para as fontes de água, procuramos discutir 
sobre acesso à água potável na rotina de trabalho doméstico das mu-
lheres pela sua busca diária, o combate a doenças associadas ao uso de 
fontes de água poluídas; e sobre prevenção e mitigação de situações de 
escassez de água potável.

37
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NO TEMPO DA MALOCA NÃO TINHA ESSAS 
CONTAMINAÇÕES DE HOJE EM DIA

Antes a gente colocava a ossada dos animais na sapopemba, era o 
único lixo que a gente produzia. Tinha nada disso de plástico, nada com 
química. Depois do contato que veio esse monte de lixo. No tempo da 
maloca a gente vivia tomando água na vertente mesmo, não tinha essas 
contaminações de hoje em dia. Eu primeiro estudei na CPI-Acre na área 
de saúde. A gente trabalhava estudando a contaminação, prevenção, os 
tipos de tratamento e encaminhamento. Levamos essa experiência para 
as aldeias. Antes a gente não tinha muita preocupação com higiene, aí 
tinha muitas doenças, contaminações e diarreia. Hoje todos estamos 
preocupando em cuidar do lixo.

No Jordão, a gente cavava buraco e queimava. E as cascas dos alimentos 
a gente jogava para virar o adubo. Hoje a experiência que temos é que 
devolvemos para o município o que não dá de “dar fim” pela aldeia. 
Quem traz lixo para as aldeias somos nós as lideranças, funcionários, 
quem recebe o Bolsa Família, salário maternidade.

Organizamos as crianças para juntar todos os lixos jogados pela aldeia. 
Temos contato com o município e equipe de saúde que orienta a 
gente sobre as doenças que vem se não cuidar do lixo.  Hoje estamos 
trabalhando com a prevenção, não temos mais falta de informação sobre 
os riscos do lixo. Isso a gente aprende nesses lugares como o Centro de 
Formação dos Povos da Floresta, tendo muita formação e orientação 
boa de levar para os parentes na aldeia.

Vitor Pereira Kaxinawa - Professor
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OS POÇOS GRANDES SECARAM E AS FERAS 
FORAM EMBORA

Antes no rio Humaitá tinha muito poço, era assim desde a primeira aldeia da Terra 
Indígena até a última. Era bastante poço onde tinha muito peixe, jacaré grande, cobra. E 
as pessoas tinham medo, ficavam com medo de passar no poço. Aí acabavam jogando 
lixo lá dentro que nem vidro, garrafa quebrada, pilha... para que algum tipo de fera que 
estivesse ali dentro, como cobra ou jacaré, fosse embora. Daí o poço acabava ficando 
raso, acabava acontecendo o assoreamento dele e os peixes, as cobras e o jacaré iam 
embora e isso acabava com o poço. E assim diminuíram os poços. Dificilmente a gente 
vê um poço grande agora desde da primeira aldeia até a última no alto do Humaitá. 

Com o aumento do trânsito de motores nos nossos rios, isso tem trazido muita poluição, 
porque é um transporte fluvial a toda hora e quem vem sendo jogado óleo e combustível 
no rio. Isso também vai espantando os animais e vai diminuindo cada vez mais os 
nossos recursos pesqueiros. Tem também muito desmatamento, principalmente da 
mata ciliar e tudo isso vai contribuindo para diminuir os poços e assorear o rio. 

Outro problema que é gerado o consumo de produtos industrializados. Acontece 
nas nossas aldeias, mas é pouco. São os ribeirinhos do entorno que consomem mais, 
porque isso é muito da cultura do branco. Se todos nós não tivermos consciência, 
principalmente com o controle do lixo, isso também vai prejudicar e muito nossos rios 
e peixes. Fora da Terra Indígena o descontrole com o lixo é muito mais forte, porque 
não tem o AAFI para ajudar nessa conscientização da gestão ambiental e territorial. 
Nós lideranças, AAFIs e comunidades da TI Kaxinawa do Rio Humaitá, já estamos 
desenvolvendo desde muito tempo esse trabalho de conscientização ambiental da 
nossa terra e do seu entorno.

 E essa questão do controle do lixo a gente está pegando muito forte, porque é um tema 
importante para todos nós. Na aldeia São Vicente mesmo a gente tem um projeto de 
lixo zero. Vamos trabalhando e conscientizando as famílias e também nosso vizinho do 
entorno. A maior parte da nossa aldeia tem essa clareza que é importante trabalhar no 
manejo correto do lixo e evitar fazer como era antes, jogando de qualquer jeito no rio. 

José Nilson Saboia Kaxinawa Tuwe - AAFI
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O NOSSO POVO SEMPRE GOSTOU DE TER SEU 
TERREIRO

Tradicionalmente o nosso povo não tinha lixo não orgânico. Tinha 
aquele lixo que produzia na aldeia, que era tudo orgânico mesmo, como 
as cascas de banana, macaxeira, mundubim, madeira e tinha sempre 
um lugar que a gente jogava, que a gente chamava de maspu. Maspu é 
aquele lugar onde a gente joga casca, resto de madeira, tudo que é lixo 
orgânico, funciona como um lixeiro mesmo.

E também o nosso povo sempre gostou de ter seu terreiro, de limpar essa 
área, que a gente chama de hemaĩtĩ, que é uma área da casa capinada, 
limpa e nessa época não tinha lixo não orgânico. E hoje a gente já leva 
muito lixo da cidade para aldeia, como plástico, pano, papel e alguns 
outros lixos que já são reutilizados. Por exemplo, a garrafa pet é muito 
utilizada para guardar sementes, levar combustível, pra armazenar 
líquidos. E como a gente está tratando do manejo do lixo não orgânico 
na nossa Terra? Já temos um plano de trazer os lixos mais tóxicos como 
pilha, lata, vidro, a gente traz pra cidade e queima na aldeia aquilo que 
é possível como plástico, pano, papel. Mas ainda é um trabalho que 
precisa ser discutido seriamente entre as famílias, porque não são todas 
que tem essa dedicação. O fato é que encontramos bastante lixo nas 
margens do rio, quando vai subindo o rio, ou até mesmo nos igarapés, a 
gente encontra plástico, fralda descartável, garrafa pet, garrafa de água. 
O rio por exemplo virou como se fosse um lixeiro dos viajantes.

José de Lima Kaxinawa Yube - AAFI
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AS PENAS DE AVES A GENTE JUNTA PARA FAZER 
OS NOSSOS CHAPÉUS

O lixo orgânico, nós da aldeia Nova Olinda estamos pegando, 
organizando, separando para fazer adubo. Separando um exemplo da 
casca de banana, macaxeira, mamão, laranja, coco, melancia, outros 
restos de comida. Os ossos dos animais, estamos usando para fazer 
o nosso artesanato. As penas de aves como da arara, mutum, jacu, 
papagaio, a gente junta para fazer os nossos chapéus, para a gente 
brincar nas festas culturais.

Agente agroflorestal, Agente Indígena de Saneamento (AISAN), Agente 
Indígena de Saúde (AIS), professor, pajé da medicina, parteira, alunos, 
liderança, as mulheres, pais e mães. Nós fazemos juntos o trabalho de 
mutirão, juntando os lixos não orgânicos e orientando para as famílias da 
aldeia onde eles podem organizar o lixo não orgânico, para depois voltar 
com ele para o município. 

Antônio de Carvalho Kaxinawa Bane - AAFI
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AS MULHERES SÃO ELAS QUE CUIDAM 
MAIS DO LIXO

Na época que meu pai foi AAFI, a gente trabalhou construindo várias 
caixas de lixo. Hoje continuamos com esse trabalho e também colocamos 
as caixas vazias nas casas, que as famílias juntam seus lixos e vai aos 
pouquinhos separando cada tipo. As mulheres ajudam muito nisso e a 
gente procura ir na escola para incentivar os alunos. A gente pensa muito 
nos cuidados com o rio, porque a gente também usa a água dele, pensa 
nos parentes que moram para baixo do rio e quem viajam pelo rio.

Temos esse controle para cuidar do lixo. As mulheres, por ficarem mais 
em casa, são elas que cuidam mais do lixo. Vão muito ao porto para lavar 
vasilha e sempre orientamos elas para cuidar do lixo, não jogar nada 
no rio e nas cacimbas quando estiverem lavando. Tem que pensar nas 
doenças que geram a partir do lixo, uma malária, uma lata enferrujada 
que vem machucar a gente.

Antônio José Dantas Shawadawa - AAFI

Tétano é uma doença que é causada por uma bactéria. Quando a lata 
está no mercado ainda está novinha, só que quando ela molha, vai 
ficando gasta, já começa a enferrujar e ali aparecem as bactérias. 
Quando a gente se corta no ferro enferrujado, as bactérias passam pra 
gente. Quando acontece algum corte com a lata, prego enferrujado, tem 
um recurso que é a vacina antitetânica. Então, se machucar o pé, vai no 
posto com pressa, toma injeção e fica protegido.

Atenção txai! 
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PENSANDO PRINCIPALMENTE NO 
CUIDADO COM A PILHA

Pilhas e baterias usam na sua fabricação metais pesados como chumbo, 
manganês e zinco, que são substâncias tóxicas. Se jogar de maneira 
incorreta no ambiente, podem contaminar o solo, o lençol freático e assim 
as fontes de água. O lençol freático é o reservatório de água que está 
embaixo do solo, a nossa grande caixa d’água. Se esses materiais tóxicos 
chegam até a água podem causar sérios problemas à saúde, como câncer 
e danos ao sistema nervoso. Os metais pesados não são degradados na 
natureza e nem no nosso corpo, ao contrário, eles se acumulam ao longo 
da cadeia alimentar. Se você jogar uma pilha do lado da cacimba, vai 
consumir uma água contaminada. Se você jogar pilha no chão, em volta 
daquela pilha a planta já nasce doente. O lixo tóxico jogado de qualquer 
jeito contamina as pessoas, as plantas, os rios, os igarapés, os peixes e 
todos os seres vivos que fazem parte do meio ambiente.

Um remédio descartado de qualquer jeito também contamina! Tem que 
lembrar, as pílulas, algum xarope, remedinho de criança, não deve jogar 
na água e nem jogar na terra e sim estar voltando para a cidade. Muito 
importante também é nunca queimar ou enterrar pilhas e remédios.

Lá na minha Terra Indígena Nukini, as pessoas agora procuram cuidar 
do destino do lixo, pensando principalmente no cuidado com a pilha 
e a bateria. É com a equipe de saúde, AIS e AISAN, o apoio com essa 
articulação, eles da saúde visitam as casas, recolhem as pilhas e levam 
para o município. Essa equipe ajuda e fortalece o trabalho nosso de 
AAFI. Outra preocupação é a escola, que traz muito lixo. Outro dia tinha 
sete sacas de lata de conserva e a comunidade tentava resolver esse 
problema. A gente tinha um buraco grande pra jogar esse tipo de lixo 
da escola, mas que ficava perto da cacimba. Pensamos melhor, paramos 
com isso, juntamos tudo e levamos para o município.

Pedro Muniz Nukini - AAFIAtenção txai! 
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O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?

Educação ambiental é saber de tudo que vem acontecendo no nosso 
planeta. Quando se trata de educação a gente pensa que é primeiro pela 
escola. Faz parte os alunos saberem a importância de cuidar da terra, 
não poluir, cuidar da água, não jogar lixo na nossa área de trabalho e nem 
na aldeia. É cuidar de seu próximo, ter educação com a natureza. 

Ismael Menezes Brandão Shanenawa - AAFI

Caixa de lixo

Lixão
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A SOLUÇÃO SOMOS NÓS MESMOS

Nas cidades tem muito lixo acumulado e cada vez estão produzindo 
mais. Na nossa realidade, como se resolve a questão do lixo nas aldeias? 
A solução somos nós mesmos, que somos donos da terra e vivemos 
na comunidade com a nossa família. É por isso que a gente tem a 
responsabilidade de comprar os produtos, fazer o seu bom uso e depois 
cuidar do seu próprio lixo.

A nossa parte procuramos fazer, mas é um trabalho que não tem fim. 
Precisa ainda de fazer conscientização e coletas. Na nossa aldeia fizemos 
várias vezes com os alunos, nos espaços comunitários. Tem aluno na 
escola que sai jogando papel de qualquer jeito, então o professor chega 
e o primeiro “bom dia” é ver como está o espaço. Isso é educação 
ambiental. Acredito que os agentes agroflorestais fazem a sua parte 
junto com o AISAN, mas queremos uma pessoa do município para apoiar 
na coleta. Pra gente ter uma força a mais, fortalecer essas iniciativas que 
já existem e dando mais suporte para que possa diminuir o lixo na aldeia, 
principalmente o lixo não orgânico.

Tivemos uma estratégia de muitos anos na nossa aldeia que era 
primeiramente cavar o buraco e depois enterrar. Mas com o tempo foi 
crescendo a quantidade de lixo e quando deu fé, os buracos estavam 
abrindo. Até hoje tem lixo em pé de árvore que foi colocado há muito 
tempo atrás e agora nós vimos que não é certo. O plano de hoje é 
devolver na cidade o que não pode ser queimado e também reciclar, para 
depois armazenar algo com aquela embalagem. O lixo orgânico, nós e 
os agentes agroflorestais já temos o conhecimento que serve de adubo.

Vander Kaxinawa Ishkubu

Lixão
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QUAIS SÃO OS NOSSOS MAIORES PROBLEMAS 
COM OS LIXOS?  

 T O que causa problema para a gente é o lixo não orgânico

 T O que mais acumula lixo não orgânico na aldeia é a merenda escolar 
industrializada

 T As pessoas que recebem benefícios sociais como Bolsa Família, 
aposentadoria, salário maternidade também compram muito 
produto industrializado e trazem lixo não orgânico para a aldeia

 T O tipo de lixo não orgânico que a gente mais acumula são os plásticos 
porque a gente traz alguns alimentos, arroz, macarrão, da cidade 
que vem nessas embalagens

 T Quem mora na aldeia tem muita preocupação com as pilhas e 
baterias que viram lixo e não pode deixar de qualquer jeito, tem que 
devolver para o município

 T A maior parte do lixo trazido da cidade leva anos para decompor, 
tem uns que nunca se acabam. A gente acaba e ele fica de herança 
para os nossos netos.
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CONSTRUÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS SOBRE 
MANEJO DO LIXO

No dia 14 de setembro de 2019, na parte da tarde da assessoria na nossa 
TI Kampa do Igarapé Primavera, a professora e assessora Paula discutiu 
junto com a gente sobre o manejo de resíduos sólidos, ou seja, como 
cuidar do lixo. Antes de iniciar tivemos a abertura cultural e o Kapapixta 
Nukini foi escolhido para cantar uma música. Em sequência o Francisco 
Marcelino Pathentsi, Ashaninka da Apiwtxa, também cantou uma 
música fazendo a abertura cultural. Foi muito legal ouvir essas cantorias, 
eu acho que todos gostaram.

Em seguida a professora explicou sobre lixo orgânico, lixo não orgânico 
e lixo tóxico; deixou bem claro como devemos cuidar de cada tipo de 
lixo. Após isso fomos trabalhar na construção de cinco placas educativas 
sobre manejo do lixo e para fazer as seguintes frases: “Lixo Orgânico”, 
“Lixo Não Orgânico”, “Lixo Tóxico”, “Não jogue lixo no chão” e “Cuide 
bem da água”. Então essas foram as 5 frases escritas nas placas.

Francisco das Chagas de Oliveira Kampa Wayonga - Aluno

Lixo não orgânico Lixo orgânico
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NÃO PODEMOS JOGAR LIXO 
EM QUALQUER LUGAR DA NOSSA ALDEIA, 

QUE FICA MUITO FEIO

Falando sobre o lixo aqui na aldeia, não só o AISAN, mas também o 
professor, o agroflorestal e toda comunidade, a gente está tendo uma 
preocupação de manejar o lixo, o resíduo sólido. Principalmente a 
bateria que está vindo nas placas solares, outras baterias e as pilhas das 
lanternas, que tem produto químico. Temos esse cuidado para que não 
possa poluir a aldeia, porque a gente tem um sistema de água, temos 
açudes, então nossa maior preocupação é com as pilhas e a gente 
tem que devolver pra cidade. A gente não pode jogar no local onde a 
gente queima e não pode jogar em nenhum momento, porque pode 
contaminar nossa água, pode contaminar os peixes e trazer problemas 
de saúde pra comunidade. 

A gente devolve também a lata, o vidro e os materiais muito resistentes 
que não queimam. Nesta terça-feira desceu o agente pra cidade e levou 
mais de sete ou oito sacos de lixo. Não podemos jogar lixo em qualquer 
lugar da nossa aldeia, que fica muito feio. Se for assim nosso espaço, 
nosso meio ambiente, ficam poluídos.

 Outra coisa é sobre o trabalho da equipe de saúde, eu lembro, quando eu 
era menino, a equipe vinha, fazia o trabalho e deixava o lixo, deixava na 
privada. Quando a equipe saia, as crianças pegavam aquele material e já 
ficavam brincando. Fomos vendo que isso era errado, fomos conversando 
e já falamos com a equipe de saúde: se trouxe lixo, se produziu lixo, tem 
que dar fim nele, tem que levar pra cidade! Não pode é deixar o lixo na 
aldeia. Nossa ideia e nosso pensamento, são esses. Haux Haux!

Antônio de Lima Kaxinawa - AISAN
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Lixo não orgânico

Lixo orgânico
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
O MANEJO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS

No Brasil é previsto um plano específico para tratar a demanda do lixo. A 
Política Nacional de Resíduos Sólidos inclui o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, que procura contemplar os diversos tipos de resíduos gerados, 
alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, 
inclusive metas para diferentes cenários, programas, projetos e ações 
correspondentes. O Plano também se relaciona com os Planos Nacionais de 
Mudanças do Clima (PNMC), de Recursos Hídricos (PNRH), de Saneamento 
Básico (PLANSAB) e de Produção e Consumo Sustentável (PPCS).
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Existe a proposta de implementar a “Logística Reversa”, que é a 
responsabilidade das empresas em receber todas as embalagens 
e descartes de seus produtos e levar esse tipo de lixo para um local 
adequado, sem riscos de contaminação e acúmulo no meio ambiente. 
Para isto, é necessário um acordo entre setores e representa um contrato 
firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 
ou comerciantes, considerando a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto.

Dentre os resíduos definidos como objetos obrigatórios da “logística 
reversa” estão as pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, 
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens e também produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes (PNRS, 2010).

Os óleos lubrificantes e seus resíduos, muito utilizados nas Terras 
Indígenas, representam um risco de contaminação ambiental, sendo 
classificados pela norma brasileira como “resíduo perigoso”. De acordo 
com a Associação Brasileira de Indústria da Iluminação, os resíduos 
das lâmpadas podem contaminar o solo e as águas. As lâmpadas ainda 
possuem um uso reduzido nas Terras Indígenas, mas poderão ser um 
problema futuramente.
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, atualizada em 18 de maio 
de 2012.

Art. 4º A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, 
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo governo 
federal, isoladamente ou em regime de cooperação com estados, Distrito 
Federal, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.

Nos municípios de Tarauacá e Marechal Thaumaturgo há empresários 
comprando tipos específicos de resíduos sólidos. Um exemplo são os 
pontões de combustível onde fabricam palhetas para motor de barco, 
que atualmente compram alumínio para reciclar. Estas iniciativas têm 
chamado a atenção das terras indígenas por vários motivos: por ser mais 
uma possibilidade de renda, por dar o destino adequado aos resíduos 
sólidos e por cobrar tanto nas aldeias como nos municípios, modelos mais 
adequados para a destinação destes resíduos. 

Estes temas têm relação com os eixos da Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), que tem por 
objetivo garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e 
o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, 
assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da 
qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das 
atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia 
sociocultural, nos termos da legislação vigente”. (FUNAI, 2012 )
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Atenção txai! 

SE A GENTE FIZER LIXÃO, VAI CONTAMINAR TUDO

A gente tem falado com a equipe da saúde sobre onde deixar o lixo e se teria já uma 
programação, um barco da saúde, um órgão que passaria para pegar o lixo. Tal dia 
passa o barco para pegar o lixo e toda comunidade já deixa no porto, para que tenha 
um destino certo e para criar esse hábito. Se a gente não tiver esse pensamento, 
como ser exemplo para as nossas crianças? Então a gente tem preocupação com o 
manejo do lixo, temos a visão que somos fixos, criamos raízes nessa terra; não dá 
mais pra sair e ficar naquela mudança de antigamente. Então nosso pensamento é 
que muitas gerações desfrutem dessa Terra Indígena e então temos que cuidar, e 
um dos cuidados é o lixo.

Tinha uns buracos de colocar lixo, já cavamos uns cinco e um deles fica bem na 
frente da minha casa. Foi o primeiro lixão que a gente construiu. Então a gente não 
teve esse pensamento de que um dia eu ia morar ali. A gente pensou que ali era 
distante da aldeia, mas só que a população está aumentando, se a gente colocar 
ali pra trás, um dia alguém vai morar ali. E aquele morador vai precisar de terra, de 
água e se a gente fizer lixão, vai contaminar tudo. Então estamos contaminando 
nosso próprio povo, nossa própria comunidade, nosso próprio lugar. 

Toda a comunidade é envolvida e nós sempre cobramos. Não temos o pensamento 
de que esse trabalho é só do agente agroflorestal. Se eu trouxe lixo, eu tenho 
responsabilidade, a minha família é a responsável por esse lixo. Com esse 
pensamento de educar a nova geração. Não pode culpar AISAN, agente saúde, 
porque esses agentes a parte deles é educar. Quem faz a ação são as pessoas.

Gilson de Lima Kaxinawa - Professor e liderança

As políticas públicas para manejo dos recursos sólidos estão aí. Precisamos unir 
e cobrar das instituições responsáveis para que elas sejam implementadas.

O próximo tema discutido nesta cartilha é o saneamento básico. Vale lembrar 
que é da Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) a responsabilidade por ações de 
saneamento básico em Terra Indígenas, com atenção ao que apresenta a Fun-
dação Nacional de Saúde (FUNASA) sobre atenção à saúde nas comunidades 
indígenas.
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MANEJO DE PRIVADAS E FOSSAS PARA 
PROTEGER OS RECURSOS HÍDRICOS 

Nós da comunidade fizemos uma reunião grande com as autoridades, 
como agente de saúde, AISAN, conselho local, professores e o prefeito 
também foi convidado. Combinamos sobre nosso trabalho e organização 
das comunidades, como coleta de lixo e limpeza geral do terreiro de cada 
casa. Porque o lixo causa muita contaminação.

Outra coisa que eu penso que é muito importante é a construção de 
privadas na nossa comunidade. Aí nós acordamos que nós, trabalhadores, 
construiremos junto com cada família a nossa privada, uma para as 
crianças outra para os adultos. Nós construímos uma privada por família 
para poder evitar doenças e também ver a comunidade bem organizada.

Jesus Camilo Kaxinawa - AAFI
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FAZ TAMPA NA PRIVADA PARA EVITAR AS 
MOSCAS

A PRIVADA É FEITA EM TERRA BAIXA

Na minha aldeia, tiramos as privadas da parte de cima da terra, colocamos 
abaixo da cacimba de onde pegamos água para beber. Construímos as 
privadas fechadas com tábuas e cobertura de segurança, para evitar a 
água da chuva. Dentro, faz uma caixa de madeira com tampa para evitar 
as moscas e a porta tem que ter segurança.

Valmar Pereira Kaxinawá - AAFI

Na minha comunidade Jaminawa a privada é feita em terra baixa, porque 
se fizer em terra firme, se chover vai cair na cacimba, ninguém pode 
fazer a privada perto da cacimba ou da nascente. O lixo que é produzido 
na hora do uso da privada é colocado na lixeira, para que os animais não 
mexam, como as galinhas e porcos. Eu como AAFI, a liderança, o AISAN, 
o Agente de Saúde, informamos para nossa comunidade.

Paixão Rubens Jaminawa - AAFI
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COMO CUIDAR DAS PRIVADAS? 

 T As famílias na aldeia recebem orientação do AISAN e AIS sobre os 
cuidados com as privadas.

 T Queimar o lixo de papel produzido durante o uso das privadas.

 T Fazer cobertura de palha.

 T Lavar uma vez por semana.

 T Fazer caixa de madeira com tampa para evitar moscas.

 T Cercar a área para evitar que os animais tenham acesso às privadas.

 T Fazer a limpeza do entorno da privada.

 T Jogar cinza nas privadas para evitar o cheiro ruim.

 T Lavar bem as mãos depois de usar a privada, para evitar contaminação 
e doenças.

 T Não andar descalço nos arredores das privadas.

 T Colocar as privadas em terras mais baixas.

 T Construir longe de nascentes e igarapés.

 T Incentivar a cuidar da construção de fossas, o “pau da gata” deve ser 
evitado.

 T Fazer caixa de madeira dentro da privada para evitar desabamento.

 T Quando a privada enche, tem que tampar o lugar, arrancar a caixa e 
começar em outro local.

 T Pode usar a citronela para jogar dentro da privada.

 T Procurar usar as madeiras como o amargoso e o cedro, que os bichos 
não gostam, para evitar de estar usando o óleo queimado.

 T A gente constrói a privada cavando o buraco de 1,5 m x 1,5 m. Coloca 
a caixa de madeira no buraco, passa o óleo de copaíba que cuida 
para evitar de estragar as madeiras e espanta os insetos.
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QUAIS SÃO OS DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DO 
SANEAMENTO BÁSICO NAS NOSSAS ALDEIAS? 

 T O maior desafio com as cacimbas e o acesso à água potável é no inverno, quando 
aumentam as doenças causadas pelo consumo da água.

 T Conscientizar para que cada família entenda a importância de possuir privada.

 T Evitar que animais de criação contaminem as águas potáveis nas aldeias.

 T Trabalhar para que as privadas sejam construídas com estruturas que evitem a 
contaminação de animais de criação.

 T Conscientizar sobre o entendimento de que os cuidados com o saneamento básico 
são responsabilidade de todos da comunidade. AIS, AISAN, AAFI, professores, 
lideranças estão para orientar e apoiar.

 T Trabalho constante de conscientização sobre o saneamento básico para evitar 
doenças.

 T Criar protocolo para os visitantes das aldeias.

 T Criar logística para devolução do lixo tóxico como baterias e pilhas para os municípios.

 T Fortalecer as parcerias entre AIS, AISAN, AAFI, professores e comunidade escolar, 
lideranças, para melhorar os cuidados com os resíduos sólidos e recursos hídricos.

 T Fortalecer intercâmbios para conhecer as experiências de saneamento básico que 
tiveram sucesso em outras Terras.

 T O turismo nas aldeias é um forte parceiro para conseguir recursos financeiros para 
melhorar a infraestrutura do saneamento básico nas Terras Indígenas.

Cacimba para tomar banho

Cacimba para beber
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CADERNO DE ATIVIDADES
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Como tem sido o manejo dos resíduos sólidos na sua comunidade? 

Para pensar na resposta para essa pergunta, junte com a comunidade e os 
demais colegas da escola. Depois de discutirem como está o manejo do 
lixo, então separem cada tipo de lixo.
Faça um quadro onde possa separar os tipos de lixo que são encontrados 
na aldeia, logo abaixo vem um exemplo. Com este quadro, você vai fazer 
o levantamento dos tipos de lixo que existem na sua aldeia, separar o que 
é orgânico daquele que é não orgânico. Depois de separar, discutir sobre a 
origem de cada tipo de lixo.

TIPOS DE LIXO

No Lixo
Classificação

Origem
Orgânico Não orgânico

01 Sacola de plástico Cidade

02 Casca de macaxeira Roçado

03 Pilha Cidade

04 Casca de banana Roçado

05 A partir daqui, vá 
preenchendo mais...

06

07

08
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Produção de material didático duran-
te viagem de assessoria à TI Kaxinawa 
Ashaninka do Rio Breu, CPI-ACRE, 2019. 
Fotos: Paula Lima
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Faça um desenho sobre os diferentes tipos de lixo que são 
encontrados na aldeia, lembrando de escrever na língua indígena 
e na língua portuguesa os nomes dos tipos de lixo:

LIXO ORGÂNICO - LIXO NÃO ORGÂNICO - LIXO TÓXICO

DESENHOS DOS TIPOS DE LIXO
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Produção de placas educativas sobre o 
manejo do lixo durante assessoria à al-
deia Vida Nova (TI Kaxinawa/Ashaninka 
do Rio Breu- 2019)

Produção de placas educativas sobre o 
manejo do lixo durante assessoria à TI 
Kampa do Igarapé Primavera- 2019

Produção de placas educativas sobre o 
manejo do lixo durante assessoria à al-
deia Mibayã (TI Kaxinawa da Praia do 
Carapanã- 2019)
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PLACAS EDUCATIVAS

As placas educativas, escritas na língua indígena e na língua portuguesa, são 
usadas para ajudar a orientar sobre o manejo do lixo na aldeia. Identificar os 
locais onde se organiza a separação do lixo orgânico e do lixo não orgânico 
ajuda muito na organização da comunidade e, também, identificar que há 
locais em que não se deve jogar lixo, como no chão, no rio, igarapés e beiras 
da cacimba. A confecção das placas são também uma possibilidade de se 
colocar em prática a escrita da Língua Indígena e para fortalecer ações de 
educação ambiental. As placas têm a sua produção de modo livre, guiada 
pela criatividade de cada artista. Abaixo segue exemplo para ajudar na 
tradução para a sua Língua Indígena.

Na Língua Portuguesa Na Língua Indígena

Cuide da água Ũpash mekea

Lixo orgânico Txaka txapumis

Lixo não orgânico Txaka yane txapuisma

Lixo tóxico Txaka hene

Não jogue lixo no chão Txaka mai yanu urẽtima

Não jogue lixo na cacimba Txaka ũpash bitianu uretima
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MAPA DA ALDEIA

Converse com a turma de alunos. Já foi conversado na primeira atividade, 
sobre o manejo do lixo na aldeia. Agora que vocês e os demais moradores 
da aldeia já sabem como estão os cuidados com o lixo, pode organizar um 
mapa de manejo de recursos sólidos da aldeia. Neste mapa é importante 
colocar:

 T As áreas onde se coloca o lixo orgânico
 T As áreas onde se coloca o lixo não orgânico
 T Se tem lixão, colocar no mapa
 T Legenda identificando o desenho
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Apoio financeiro e parceria

Realização


