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ANEXO. 1 
 
Certidão de venda do imóvel hoje ocupado pelo Instituto Tamoio dos Povos Originários. 
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ANEXO. 2 
 
Registro do imóvel que abriga a ocupação Instituto Tamoio dos Povos Originários. 
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ANEXO. 3 
Representação encaminhada ao Ministério Público Federal em 27 de Agosto de 2007. 
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ANEXO. 4 
 
 

 
 

Fachada do Instituto Tamoio dos Povos Originários. Foto: Mídia do Instituto Tamoio dos Povos 
Originários, 2009. 

 

 
 

Promoção do evento Nova Terra Festival. A organização do evento permitiu a divulgação da causa 
do Instituto. Foto: Divulgação do evento Nova Terra Festival, 2010. Praia de Ipanema, Rio de 
Janeiro. 
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Habitações da ocupação laterais ao prédio do antigo Museu do Índio, atual Instituto Tamoio dos 
Povos Originários. Foto: Daniele Costa, 2010. 
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Interior do prédio do antigo Museu do Índio. Ao fundo, morador da etnia Apurinã. Créditos: 
COIMBRA, Custódio. “Índios fazem ocas em antigo museu”. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 
Ago. de 2010. 

 

 
 

Reunião com lideranças indígenas ocorrida em maio de 2010, no interior do antigo Museu do 
Índio. Na foto Vernon Foster, liderança Lakota, em destaque. Foto: Daniele Costa, 2010. 
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Crianças Guajajara brincando em frente ao prédio do antigo Museu do Índio, atual Instituto 
Tamoio dos Povos Originários. Foto: Daniele Costa, 2010. 
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Evento de contação de histórias que ocorre mensalmente no terreno da ocupação. Em destaque, a 
madrinha da contação, Indiara Kayapó, fala sobre sua etnia para os convidados. Foto: Daniele 
Costa, 2010. 
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Foto de mulher índia que resistiu à ação do tempo, no piso superior do prédio. Foto: Daniele 
Costa, 2010. 

 

 
 
 

Evento ‘Contação de histórias’, no Instituto Tamoio do Povos Originários. Ao fundo, moradores 
das etnias Apurinã, Pataxó e Guajajara participam do evento. Foto: Daniele Costa, 2010. 
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Exterior da Casa de Reza do Instituto Tamoio dos Povos Originários e residência da pajé Iara. 
Foto: Daniele Costa, 2009. 
 

 
 
 

Acampamento Indígena Revolucionário, ocupação realizada em frente à esplanada dos ministérios 
contra o decreto presidencial 7.056/09. O movimento está articulado ao Instituto Tamoio dos 
Povos Originários através de lideranças Guajajara. Foto publicada por mídia do Acampamento 
Indígena Revolucionário. 
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Símbolos nativos pintados na entrada do prédio e que são usados em pajelanças e sessões de cura. 
Foto: Daniele Costa, 2010. 
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ANEXO. 5 
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