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I)esde o comego da conquista ate hoje, uma das armas mais eficazes para "redu-
J.i i'" `ts povos indigenas foi o ferro. 0 machado, a faca, o tercado constituem urn gi.ande

iuih tccnol6gico na vida dos povos indigenas da Amaz6nia. A pailir dos anos 70 ``os
ii,I HIl(lcs projetos",  fruto dos programas de desenvolvimento, se tomam desafios in-
li'Hi`*|ioniveis para os povos indigenas.

Vamos falar de urn grande enfrentamento que continua atual ate hoje e cujo des-
ll'i:lw n5o esta terminado.

Falar em ``grandes projetos" na Amaz6nia evoca imagens apocalipticas, ainda
"`i* no confronto com povos indigenas. Uma aiialise da realidade na 6tica da fe nos
iii`t*ti.a uma semelhanea grande entre as comunidades indigenas no Brasil, hoje, e as
I.I iiiiunidades cristas na igreja primitiva.

As comunidades cristas ei.am pequenas ilhas dentro do grande imp6rio e sua situ-
!i\.i-i{t era muito precaria. Dizemos minoria, quem sabe na ordem de 0,15% como hoje
H!u t ()s povos indigenas no Brasil. E elas viviam tfma proposta radicalmente diferente,
:iliio que se chocava com suas pr6prias culturas e religi6es originais: judeus e gentios
i"]icndo na mesma mesa, recusando prestar culto ao imperador, propondo id6ias re-
v`iliicionarias e novas quanto a Deus, Vida, Verdade, Pureza, Amor.

Os povos indigenas de hoje tamb6m sao minoria nao s6 em ntimero como em seu
mtido de viver. Vivem uma proposta radicalmente diferente: uiiiao, ajuda mtitua, par-
1 i lha, comunidade, solidariedade, servico, espiritualidade. . . contra a corrente de com-
iicticao, individtialismo, consumismo, aculnulo de bens, cormpeao, materialismo.

Hoje, como ontem, o poder vigente, a ideologia dominante, a maioria, simples~
nicnte n5o suporta, nao tolera o desafio do diferente e, como Nero e Domiciano, se
I)I.op6e eliminar os diferentes.

0 impacto dos grandes projetos
"Apareceu outro sinal no c6u: urn grande dragao vermelho com sete cabegas e

{lcz chifres, e nas cabe¢as sete coroas. Varria com sua cauda uma terca parte das estre-
las do ceu, e as atirou a terra" (Ap  12,3-4a).

Os grandes projetos, no governo do presidente Emilio Garrastazu M6dici, in-
vadiram a` Amaz6nia com a expans5o da economia, conhecida como o "milagre bra-
sileiro".  A  situacao  dos  povos  indigenas  era  muito  precaria.  Sua populaeao  nao
chegava a 200.000 pessoas e a assistencia nas areas de sabde e educagao escolar ti-
nha sido abandonada.
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plicou que sua finalidade era ``nao permitir que as populag6es indigcnas fosscm urn
quisto ao progresso".

Progresso era a nova bandeira do govemo e palavra recorrente em todos os meios
de comunicacao.

0 Brasil tinha acabado de escancarar as suas portas ao capital estrangeiro. Gran-
des rodovias foram abertas de norte a sul, de leste a oeste: a Bel6m-Brasilia, a Transa-
maz6nica, a Perimetral Norte, a Cuiaba-Porto Velho, a Manaus-Caracarai, todas elas
passando por areas indigenas.

As maquinas avancavam surdas aos lamentos indigenas. A Funai, como barata
nachuva,montavaacampamentosaspressas,atraindoosindiosparaadoenca,api-os-
tituicao e a morte. As estradas como a Transamaz6nica alcancavam os indios pelas
costas, mos seus dltimos redutos de resistencia nas cabeceiras dos rios.

0 povo parakana perdeu 30% de sua populacao logo no primeii-o contato; sofreu
intimerastransferenciase,pelacontaminacaodesuasmulherespordoencassexualmen-
te transmissiveis, muitas de suas crianeas nasceram com graves problemas de vista.

Os aikewar foram reduzidos a 38 pessoas e, depois,  foram recrutados como
guias do ex6rcito durante a guerrilha do Araguaia.

Os arara continuaram fugindo por mais de dez anos depois de os tratores passa-
rein aITasando suas aldeias.

Os nambikwara, com suas terras cortadas e divididas, famintos, ficaram reduzi-
dos a mendigos.

Os waimiri atroari, que levaram a culpa de ter atacado a missao Calleri, foram
ameacados com dinamite e metralhadoras ``para que conhecam a nossa superiorida-
de", disse Sebastiao Amancio, sertanista da FUNAI.

Assim como as estradas, as hidrel6tricas, tamb6m, atingiram muitos povos indi-
genas.

Osparakana,jadeslocadospelaTransamaz6nica,foramtransferidosnovamente
em funeao da represa de Tucurui. No bojo da corrupcao, quando as comportas de Tu-
curui foram fechadas milhares de hectares de mata foram submersos antes de retirar
pelo memos 5°/o da madeira.

A exploracao de min6rio em grande e pequena escala se tomou investimento
para os grandes e altemativa, mesmo ilus6ria, para os pequenos. A febre do ouro atin-
giu tamb6m as areas indigenas, tanto pelas consequencias provocadas na natureza
com as atividades de garimpagem, como pelo efeito sobre os pr6prios indios que que-
riam, tamb6m, explorar o ouro.
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r.I, "11€*  lii]l!)jtln c lill(l{), t{)rllou-sc opi`co c tlll.vo pclas atividadcs gil]impciras c pcla
"iil;Hiij"i€r`o com mci.ctlrio, 0 mesino aconteccu com o I.io Tapaj6s, antigamente o
iiiHiH  Iiiiilt.  cat.tao  postal  do  Para.

( ) illdicc do mercdrio no sangue dos povos indigenas e ribeirinhos destas regi6es
I.lil.I+ii  {`  scr  alarmante,  ultrapassando  em  6000/o  o  nivel  considerado  toleravel  pelo
( `iiii*i`Iho Mundial de Sadde. Esta situac5o I.epetiu-se em outras areas da Amaz6nia,
iiiil:iv€lmcntc em Roraima.

I ]`,in tcrmos de minerag5o industrial, o maior empreendimento foi e continua sen-
i 1` t o tl:I Vale do Rio Doce, no Projeto Grande Carajas. Este projeto, que abrange mine-
i ii\.ill), l`{izcndas, ferrovia, etc., atingiu direta e indiretamente quatro povos indigenas
iiu  l':`i.€'`, al6m dos guajajara, guaja, ka'apor e ki.ikati no Maranhao.

Pcla primeira vez os povos indigenas receberam uma vultosa soma de dinheiro
ii;H.:`  pi.ojctos  alternativos  nas  aldeias.  Como conseqii6ncia  disso,  assistimos  a uma
)I,I.:Hi(lc inudanea na cabeca dos indigenas, que passaram a correr atras de vantagens
I,,`*So:tis.

0 conjunto da inddstria madeireira talvcz n5o conste como "grande projeto". No
i`I`( :uito a quantidade de mogno e outras madeiras nobres extraidas de ai-eas indigenas e
` i* csti.agos conseqiientes s5o de pi.oporg6es enormes.

Os danos e os estragos afetam tanto o ecossistema como tamb6m a vida dos po-
vttL` indigenas. Chega ao ponto de aldeias do mesmo povo, numa mesma area, terem
(|llc  definir  limites  telTitoriais  para  determinar  direitos  de  comercializar  madeira.
I I;xi stem casos de amigos e parentes indios que disputam entrc si para vender madeira.

Na fase da implementaeao dos grandes proj etos, a metodologia que prevalece 6 o
uso da forga e da prepot6ncia.

A forca da resist6ncia

Imaginemos o imperador Nero, o deus na terra, o todo-poderoso, frente aos pe-
quenos grupos de cristaos: gente pobre e ignorante, sem muitos recursos. As cr6nicas
do tempo diziam que "o sangue dos martires era semente para novos cristaos". Os cris-
t5os n5o diminuiram com a perseguicao, por mais cruel que tenha sido. Eles aumenta-
ram e Nero deve ter ficado frustrado. Assim como o dragao com todos os seus chifres e
a boca vomitando rios n5o conseguiu acabar com uma mulher indefesa.

Na d6cada de 70 os indios resistiram de diversas maneiras.

Os arara e parakana, por exemplo, fugiram o tanto que puderam, sempre sendo
perseguidos. A fuga, assim como para a mulher no deserto, tinha tempo limitado. Da
mesma forma, a resistencia armada utilizada por outros grupos como os parakatege.

Entao, quando tudo parecia perdido, algo nasceu como semente dentro dos po-
vos indigenas. A semente tinha nome: consciencia, organizagao. Os indios comeea-
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comungavam os pi.oblcmas dc seu povo e falavam dc sells .`t)iih`i*, th iutilii. `lti* ]ios,
de sua teri.a, dos bichos, e principalmente de suas criangas.

Reunindo-se com seus parentes (como os indios chamam a todos os outros indi-
os de qualquer povo que seja), descobriram que Cram "filhos do mesmo massacre".

"N6s debaixo do c6u, na cabeceira de todo rio tern indio, mas urn s6 colpo. Lin-

gua diferente, n6s tudo igual. Todos, primeiro, usava a mesma tanga" (Aviri Tiriy6).

E dai nasceu urn grito: "N6s vamos mos unir, vamos morrer se preciso for, mas
nao vamos aceitar mais a imposigao da vontade dos outros" (Txibae Ewororo).

A voz indigena ampliou-se: "Somos filhos legitimos desta teiTa".

Esta forma de resistencia passou, tamb6m, pela afirmacao da identidade indige-
na, pela valorizac5o e, muitas vezes, pelo resgate de sua cultura.

E os grandes projetos, com sua forca e sua filosofia, encontraram barreiras pode-
rosas, praticamcnte intransponiveis. Quanto mais usavam de viol6ncia, mais encon-
travam resistencia. Durante a ditadura militar, no periodo de maior repi.essao, a voz
indigena ressoou alto e a causa indigena se tomou uma bandeira e urn espaco para que
os dissidentes pudessem se expressar.

A voz dos povos indigenas tomou-se trovao, porque os aliados aumentaram. Li-
deran¢as corajosas e iluminadas incentivavam o povo e muitos ate derramaram o seu
sangue. Missionarios e missionarias, amigos e amigas tombaram, tamb6m, ao lado
dos indios, camponeses e filhos do povo.

A organizagao indigeiia teve urn dos seus melhores momentos em  1988, con-
quistando o reconhecimento de direitos indigenas fundamentais na nova Constituic5o.
Acompanhando em Brasilia os trabalhos da Assembl6ia Constituinte, centenas de in-
dios de todo o Brasil conseguiram o apoio da grande maioria dos constituintes que
aprovaram o artigo 231. 0 ailigo consagrou o dii.eito dos povos indigenas a tcrra, as
suas riquezas materiais e espirituais e reconheceu as culturas dos Povos nativos que
deveriam ser reconhecidas e respeitadas.

0 Brasil, pela primeira vez em sua hist6ria, graeas aos povos indigenas, se reco-
nhecia como urn Pals pluri6tnico e pluricultural.

Urn enfrentamento diferente

A vit6ria dos indios na Constituinte surpreendeu os inimigos e motivou uma mu-
danca de estrategia para submeter os povos indigenas e se apoderar de suas riquezas.

"Vi entao levantar-se do mar uma fera que tinha dez chifres e sete cabeeas; sobre

os chifres, dez diademas... Deu-lhe o Dragao o seu poder, o seu trono e grande autori-
dade... E todos pasmados de admiracao seguiram a fera" (Ap  13,1-2).

No final do primeiro s6culo, Domiciano era imperador de Roma. Ele tamb6m
nao suportava os crist5os e queria acabar com eles. Por6m, atento a hist6ria, ele perce-
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n n  lii`7lll{il.   I`:`/,cl'  {li)('i``I{``:`*  ilo  i|lli`  cl.illl.  I"'`I.tit.cs,

^  *u:I melt)tlttlttgia c iistdcia Opal.cnlciiiciitc dci.am rcsultado. Alguns ci-istaos fi-
` I:`i in il tli`tiiiiiiimdos c outros dcsistiam pot. pcrdei. a espei.anca de encontrar uma solu-

\.:`w  l':`i.ccii`  n5o existir futuro para os cristaos.  Pensaram que o sonho de Deus iria
i```i`li;`i.i`t|iicscriamdestmidos.Entao,oap6stoloescreveuoApocalipseparaajudai-as
``iti```ilii{k`(lcs a fazer outra leitura da hist6i.ia e recuperar a espei.anca.

I lt)jc n6s, os povos indigenas, o povo negro e o povo pobre precisamos de urn
A iii`i`,:` lil)sc, de uma releitui-a da hist6ria a partir da fe. 0 povo precisa saber que Deus
i`t`l:'i tlo l{`do dos pobi-es e que eles serao os vencedores finais. Assim foi com as comu-
Iiithitlcs cristas do pi.imeiro s6culo, para as quais o Apocalipse foi a chave e o instm-
iH``Iil:il I)ai.a enfrentar a situac5o.

()s donos e os interessados nos grandes pl.ojetos, nas d6cadas de 80 c 90, tinham
wH` Ii`ctodologia e apostavam no sucesso de suas ac6es. E qual ei.a a nova metodolo-
).,i:``./  N{~to era mais o caminho das maquinas pesadas que ai-rasam pessoas e aldeias,
Ill:i*Sjmomeiosutildeconverterooponenteparasuacausa,convei.terodiferentepara
"  it!l,:,I.

Para este fim a metodologia nao 6 o enfrentamento mas sim a seducao, a coopta-
\.:```t, o aliciamento.

Essa 6 a metodologia usada com os povos indigenas. 0 novo m6todo tinha urn
Hiitcccdente mos  13,6 milh6es de d61ares que a Vale do Rio Doce usou, no final dos
:Hl(ts '70 e comeco de '80, para comprar o consentimento das comunidades indigenas
:iti`` scus projetos.

0 dinheiro oferecido resultou em fracasso quanto aos objetivos de auto-susten-
I:i¢€~io anunciados. Os projetos foram formulados na mesa de algum executivo e I.eali-
y{idos  a  toque  de  caixa poi. pessoas  contratadas.  Foi  muito  dinheiro  gasto  por  tao

|ioucos resultados. Mas esta pi-imeira iniciativa foi o caminho abeilo para FUNAI, go-
vci-no, estados e prefeituras, madeireiras, ONGs e empresas oferecei.em vantagens,
i`m troca de apoio e acordos ou neg6cios altamente lucrativos.

Procuram-se ap6statas e nao martires. Tenta-se conquistar os indios, reduzi-los
i`o individualismo, ao consumismo, a competieao, ao desejo de ter mais, ao gosto do
sup6rfluo, ao gosto do poder. Temos dezenas de exemplos a este respeito.

Entreoskayap6houvealiciamentodetuxauasporpartedegarimpeirosemadei-
I.ciras. 0 dinheiro ai.recadado foi administrado por liderancas em seu pr6prio benefi-
cio. Na aldeia Kikretum, o povo chegou a expulsar a equipe de missionarios que se
tinha pronunciado contraria a venda de madeira e que procurava alertar a comunida-
deparaosperigosinerentesaestesneg6cios.0mesmoaconteceunasaldeiassuruiein
Rond6nia.

Este novo metodo procura minar a resistencia a partir de vantagens t6cnicas e
econ6micas oferecidas aos indigenas. 0 que a viol6ncia nao conseguiu, o aliciamento
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co, as prcss6cs sc multiplicam,

Por exemplo, na aldeia Koatinemo do povo asurini do Xingu, ii cttliiuiiidtldc pe-
diu a retirada das irmazinhas, que viveram no meio deles durante 20 anos, po].que as ir-
mas levantaram questionamentos sobre os projetos da firma britanica Body Shop e de
ecoturismo na area.

Os grandes e os politicos se aproveitam das reais necessidades e anseios das co-
munidades indigenas para perseguir seus pr6prios interesses. A investida dos grandes
projetos nas areas indigenas coincide com o esvaziamento da Funai por causa do pro-
grama neoliberal e da politica de privatizagao e terceirizacao do Governo. Os coltes na
educagao e principalmente no atendimento a sadde indigena motivaram a procura, por
parte das comunidades indigenas, de recursos por vias diversas, legitimas ou nao.

0 contato mais freqtiente com a sociedade envolvente, o bombardeio dos meios de
comunicagao social, especialmente a televisao agora acessivel pelas antenas parab6li-
cas, as press6es e ofertas de govemos e empresas ameacam mudar a cabeca dos fndios.

Esta mudanca nao e exterior, mas atinge a estrutura mental, o espirito, a alma.
Em algumas aldeias que acompanhamos ha bastante tempo, por uma s6rie de circuns-
tancias, mos dltimos anos, tern entrado muito dinheiro, atrav6s de convenios, contrata-
c6es, aposentadorias. Com isso os jovens comegam a olhar mais para fora, sonhar em
competir com os brancos, ganhar dinheiro. Em conseqti6ncia a id6ia de mutirao enfra-
quece, a gratuidade nao 6 mais tao apreciada.

Como, entao, as comunidades indigenas enfrentam, hoje, esta "besta-fera" tao
perigosa? As considerag6es anteriores apresentam uma vis5o negativa e pessimista da
realidade e poderiain levar a conclusao de que nao ha mais futuro para os povos indi-
genas. Ja no comeco do s6culo, e outras vezes ao longo da hist6ria, isto foi anunciado.
Os indios, por6m, continuam ai para dizer o contrario, apesar dos graves e perigosos
desafios que estao enfrentando.

A realidade 6 dial6tica e outras forcas de resist6ncia estao presentes nas aldeias e
nas pessoas. 0 tamanho dos desafios nos faz compreender a forca da resistencia que se
renova e renasce durante 500 anos de hist6ria.

Apontamos tres grandes foxpas que se op6em a proposta individualista, egoista
que vein pelos gi.aiides projetos de hoje, gerados pelo neoliberalismo.

I 4/orfo c7cz cw/fwrcz: a cultura tern raizes muito profundas. A terra mac, mae de
todos, 6 conceito, 6 amor repassado de gerac5o em gerac5o. Cada vez que aparece a
id6ia de terra como mercadoria, como  fonte de lucro, para as culturas  indigenas 6
como se algu6m prostituisse a pr6pria mae para ganhar dinheiro. Isso provoca uma re-
acao, urn escandalo, principalmente quando sabem que s5o os pr6prios parentes que
destroem a terra, comercializando-a. A cultura tamb6m recusa a existencia de exclui-
dos na aldeia como, tamb6m, que existam privilegiados.

Entre os Guajajara e entre outros povos, quem tern mais deve dar mais e qTando
algu6m come9a a acumular bens 6 forcado, de uma maneira ou outra, a repartir. E vcr-
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iiH`'lnh i` Hu i'ccoiistitiiii.. 0 quc acontcce nao 6 dcstruicao mas uma rc-claboracao por
iiiii lt` tl`i pov() juntando o scu cspecifico com o novo.

„„":ti`{`g/;::.;.."Tdj'd';L':`.€`uGe°;Sve£J;aaae[::itguer:a[:::::naact:I:taa.vAe:ec[;i:aa°re:1:ga,I:o:gE9ed[aacquu[:
I li.l``I'ii iini` a forte ligacao das pessoas com a natureza, a coesao e solidariedade entre as

ii\'["t:it:, :I consci6ncia da pr6pria dignidade. Quando a religiao e a espiritualidade in-
i I l)I,i`i I:i ``{~`o fol.tes, elas mesmas tomam-se uma barreira aos grandes projetos e aos con-
1 I ;Miltti.cs que os  inspiram.

( ) povo reelabora os mitos, intexpreta a realidade. A religiao crista e o evangelho,
I;H I ilt¢m, fazem parte da realidade cultural de muitos povos que a conheceram ao lon-
ii,u tlt}S s6culos, mesmo que de maneira impositiva e com as contradic6es inerentes a
+i. )i.,ill(I:ide  da  6poca.

t)s povos indigenas souberam entender e reformular a mensagem evang6lica e,
I ii i.ill,, csta se torna para muitos uma forte aima contra o egoismo, o desrespeito e a ga-
ii!``ili)i{`. N6s testemunhamos ao longo destes anos como os povos indigenas sao capa-
y,``* tlc perceber e se apoderar da for¢a revolucionaria do evangelho.

I i4 /or€cz cJcz ongcz77z.zcz€Go: Uma grande fonga que os povos indigenas estao utili-

yiiliilocemquecresceramnoshltimostrintaanos6acapacidadedesearticular,tecerali-
Hii¢iis e se organizar. A hist6ria dos povos indigenas nas Am6ricas, o seu relacionamento
t:t tin a natureza e entre si sao propostas que fascinam e tern ganhado muitos aliados.

Atualmente  a  opiniao  nacional  esta bastante  favofavel  aos  povos  indigenas,
I_.`tmo foi comprovado ate recentemente nas comemorac6es dos 500 anos do Brasil em
:'hl.il de 2000.

Nos anos 70, o projeto de emancipacao e os crit6rios de indianidade foram repu-
tliados a nivel nacional. Nos anos 80 a hidrel6trica Karara6 foi tamb6m rechacada ape-
*t`r da mobilizacao da UDR. A Constituigao de  1988 foi a grande vit6ria dos povos
indigenas. E, mais recentemente, os povos indigenas no Brasil realizaram uma grande
conferencia com 3000 representantes de 160 povos se comprometendo com os negros
a povo pobre para construir juntos um'novo Brasil de outros 500.

Estefato,apesardetodoumaparatoderepress5oviolenta,6umsinaldevit6ria,dees-
peranca para o futuro, para `\m c6u novo e uma nova ten.a... ulna Jerusalem nova onde...
nunca mais haverd morte, nem luto, nem clamor, e nem dor havefa mais" (Ap 21,14).

N ello Ruf f ialdi
Roberta I.ee Spires
Caixa postal  12080

Sao Braz
Bel6m, PA
66090-970
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()r!i¢6es iiidigenfls

Quando voce levanta de manha
de gracas pela aurora,
por tua vida e tua forea,
de graeas por tua comida
e a alegria de viver.
Se voce n5o encontrar motivo para dar gracas,
a falha esta em voce.
(Tecumseh)
a nossa Mac a TeiTa, a nosso Pai o C6u,
Seus filhos n6s somos, e com o coxpo cansado
N6s lhes trazemos os presentes que voces gostam.
Entao tecam para n6s uma veste luminosa;
Que a urdidura seja a luz branca da manha,
Que a trama seja a luz vermelha do anoitecer,
Que a franja seja a chuva que cai,
Que a borda seja o arco-iris.
Assim tegam para n6s uma veste luminosa,
Para que andemos dignamente onde passaros cantam,

3a:ao:suae#na:eamToesITd:'g8a:oes:toepoan,does::.ampossaoverdes,
(Tewa)

Parabola da arvore

Ela era estranhamente bela! Seu tronco nodoso, de ratzes mergulhadas no mais pro-
fundo da terra e os galhos erguidos ao mais alto dos c6us.
Entdo, o jardineiro, se aproximando, perguntou a drvore: Quem 6 voce?
E a drvore respondeu, hamilde:

Eu sou a Seiva, energia feminina, criadora do meu ser.

Chegou o cientista e, observando, perguntou tamb6m.. Quem 6 voc6?
E a drvore respondeu serena:
Eu sou a Identidade, origem materna que se expande na madurez do meu frutificar.

Mats tarde, o monge, contemplando, perguntou-lhe ainda: Quem 6 vocG?
E a drvore respondeu, convicta:
Eu sou a Espiritualidade, resistGncia-mulher que perpassa o espaco e o tempo de
todo meu viver.

Os tr6s sentaram a sombra da drvore e, dialogando, tentaram entender sua mensagem.
(Elizabeth Amarante Rondon, missionaria do CIMI entre os povos irantxe e myky)
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I )N fres sentaram a solnbra da dr\!ore e, dialogando, tentaran entender sua rriensagem.
Desenho: Artur Dias

I lnia experiencia pastoral

Nos anos 80 os povos karipuna e galibi-marworno, no extremo norte do Amapa,
utitavam enfrentando mudaneas radicais com a chegada da BR 156 que rompeu o rela-
1 ivo isolamento destes povos e de todo o municipio de Oiapoque provocando a corrida
:io ouro, a madeira e a terra. Aumentou o com6rcio na cidade e as ofertas de emprego e
i".gos. Enfim, estes povos estavam sendo atingidos por mudancas radicais.

Vimos a preparagao e celebragao da crisma como momento para ajudar a recupe-
i.:ir a hist6ria, fortalecer e celebrar a identidade indigena. Inspirados por alguns estu-
tlos  e  encontros  do  CEBI,  usamos  os  temas  do Apocalipse como  inspiradores,  na
pi.cparac5o que foi orientada pelos lideres espirituais das comunidades. Isto porque os
I)ovos indigenas se assemelham, ate hoje, as primeiras comunidades cristas: peque-
i`os, diferentes, com urn modo de vida e urn pensar na contramao de todo o imp6rio ou
qociedade que os cerca.

Passos:

1. Resumir a vida de Jesus e sua miss5o a partir dos evangelhos.

2. Comparar as comunidades no inicio da Igreja com as comunidades indigenas
de hoje a partir dos Atos dos Ap6stolos.

3 . Recuperar urn pouco da hist6ria local e avaliar o que se passava na comunida-
de, a partir das cartas as comunidades no Apocalipse, capitulos 2 e 3.
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4.  ('{u.iictcrix:`i. ii  lutii  tlc  Ilo.ji` c  u uiiiliti'timisst]  a pal.tir tla  tut:I  i`Iil I t.  n  I IHili`cr c o

dragao (Ap  12 c  13).

5 . Refletir o desfecho da luta a pill.tir (lc ^i) 14, 16 e 21 e os dons do Espii.ito Santo.

Os passos 3 e 4 que exigiram muita intcracao dos participantes, marcaram estas
comunidades e ajudaram a surgir novos lidercs, que continuam ate hoje,  firmes no
compromisso com seu povo e com a construcao de urn mundo novo.

Ao car-acterizar a luta com o dragao, eles deram nomes para cada cabeca dele, no-
mes que indicaram seus principais problemas ou ameagas. E, para cada cabeca, pl-ocu-
raram algum dom de Deus presente no seu povo, ou adquirido, que set.visse para cortar
aquela cabeca. Na celebi.a?ao, traduziram estas reflex6es em dramatizagao muito ani-
mada e nunca esquecida. 0 Apocalipse hoje, como ontem, fomenta a esperanca e da
coragem, mostrando que a forca vital, a vit6ria, n6s a carregamos dentro de n6s.

Nello Rltf faldi
Rebecca Lee Spires
Caixa postal  12080

Sao Braz
Bel6m -PA
66090-970
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