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Jane Dwyer e K4tia Webster

Grandes projetos na Transamaz6nica nao sao novidade.

A Transamaz6nica se definiu como "O projeto da terra sem homens para homens
sem terra". Hoje esta terra tern homens e mulheres, mas cads o projeto? As pi-omessas
continuam sendo s6 promessas. Os projetos continuam a aparecer e a seguranca na ter-
ra, que sempre foi fragil, toma-se cada vez mais tenue, as condie6es de vida cada vez
memos humanas.

Estes homens e mulheres vieram de situac5es dificeis: trabalhavam na terra dos
outros, ari.endados ou alugados, empregados sem futuro. Muitos vieram da dureza da
seca: a promessa de agua a vontade era urn verdadeiro sinal de paraiso. Eles vieram
com sonhos e esperancas de uma vida melhor.

A promessa de uma vida melhor comecava com urn pedaco de terra para traba-
lhar e tirar o sustento, mas incluia tamb6m a sadde e a educaeao. Urn futuro feliz e li-
vre para seus filhos e suas filhas. Realizar este sonho era entrar de cheio no grande
projeto do govemo. Para a maioria o sonho era ser dono de terra, ser seu pr6prio pa-
trao, ate fazendeiro.

Logo descobriram que estes sonhos nao iriam se realizar da forma prometida. 0
que fazer? Muitos se desesperaram e foram embora. Outros, por6m, ficaram e continu-
am a caminhar numa terra dificil, cada vez mais invadida por ameacas e sofrimento.

Uma parte daqueles que ficaram descobriu que diante do tamanho das dificulda-
des era necessario se unir, trabalharjuntos. Sozinhos nao iam conseguir nada; sozi-
nhos nao iam mesmo sobreviver.

A necessidade despertou a luta coletiva, apontando uma experiencia altemativa.
Passos concretos foram dados a fim de garantir a permanencia na terra: a formac5o de
associac6es; a luta pela documentacao destas terras; a luta pela construcao de esti.adas
nos travess6es; a luta pela construg5o de escolas e a formacao de professores; a forma-
¢ao de tecnicos agricolas entre seus filhos e suas filhas; urn caminh5o comunitario
para o escoamento do produto; maquinas comunitarias para limpar o aIToz; revendas
comunitarias e mais recentemente a luta por postos de sadde; .. . tudo isso e mais ainda
para poder permanecer nesta terra, para realizar seu sonho de vida.

Mas nada disso foi possivel sem a luta coletiva. Nesta luta, familias vindas de
estados e situac6es variadas, com costumes e culturas que nao se encontravam com
facilidade, aos poucos se tomaram "urn povo" (Dt 10,19). No comeco, apesar dos
imensos desafios, a realizacao de uma experiencia diferente e nova parecia mais do
que possivel.
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I   I i t`Iiiilw tlo iitiv{i, ilo i`It€r"Ltivt> rictiii ciitl±` w i"iis l{>ngc, iiiais dilicil dc sc I.caliz{ii..
'\ '1 I ii.A:`iii/.iltt~)cs I)opuliircs sc lol.m`i.1`m l`l.acas, dispcrsas c ate scm cr6dito no meio do

|ii i\'`t.  ^lgiiillas  dcstas  ol.ganizac6es  transformam-se  em  instrumentos  dos  "outros
iu I ti`.l`t*" c tudo pareceu perder o iuino.

^|icsardisso,pessoasecomunidadescontinuamalutar,caminhareacreditarna
|wt.{Hi1ii1idadcdcumaexperi6nciaaltemativa,igualitariaefratema.Algunssaopionei-
i.w.`ln*l`amiliasmaisantigas,comumamem6riavivadasdificuldadesedaslutasdos

iu in ii`ii.t}s tempos; outros acabam de chegar: mulheres e homens, jovens e velhos...

Nasceapergunta:diantedestarealidadearrasadora,porqueestepovocontinuaa
" I i.iliti`i. numa caminhada difei.ente? Como? De onde vein o sonho e a forea da es-
1"`,,,\:i,?

I )cbiucando-nos sobre esta experiencia, mos sentimos convidadas a refletir so-
1ui.ittiuemotivaedaforcaaestacaminhada,oquesustentaestafenapossibilidadede
I i "  ulna sociedade diferente, onde os fracos e pequenos tenham vez e voz.

I'or que este povo acredita naquilo que para muitos e pura ilusao e fantasia?

(`omo 6 que se recuperam dos desvios e dos deslizes na caminhada?

Qual o processo pelo qual conseguem discernir e dar nome a estes deslizes?

Como permanecem firmes no rumo escolhido?

0 que norteia este iumo?

Sao perguntas dificeis.

NaotemosumarespostadefinitivaesimumareflexaoapartirdeDeuteron6mio
11,*`istentadanumacaminhadadelongosanosnomeiodascomunidadesemovimen-

:,``'.:,;.':`,'::VD°;uus|taoc::[':hdaodsafiT:ceo:°es;:::[eai:::i:j:'e::;:i::I:::I::ae:pfe°r::naog,r:;
I  H'i''  Cla!

OsexemplosconcretosdestareflexaosaotiradosdanossacaminhadanaTransa-
iiii`y,t^tnica.Poiem,pelanossaexperiencianonorte-nordeste,sabemosqueoqueseen-
i I `i`li.a na Transamaz6nica se encontra, tamb6m, no Maranhao, Pemambuco, Paraiba,
I 'i`:`i.i'i e outros estados do nordeste, respeitadas as particularidades regionais. Tamb6m
iiit i.:isos citados nao s5o tinicos e nem s6 da Transamaz6nica.

Foi necessario escolher urn ou outro para melhor ilustrar a mistica encamada no
iii`.io da caminhada do povo.

Aexperienciarefletidanosensinaqueecaminhandoquesefazocaminho,que6
mitlia-a-diaqueseconstr6ioaltemativo,queamisticasetomaoaltemativovividoe
H I `i.t}fundado na caminhada.

Eestamisticaquedasentidoaluta,avida,acelebracaoeamorte.Elaseaprofun-
•1"t}capuranacaminhadaenostransforrna.Estatransforma¢ao6continuaeconstan-
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tc,sctoi.nauiuaposturadi{intcilavida,iiinai)ostui.{ipclaqualtiitltilt1111iHtlti.;ih*u'`Iiiiiltt

ou descartado.

quefaEz[eameotsa?]opj::SEan]oct::i::::e:i::nea:a:nsuen:toa:::ir:r::aE6st[am£T::,tca;%]T]:Cc::[tea,6s:
toma a razao da vida inteira, faz desta vida uma integridade s6.

Em que  consiste  esta mistica?  Deuteron6mio  11  faz uma sintese daquilo  que
aparece mais detalhadamente mos capitulos que o antecedeln.

Aparecemvarioselementos,caractei.isticosdamistica,quetentaremoscolocare
aprofundar nesta reflexao: "amaras a lahweh teu Deus e observaras continuamente o
que deve ser observado" (Dt 11,1).

Essencial nesta caminhada 6 fazer o ben, andar mos caminhos de lahweh, aman-
do-o e servindo-o (Dt 10,12), hoje. Os caminhos de Iahweh sao aqueles das pessoas
que"naofazemacepeaodepessoas,enaoaceitamsubomo;quefazemjustigaao6rfao
e a vitiva, que amam o estrangeiro, dando-lhe pao e roupa" (cf. Dt 10,17s).

"Portanto, amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito"

(Dtl0,18-19).Este6ocaminhodelahweh,oDeusdospobres,dosoprimidoseexplo-
rados, dos fracos.

0 centro da vida, da experi6ncia alternativa 6 o pobre, o oprimido, o fraco. Sao
eles que devem estar no centro de nossas vidas e nortear as opc6es do nosso dia-a-dia.
Isso deve acontecer na pratica cotidiana. Nao basta simplesmente cumprir as leis, as
normas e os mandamentos. Precisa circuncidar o corac5o (Dt 10,16), se transformar
radicalmente de dentro para fora, assumir a postura que Iahweh pede, a postura que
Iahweh mesmo assuniu coiiosco: lutar para defender, preservar, libeitar os fracos e in-
defesos, que sao o centro de tudo.

Temos visto esta transformac5o acontecer em pessoas que se engajam na luta,
que se colocam a servigo dos outros para a melhoria da vida de todos.

Lembramos de urn homem que, 28 anos atras, chegou a Transamaz6nica com
sua familia e soube transformar o seu sonho pessoal em projeto de terra para todos e
condic6es de permanencia nela para todos que chegavam. Este homem passou por
uma transformagao pessoal radical, foi uma verdadeira conversao que o jogou no so-
nho coletivo. Desde o comego, ele 6 quem sustenta e aprofunda este sonho no meio
dos outros.

Seupapelpessoal,aforeadesuapresencanacomunidade,suamotivacaointeri-
or raramente aparecem abertamente, pouco ele fala, mas ha nele urn fogo que nao o dei-
xa quieto. Seus irmaos que vieramjunto, mas fizeram outras opc6es de vida, o acham,
no melhor dos casos, urn iludido, no pior, urn louco.

Fazerdopobreedofracoocentrodetudon5o6s6coisabonitadesever.Eadni-
caexperi6nciaquenosfazserumpovo:umpovocapazdecaninhar,deselibertarede
construir uma sociedade de solidariedade, fratemidade e partilha. i experi6ncia viva
de lahweh Libertador, que derrotou os poderosos para defender seu povo e tira-1o da
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iiiirtiuc v€ni d:\ viv¢nciii pi`ss()ill  € colctiva do bi.{i¢o cstcn(lido dc lahwch quc I.cali-
•-I n I *j "iis c obi.as scm igual no Egito. Vcm da mcm6i.ia dc "quem n6s 6ramos e quem
ui`iti S`tillos hoje", da inem6ria viva dc tci-sido escolhido, carregado, educado mos ca-
iHHili(7s  de  Iahweh.

Urn grupo de familias sem terra ocupou uma gleba.  Logo veio quem se dizia
i 11 ti li ) ilara cxpulsar as familias. 0 povo estava segui.o. Deus estava do lado deles, esta-
\..i i.`im cles.  Sabia que tinha chegado sua vez de ganhar terra para trabalhar.

0 dono mandou policia e pistoleiros. Teve "cabra que passou noites na mata"
I I iHH il.#to saiu da terra! Na luta cada urn era e continua sendo muito importante. Ganha-
I iHii :` questao e o povo, hoje, esta mos lotes, ainda sem documento, mas organizado e
liil;ii`clo por estrada, por escola dentro do travessao. Formou uma associa?ao para fi-
i iHI `ciar urn plantio permanente. Organizaram suas casas de oraeao, pois tern evang61i-

1, cat6lico.

Ontem, eles eram sem-terra, vivendo encostados mos parentes ou como diaristas
HnH l`azendas. Hoje, eles estao mos seus lotes, organizando seu travessao a fim de arru-
iliHi. ilma vida melhor para todos.

Eles nao t6m dbvida que foi Deus que os trouxe ate aqui e que vai continuar com
i`l`.* na luta para permaneccr na ten.a.

A gratuidade da escolha e do acolhimento de `Iahweh tamb6m marca a mistica e a
|n `'ilica na experiencia alternativa. Fomos escolhidos nao porque o merecemos, e sim
I N il'que 6ramos escravos e oprimidos e foi o amor e o poder de Iahweh que mos libertou
I w ii.(iue precisavamos d'Ele. Nao foi nossa forea, nem nosso caminho. Somos a obra de
li`liweh. Mas somos a obra de liberdade.

Podemos escolher, pois conhecemos as opg6es possiveis, como tamb6m as con-
u.titi6ncias de cada escolha.  Sabemos tamb6m que uma queda, urn deslize pode ser
iii`i.doado e ajeitado, pois ja experimentamos o perdao e a miseric6rdia de Iahweh, e
I.i(:I miseric6rdia e gratuidade precisamos viver e partilhar com os outros.

Houve uma vez urn confronto entre urn fazendeiro com seus comandados e urn
)i,lJiipo de colonos que lutavam para defender uma gleba de terra para outros sem-terra,
iiiii.zl outros pobres, fracos e suas familias. 0 fazendeiro insistia que a terra era dele.

A comunidade que vivia dentro desta area nao defendeu os colonos. Tern ate
'li llas convel.sas que este povo se aliou com o fazendeiro. No fim a terra foi liberta; os
i``tlonos ganharam a questao.

0 pessoal que morava dentro da area ficou tachado de traidor, perdeu a confianca
i lits demais. No decorrer dos anos, por6m, este mesmo grupo tern feito uma caminha-
il:I, se integrando no meio dos outros e lutando juntos por uma vida melhor. Sem ter
ililo ou formalizado nada, o perdao e a miseric6rdia de Deus foram vivenciados.
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rar a qualidade dc vida do povo, fi6is Has rcuni6cs c cclcbract~7i`H c`)I I I lil I i I:'`ri :`s,
cionamentos foram crescendo na confianga e no companhcirisi").

Prioritaria em Deuteron6mio  11, como tambem no meio do povo, e a fo

:;iear:::.efaanfallea::::opTol:|ys:?E:eAn|:aftneci::::Fa`zng#:::?::1:op:::9,,fideul#
e cria uma identidade pr6pria e diferente. Esta Alianga se formou na saida do Eg
consolidou durante os quarenta anos no deserto.

A Alianca promete a terra onde mama leite e mel, mas tamb6m leva p
nho da provagao, da formagao para que o povo possa viver nesta terra de pro
0 deserto leva o povo a se conhecer, a penetrar em seu pr6prio coragao e se c
ter. 0 deserto revela a fraqueza e a fragilidade do nosso compromisso : Iahweh
o povo falha.

A construcao do altemativo passa por muito deserto, deserto que provoca
fundamento, limpeza, retirada de desvios, voltas para urn caminho mais acerta
deserto alimenta a humildade, corta o triunfalismo e o orgulho, relativiza abso
certezas mil.

0 deserto faz crescer a forca intr6pida que mos faz continuar e enfrentar ape
fraqueza e das derrotas. 0 deserto ensina a medir as vit6rias e as derrotas com o
o coracao de Iahweh, a fazer de derrotas passos de aprendizagem para a caminha
as vezes, mos faz descobrir que algumas supostas vit6rias sao fatores que mais
ban do que fazem avangar (Dt 11,16)

Quando olhamos as tentativas de viver uma sociedade diferente, solidaria
tiva e fratema, mos defrontamos concretamente com a experiencia do deserto. A
quinas de arroz est5o paradas. As revendas acabaram. 0 caminhao comunitar
faz linha mais. As associac6es em geral tornam-se simples veiculos para rece
nanciamentos. N5o existe mais o aspecto de reflex5o sobre a realidade, o apro
mento dos problemas e a organizac5o para lutas mais amplas. Alguns projetos co
tarios nunca chegaram a nascer, morreram na fase de planejamento.

Nao podemos dizer que todas estas supostas derrotas ou deslizes tenham
rna causa. A conjuntura nacional acabou com algumas destas tentativas com
exemplo, as pequenas revendas populares.

Outras experiencias desintegraram-se por causa de problemas internos: c
comparac6es (quem ganhava mais, quem perdia mais), desconfianga entre pes
atitude tao comum e difundida de pensai-que o que e comunitario deve ser de gra

Mas 6 deste "deserto" que sai o pequeno resto que continua refletindo estes

::]smeedn]tfi?:Lfduaed:::::::i::1:enso°:he::ed::;:::uut:::aedxeps:r±ejn:;aosifnpt:ftd]:s¢:cpa
tamb6m, sem negar as fraquezas e falhas na caminhada, que nenhum projeto co
tario 6 etemo. Muitos projetos serviram bern no seu momento mas hoje nao t€m
sentido. A conjuntura mudou.
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tt* gritos que sairam de nossas gargantas. Acima de tudo, 6 reconhecer o ouvido
`ticutou, o olho que enxergou, a mao que se estendeu: Iahweh que desceu e se colo-

iit) meio do seu povo e o libel.tou.

li`, sentir, contar, reviver tudo de novo, reacender o fogo do primeiro amor para
tt.Ill:snbur]:;:sT£:Sssger:tpo:8dueed:sLeesnptebrroaret:e=:i::?da:Sip:.::tr][r°:ed::I;:easi££:[endfij::[j:::

iliwch,amaoqueguia,norteia,repreende,cutucamasnuncaempuiTa,nemforga.

l'iiiodesertoqueopovoolhasuavida,avalia,reorganiza,seperdoaerecomecaa
ii`har. i no deserto que o impossivel se torna possivel. La renascem a coragem e a
I de enfrentar e acreditar de novo.

r: no deserto que o povo se torna fiel e comprometido (Dt 8,1-6).

Uma experiencia concreta que mostra a forca e o poder do deserto.

Urn assessor, que ha longos anos esta na cam.inhada do povo, olhando a situacao
I, intema e externa, chegou a dizer que a proposta coletiva nao tern mais credibili-
` no meio do povo.

Alguns dias depois, na mesma area, uma mulher pioneira e participante ativa nas
* ao longo dos anos e que por causa desta participacao enfi.entou sofrimentos e di-
{lades na vida, declarou com paixao e firmeza numa reflexao de missionarios: "6
I)roposta coletiva que funciona! "

Os outros participantes confirmaram a colocacao.

Todos reconhecem que a proposta e urn desafio, que traz perseguic5o e sofrimen-
Mas tamb6m acreditam, no intimo do seu ser, que, apesar de tudo, aqui tern algo do
t, de altemativo brotando em nosso meio.

Vale a pena continuar.

i no deserto que nos confrontamos com os outros deuses e os tiramos de nosso
.+,

inho. E no deserto que nasce a coragem de acreditar em nossa pr6pria experiencia.
in e que define a forca e possibilidade do projeto coletivo? Poi. que?

E na passagem pelo deserto que se aperfeicoam os valores que sustentam a misti-
ue se aprofunda a pratica que estes valores geram. E nesta pratica que o povo se
tifica como "urn povo", gerador de uma experiencia diferente, criador pela forca e
poder de Iahweh.
0 interessante 6 que estas praticas, muitas vezes, sao consideradas impossiveis

te da conjuntura individualista e predadora em que vivemos. Somos testemunhas,
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por6m, dc quc nas comunidades ondc i`lgo ``tlc i`ovo, dc dil`crenti``], i`t`I:'i Hi`I)tlu clisai-
ado, o povo, na sua maioria, pal.ticipa e procura colocar seus filhos c Sii{i* l'i lhiis nesta
vivencia.

A interdependencia 6 uma das caracteristicas destas experiencias. 0 povo luta
para nao se perder na auto-sufici€ncia e no individualismo. Ha urn reconhecimento
profundo da necessidade mdtua que existe entre eles. Esta interdepend6ncia se expres-
sa em varias maneiras: a reuniao, o mutirao, a partilha de tudo, a ajuda mtitua, a alegria
em estarjuntos seja no ti-abalho, no encontl.o, na celebrag5o, na oragao, na festa ou na
doenca. i aqui que os pequenos e fracos sao colocados no centro da vida, onde eles
t6m voz, vez e lugar. Aos poucos, este processo educa, cativa, se multiplica.

A luta em comum pelo indispensavel, aquilo que precisa para saciar a fome e as
necessidades basicas de todos: "o seu viiiho, seu 6leo, seu ti.igo, a erva do campo pal-a o
rebanho" (Dt 11,14) motiva e mobiliza.

0 sup6rfluo e o acrimulo tern que ser combatidos, nem entrain em pauta. Talvez
nao haja exemplo que melhor aponte para uma sociedade altemativa do que a partilha
do aIToZ.

0 arroz 6 o sustento basico da vida na Transamaz6nica. Quando a roca de aiToz
falha 6 uma grande preocupagao. Temos visto gente, nestas comunidades, sobretudo
naquelas que ainda lutam pela permanencia, partilhar o an-oz, abriiido mao do acdmu-
1o, pessoal ou familiar, para o bern do outro.

Mesmo quando o arroz guardado 6 pouco, 6 muito dificil uma familia nao em-
prestar para a outra que nao tern an.oz. Enquanto tern arroz, o mesmo 6 partilhado. 0
pagamento 6 simplesmente urn saco por urn saco emprestado, nada dejuros. Nao 6 as-
sim com o atravessador ou o rico, quando urn saco emprestado deve ser pago com dois
ou ate tres sacos.

Existe outra pratica interessante. Quem tern uma boa roea de arroz deixa os ou-
tros que nao tern entrar e cortar de meia. Quer dizer: aquele que vein cortar, de favor,
fica com metade e o dono da roca com a outra metade. Isso entre familias, pois, quando
6 entre patrao e arrendatario, a divisao 6 feita na base de urn tergo para quem corta e
dois tergos para o pati-5o.

A autoridade e diregao sobre sua pr6pria hist6ria se expressa de forma variada, as
vezes da o que conversar e debater. A terra onde mama leite e mel, 6 Iahweh quem da.

Tern comunidades que n5o avancam, exigem e esperam do prefeito ou da autori-
dade competente. Quando nao conseguem, mesmo depois de luta, a comunidade se
acomoda, na espera indtil e queixosa.

Outras, por6m, reagem de forma mais criativa e aut6noma. Enfrentam a luta do
comeco ao fim. Exigir das autoridades competentes faz parte desta luta, mas a cami-
nhada nao se reduz a isso.

Por exemplo: uma comunidade tern necessidade de uma estrada. i questao de
vida e morte, pois algumas pessoas ja morreram afogadas por falta desta estrada com
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I iii li I tiiic podc p.ira que o pi.cfcito cumpra scu dcvcr. A luta da comunidade nao para na
u.iviiitlicacao ao prcfeito; s6 para com a estrada concluida, com a seguranca do povo
)" :uitida, 0 pi.efeito que nao faz, vai ser denunciado, criticado, mas o povo, no tim,
ii.li:ii.i'` urn jeito de conseguir esta estrada (claro que o prefeito nao sabe disto).

F, quando o povo consegue a estrada, com ou sem prefeito, ela sei.a uma obra de
liiliwch, podem crer.

0 que chama atencao, nestas praticas, 6 a autonomia e a autoi.idade de tomar con-
lH ilc sua pr6pria hist6ria nao deixando-a, de for.rna alguma, nas m5os do Fara6.

A tend6ncia do povo a se comparar influi muito na caminhada. Mas comparar
I w n que ou com quem? Quando a comparag5o 6 para esclarecer, compreender melhor,
I.ililc:` (Dt 11,10). Mas quando se reduz a uma comparag5o entre pobres e fracos, bus-
` Hit(lo ser o melhor ou o maior, cria sua pr6pria derrota.

A mistica ajuda a se elevar, a valorizar-se uns aos outros, a aprender a celebrar e
„ l`.I ltificar-se com a alegria do outro. Comparar, sim, mas para aflrmar e segurar nossa
Hli`iitidade: quem 6ramos e quem somos hoje, de onde viemos, por que e para que.

Na sociedade em que vivemos hoje, estas praticas alternativas tern sentido no
I itiitcxto de urn projeto diferente, pois para a sociedade atual s5o pura loucura. Sao
i'Hl:`s praticas (e outras mais) que alimentam e fortalecem a mistica, a fazem crescer e
ii.`  :lpi.ofundar.

Chegamos assim a urn dos pontos mais importantes nesta reflexao:  o aspecto
I 'i IHcativo da caminhada.

Como continuar a se educar e mais ainda a educar os filhos e as filhas, as futuras
ii,``l.{lc6es, nesta caminhada? Como deixar a semente viva, a chama acesa?

Pelo texto do Deuteron6inio (11,18-21 ), esta educacao nao acontece na conver-
t,ii, nem na sala de aula e, menos ainda, atrav6s de leis, mandamento e normas.

Acontece porque se cria urn ambiente e urn clima em que tudo se toma educati-
\Ju, tudo 6 alternativo. Toma conta da familia, do relacionamento do casal, dos pais
i'itnl os filhos, parentes com parentes, vizinhos e companheiros(as).

Influi no relacionamento com o meio-ambiente onde tudo se toma criatura.

Influinaformadeorganizaraproducao,avidadetrabalho,asopc6esdetrabalho.

Tudo tern que ser diferente, colocado a servico dos pequenos e fracos: a escola, a
iii,I.cja, os postos de sadde.

A vida inteira proclama esta diferenga pela pr6pria maneira de ser.

Houve urn curso biblico uns anos atras. A maioria dos participantes eramjovens,
11 lhos e filhas dos colonos. Formamos grupos a partir do tempo em que as familias dos
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jt7vcns tinham chcgado i`i Trailsamaz6nica. A tarcl`a ci.a contar a histt'iiiH {lii ' I `i «n*ni"`-
z6nica.

0 que se revelou, com esta atividade, foi que as familias vierain com urn sonho, o
mesmo que o govemo propagandeava. Elas, por6m, ficaram e se engajaram na luta por
urn sonho diferente: a possibilidade de uma vida melhor conquistada atrav6s da luta
coletiva, onde a solidariedade, a partilha e a fraternidade entre os pobres e os fi-acos
sao a base de tudo.

No encontro ficou evidente que as familias conseguiram passar esta experiencia
de uma forma viva e apaixonada aos seus filhos e filhas e continuam a faze-1o.

Enfim, se aponta para a experiencia altemativa invertendo o processo em que vi-
vemos hoje: onde domina o lucro, coloca-se a vida; onde detennina o interesse dos ri-
cos, coloca-se a necessidade dos pequenos e dos  fracos; quando a forga e o poder
querem se exibir, apresenta-se o ffagil e o humilde. Quando a teoria e o intelectualjul-
gain, procura-se a confirmacao e aprovag5o dos que vivem e andam neste caminho, os
pequenos e os pobres de Iahweh.

Nao apai.ecem receitas, nem modelos, mas sim experiencias concretas e I.efleti-
das, experiencias que t6m raiz numa jomada de fe e esperanca.

Ealgopessoalecoletivo,6avivenciadehojequetomapossivelacreditarnapro-
messa do amanha.

i com as maos vazias de tudo, memos de pobres e fracos, que se pode pegar na
mao estendida do Iahweh dos pobres e caminhar juntos.

Jane Dwyer
Kdtia Webster
Caixa postal 6
Altamira - PA

68370-970
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