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YvElisE FREiTAs DE sOUzA ARcO-vERDE 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAçãO

WAGNER ROBERTO DO AMARAL
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE

APRESENTAÇÃO

 O gOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DO PROgRAMA PARANÁ ALFAbETIzADO TEM O PRAzER 
E A ALEgRIA DE APRESENTAR ESTE LIVRO “LER, ESCREVER E SER gUARANI NO PARANÁ” COMO MATERIAL DE  
APOIO PEDAgógICO ÀS TURMAS DE ALFAbETIzAçãO DE JOVENS E ADULTOS gUARANI NO PARANÁ.
 ESTE É O RESULTADO DE UM TRAbALHO COLETIVO qUE CONTOU COM CURSOS, ENCONTROS, REUNIÕES 
TÉCNICAS E OFICINAS, SENDO ALgUMAS DELAS REALIzADAS NAS PRóPRIAS TERRAS INDÍgENAS DE FORMA 
qUE PROPORCIONOU A AMPLA PARTICIPAçãO DAS COMUNIDADES E LIDERANçAS gUARANI NO PARANÁ.
 OS TExTOS qUE COMPÕEM ESTE MATERIAL CONTRIbUIRãO PARA  A FORMAçãO DOS ALFAbETIzADORES 
bILÍNgUES gUARANI E TAMbÉM PARA A FORMAçãO DOS ALFAbETIzADORES NãO INDÍgENAS, POIS APRESENTAM 
TEMAS DA TRADIçãO gUARANI qUE FORTALECEM A CULTURA POR MEIO DA ESCRITA E ILUSTRAçãO DE 
HISTóRIAS, MITOS, LUTAS E CONHECIMENTOS TRADICIONAIS.
 COM CERTEzA, ESTA ObRA REPRESENTA UMA FÉRTIL SEMENTE PLANTADA NO CAMPO DO CONHECIMENTO 
SISTEMATIzADO, DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E APRENDIzAgEM PARA UMA AMPLIAçãO DOS DIREITOS 
DE CIDADANIA qUE DEVEM SER ESTENDIDOS A TODOS.                                                                                                            
 DESTA FORMA qUEREMOS AgRADECER IMENSAMENTE A ACOLHIDA E EMPENHO DE EDUCADORES 
E EDUCANDOS gUARANI, DOS CACIqUES, LIDERANçAS E COMUNIDADES qUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE 
DESTE PROCESSO, AOS TÉCNICOS PEDAgógICOS DO DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE/COORDENAçãO DE 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E DOS NÚCLEOS REgIONAIS DE EDUCAçãO, AS SECRETARIAS DE EDUCAçãO DOS 
MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO, A ASSESSORIA PEDAgógICA E DEMAIS PESSOAS qUE TRAbALHARAM 
COM DEDICAçãO PARA qUE ESTE LIVRO SE CONCRETIzASSE COMO MAIS UMA AçãO DO PROgRAMA PARANÁ 
ALFAbETIzADO.

PREFÁCIO

 

 qUANDO bROTOU A PRIMEIRA SEMENTE PARA A PRODUçãO DESTE LIVRO, NASCIA TAMbÉM O DESEJO 
E A INSPIRAçãO DE UM MATERIAL DE APOIO PEDAgógICO qUE FOSSE PRODUzIDO COLETIVAMENTE POR 
EDUCANDOS E EDUCADORES gUARANI, INSTIgADOS A ASSUMIR O DESAFIO E, AO MESMO TEMPO, A RIqUEzA 
qUE A CRIAçãO DE UM MATERIAL REPRESENTA. 

 OS DESAFIOS SãO REPRESENTADOS PELA COTIDIANA E HISTóRICA LUTA PELO TERRITóRIO HAbITADO 
PELOS ANCESTRAIS, PELA PERMANÊNCIA DIgNA NA TERRA CONqUISTADA, PELOS DIREITOS À EDUCAçãO 
bILÍNgUE, INTERCULTURAL E DIFERENCIADA, DENTRE OUTROS.  

 O DESAFIO PELA LUTA COTIDIANA EM CONSTRUIR UMA REALIDADE EM qUE SUAS VIVÊNCIAS E 
ExPERIÊNCIAS gUARANI SEJAM VALORIzADAS, SUAS CULTURAS SEJAM RESPEITADAS E AFIRMADAS. ENFIM, O 
DESAFIO DA CONSTRUçãO DE UMA SOCIEDADE EM qUE A LEITURA E A ESCRITA POSSAM SER INSTRUMENTOS 
qUE PROMOVAM O DIREITO, A JUSTIçA, O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL gUARANI, TENDO 
AMPLO E PROFUNDO SIgNIFICADO NA VIDA DAS COMUNIDADES INDÍgENAS.

 A RIqUEzA DESSA ObRA SE ENCONTRA NO INTENSO DIÁLOgO, PARTICIPAçãO E NA SOCIALIzAçãO DE 
SAbERES E ExPERIÊNCIAS qUE AMPLIAM A LEITURA DE MUNDO DOS qUE A LÊEM. A RIqUEzA, PORTANTO, ESTÁ 
NO FAzER JUNTO, NO CRIAR JUNTO, NO SONHAR JUNTO. TAMbÉM ESTÁ NO IMAgINAR UM MUNDO DIFERENTE, 
SONHAR COM ELE E LUTAR PELA SUA CONSTRUçãO, COMO AFIRMOU O EDUCADOR PAULO FREIRE.

 DESEJAMOS qUE ESSE LIVRO POSSA SE CONSTITUIR NUM INSTRUMENTO qUE REFLITA SObRE A 
SUPERAçãO DAS DESIgUALDADES, DAS INJUSTIçAS E VIOLÊNCIAS qUE AINDA MARCAM A HISTóRIA DOS 
POVOS INDÍgENAS.

 qUE OS TExTOS COM DEPOIMENTOS, MEMóRIAS E HISTóRIAS qUE COMPÕEM ESTE MATERIAL, 
POSSAM SER TRADUzIDOS COMO ENSINAMENTOS DA CULTURA E DO MODO DE SER DO POVO gUARANI, ASSIM 
COMO O COMPROMISSO DO gOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA COM ESSES POVOS.

ALAYDE MARIA PINTO DIGIOVANNI
SUPERINTENDENTE DA EDUCAçãO



 

aPY iPara va’eMa PoroMBo’ea KuerY oiPoru aGuÃ HÁ’e MBa’ eMo NHaNdereKo ruPi NHaNeraMoĨ KuerY iKuai i 
AgUE RE NHANEMA’ ENDU’ A Vy JAIKO AgUã RE gUIVE NHANDEPy’ APy VE AgUã.
MBa’e eta aỸ Gui Ma oPaMBa’e YMa Guare raMi ve’ Ỹ Ma, NHaNdeKuaia’i ruPi Guive NHeMBo’e reve He’ Ỹ 
NDA’EVEVEI MA, HÁ’ ENUNgA RUPI NHANHEA’ ãVE TEMA.
tuJaKue HÁ’e KYrĨGue Pe iPorÃ va’e, NHeMBo’e ruPi NHaNdeKuai vY rÃe Ma JaJou rÃ MBa’ eMo JaeKa HÁ’e JaiPota 
VA’E NHANERETARã KUERy PE gUIVE. 
AUTORES GUARANI MBYA 

aPe iParava Ma MBo’eaKuera oiPoru HaGuÃ HÁ’e MBa’eicHoPa NÃNeraMoĨKuera oiKo HaGuere 
ÑONEMANDUO’AVO JAIKO HAgUã RE gUIVE HÁ’E JAJEPyAPyVE HAgUã.
KO’ANgã MA ÑANDE NDOHA’ EVEIMA yMAgUAREICHA JAIKO UPEARE NAÑAÑEMbO’EIRÕ NDA’ IKATUVEIMA JAIKO KO 
yVUPE UPEARE ÑAÑEHA’ã VA’ERã ÑAÑEMbO’E.
TUJA’I HÁ’E MITãKUERAPE MA IPORã ÑAÑEMbO’E, UPEICHARÕMANTE JAJUHUTA MbA’EPA JAHEKA HÁ’E JOIPOTA VA’E 
ÑANEHENTE KUERAPE. 
AUTORES AVÁ GUARANI 

NHaNdevY, a’eWeMa NHaNHeMBo’e aGWÃ Ma’erÃ NHaNdereKo YMa re NHaNderaMoĨKWe, NdoiKoWai Wa’eKWe 
KWatia re oMBoPara aGWÃ. KoWa’e arY a’eWeMa NHaNHeMBo’e, NHaMBoPara NHaNde aYWu-PY. 
AUTORES GUARANI NHANDEWA

 AO PENSARMOS EM UM LIVRO COLETIVO, SAbÍAMOS DOS DESAFIOS E DA RIqUEzA qUE ISTO REPRESENTA. 
OS DESAFIOS SãO REVELADOS PELAS LUTAS DIÁRIAS ENFRENTADAS POR EDUCADORES, EDUCANDOS E gOVERNOS 
PARA CONSTRUIR UM PARANÁ ALFAbETIzADO CUJA APRENDIzAgEM SEJA RECONHECIDA COMO DIREITO DE TODAS AS 
PESSOAS, ESTEJA ENCHARCADA PELAS DIFERENTES REALIDADES E TENHA UM AMPLO SIgNIFICADO NA VIDA DOS qUE SE 
ENVOLVEM NESSE PROCESSO. A RIqUEzA ESTÁ AINDA NO DIÁLOgO, NA PARTICIPAçãO, NAS TROCAS DE CONHECIMENTOS E 
ExPERIÊNCIAS qUE ENRIqUECEM A CULTURA HUMANA. 

 O DESAFIO DA LEITURA E DA ESCRITA TAMbÉM SE ESTAbELECE AO CONSIDERARMOS qUE AS SOCIEDADES 
INDÍgENAS SE ORgANIzAM PELA ORALIDADE, O qUE AUMENTA A RESPONSAbILIDADE DAS POLÍTICAS E DOS PROgRAMAS DE 
ALFAbETIzAçãO DE JOVENS E ADULTOS.

 DESTA FORMA, A LEITURA E A ESCRITA DEVEM SE CONSTITUIR EM INSTRUMENTOS qUE PROMOVAM MAIORES 
CONqUISTAS UMA VEz qUE A IMENSA MAIORIA DOS POVOS INDÍgENAS AFIRMA E REAFIRMA A NECESSIDADE, CADA VEz 
MAIOR, DE ACESSAR OS MODERNOS CóDIgOS DA SOCIEDADE ENVOLVENTE PODENDO, COM ELES, AFIRMAR E FORTALECER 
SUA CULTURA E CONSTRUIR SUA CIDADANIA.

  ESTA qUESTãO APRESENTA UMA CONCEPçãO DE CULTURA COMO ALgO DINÂMICO, RICO, EM CONSTANTE MUDANçA, 
seNdo Feita e traNForMada Pelas Pessoas – suJeitos da cultura. 

 AS CULTURAS INDÍgENAS SãO DIFERENCIADAS ENTRE SI, IMENSAMENTE RICAS E COMPLExAS EM DETALHES. EMbORA 
OS bELOS ADORNOS, AS ARTES, AS PINTURAS, AS LÍNgUAS MATERNAS, AS CRENçAS, AS PRÁTICAS RELIgIOSAS REPRESENTEM 
UM ARSENAL DE ETNOCONHECIMENTOS MILENARES, ELAS SãO PRÁTICAS DINÂMICAS, CONSTANTEMENTE RESSIgNIFICADAS 
E REINVENTADAS, ASSIM COMO É A VIDA EM SUAS AMPLAS DIMENSÕES E TRANSFORMAçÕES. 

 COMPREENDENDO ESSA DIMENSãO DO qUE É SER INDÍgENA, A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçãO DO PARANÁ 
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE/COORDENAçãO DE ALFAbETIzAçãO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, REUNIU 
eM seteMBro do aNo de 2007, eM curitiBa, alFaBetizadores GuaraNi do ProGraMa ParaNÁ alFaBetizado. ForaM 
CONVIDADOS PARA ELAbORAR UM MATERIAL DE APOIO PEDAgógICO DESTINADO AOS ALFAbETIzANDOS INDÍgENAS E qUE 
DIALOgASSE COM O UNIVERSO CULTURAL DAS COMUNIDADES gUARANI NO PARANÁ. 

 A PARTIR DESTE ENCONTRO, OS ALFAbETIzADORES ASSUMIRAM A TAREFA DE SOCIALIzAR COM OS CACIqUES, 
LIDERANçAS E COMUNIDADES O qUE FOI TRATADO NA REUNIãO E APRESENTAR A PROPOSTA DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAçãO DE AUTORIA DESTE MATERIAL. ENTãO, CADA UM PASSOU A OLHAR PARA A SUA COMUNIDADE COM MUITO MAIS 
ATENçãO NA TENTATIVA DE COLETAR INFORMAçÕES, SAbERES, MEMóRIAS qUE PUDESSEM TRADUzIR UM POUCO DO qUE É 
SER gUARANI, FUNDAMENTANDO ESTAS PESqUISAS COM AS ExPERIÊNCIAS DOS MAIS VELHOS DAS COMUNIDADES POR SEU 
NOTóRIO SAbER.

 FORAM REALIzADAS DIVERSAS OFICINAS DESCENTRALIzADAS NAS TERRAS INDÍgENAS COM O ObJETIVO DE 
PRODUzIR OS TExTOS COM OS ALFAbETIzADORES POR MEIO DE PESqUISA DE CAMPO. TAMbÉM PARTICIPARAM NESTA 
ETAPA, PROFESSORES bILÍNgUES gUARANI DAS ESCOLAS ESTADUAIS INDÍgENAS DO PARANÁ E PEDAgOgOS gUARANI. ESSES 
NOVOS OLHARES RENDERAM OS LINDOS DESENHOS, FOTOS E TExTOS DO LIVRO E PODE SER CONSIDERADO UM MOMENTO 
IMPORTANTE ONDE FICOU REgISTRADO O PROCESSO DE ALFAbETIzAçãO DE JOVENS E ADULTOS gUARANI DO ESTADO DO 
PARANÁ ATRAVÉS DO PROgRAMA PARANÁ ALFAbETIzADO. 

 ESSE NOSSO LIVRO CONTOU TAMbÉM COM TExTOS DE AUTORIA DOS VINTE E CINCO CURSISTAS gUARANI 
PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAçãO DE DOCENTES DA EDUCAçãO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FuNdaMeNtal, eM NÍvel MÉdio, Modalidade NorMal BilÍNGue GuaraNi – iNteGrado, Que acoNtece No ceNtro 
DE FORMAçãO CONTINUADA DE FAxINAL DO CÉU, LOCALIzADO NO MUNICÍPIO DE PINHãO/PR. ISSO CONTRIbUIU PARA 
gARANTIR A PARTICIPAçãO DO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE AUTORES REPRESENTANTES DE TODAS AS TERRAS INDÍgENAS 
gUARANI DO PARANÁ.

 PreteNde-se Que este livro seJa Mais uMa reFerÊNcia de aPoio Para o Processo de alFaBetizaÇÃo dos 
EDUCANDOS gUARANI COMO DE TODOS OS NãO INDÍgENAS qUE TÊM DIREITO A CONHECER UM POUCO MAIS DA CULTURA 
E DA REALIDADE DESTE POVO. 

 ESSA ObRA INTENCIONA qUE OS EDUCANDOS gUARANI TENHAM A POSSIbILIDADE DE IR MUITO ALÉM DA SIMPLES 
deciFraÇÃo do cÓdiGo escrito, torNaNdo-se leitores e escritores Que utilizaM as diversas PossiBilidades 
qUE A LEITURA E ESCRITA OFERECEM PARA A VIDA.

 TAMbÉM REVELA A IMPORTANTE TAREFA DO ESTADO EM PRODUzIR LIVROS PÚbLICOS, COM PARTICIPAçãO E 
AUTORIA DOS EDUCADORES E EDUCANDOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE ALFAbETIzAçãO, TORNANDO ESSA INICIATIVA 
UMA POLÍTICA PÚbLICA EFETIVA E PERMANENTE. 

 AgRADECEMOS A TODAS E TODOS qUE CONTRIbUÍRAM DE ALgUMA FORMA PARA qUE ESTE SONHO SE 
CONCRETIzASSE! 
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OS ORGANIZADORES
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PARTE I 

NOSSAS HISTÓRIAS, NOSSA IDENTIDADE 

ILUSTRAçÕES: TEODORO TUPã JEgUAVy ALVES



12 Nossas Histórias, Nossa ideNtidade 13Ler, escrever e ser GuaraNi No ParaNá

  COMENTE COM SEUS COLEgAS O qUE VOCÊ ObSERVOU NESTE MAPA. qUAIS AS 
TERRAS INDÍgENAS qUE VOCÊ JÁ CONHECE? ONDE MORAM OS SEUS PARENTES?  
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Toldo Boa Vista (Kóho Mu)

Tibagi

Lapa

Castro

Pinhão

Irati

Guarapuava

Ortigueira

Cascavel

Pitanga

Candói

Palmas

Reserva

Arapoti

Ibaiti

Londrina

Sengés

Toledo

Ivaí

Prudentópolis

Palmeira

Turvo

Guaraqueçaba

Ponta Grossa

Bituruna

Céu Azul

Iporã

Cerro Azul

Jaguariaíva

Guaratuba

Mallet

Paranavaí

Piraí do Sul

Ipiranga

Umuarama

Luiziana

Adrianópolis

Guaraniaçu

Altônia

Palmital

Cruz Machado

Antonina

Faxinal

Loanda

Cianorte

Campo Largo

Ventania

Ubiratã

Imbituva

Alto Paraíso

Goioxim

Ivaté

Telêmaco Borba

Cândido de Abreu

Guaíra

Mamborê

Palotina

Icaraíma

Mangueirinha

Assaí

Morretes

Chopinzinho

Roncador

Rio Azul

Iretama

Curiúva

Paranaguá

Terra Roxa

Nova Laranjeiras

Goioerê

São Mateus do Sul

Rondon

Laranjal

Cambé

Tapira

Tapejara

Inácio Martins

Terra Rica

Verê

Carambeí

Corbélia

Sapopema

General Carneiro

Araruna

Peabiru

Tomazina

Maringá

Clevelândia

Rio Negro

Mariluz

Coronel Domingos Soares

Matelândia
Teixeira Soares

Piên

Farol

Cantagalo

Astorga

Curitiba

Marialva

Santa Helena

Uraí

Ivaiporã

Guairaçá

Perobal

Imbaú

Doutor Ulysses

Querência do Norte

Rolândia

Apucarana

Bocaiúva do SulMissal

Jacarezinho

Campo Mourão

Catanduvas

Jaguapitã

Araucária

Marquinho

Tijucas do Sul

Rebouças

Coronel Vivida

Assis Chateaubriand

Nova Cantú

Sertaneja

Tamarana

Xambrê

Quedas do Iguaçú

Rio Branco do Sul

Nova Tebas

Carlópolis

União da Vitória

Colorado

Ribeirão Claro

Reserva do Iguaçu

São José dos Pinhais

Pato Branco

Ibiporã

Realeza

Foz do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Juranda

Fênix

Planalto

Amaporã

Campina da Lagoa

Francisco Beltrão

Maripá
Manoel Ribas

Alto Piquiri

Leópolis

São João

Douradina

Vitorino

Sertanópolis

Inajá

Tupãssi

Cambará

Mato Rico

São Miguel do Iguaçu

Tunas do Paraná

Santa Maria do Oeste

Capanema

Tuneiras do Oeste

Ampére

Nova Aurora

Laranjeiras do Sul

Lindoeste

Quitandinha

Congonhinhas

Pérola

Maria Helena

Andirá

Abatiá

São Jerônimo da Serra

Cornélio Procópio

Braganey

Itambé

São João do Triunfo

Arapongas

Lobato

Honório Serpa

Alto Paraná

Marmeleiro

Barbosa Ferraz

Itaperuçu

Renascença

Janiópolis

Bandeirantes

Floraí

Antonio Olinto

Rio Bonito do Iguaçu

Paranacity

Terra Boa

Mandirituba

Paula Freitas

Porecatu

Japira

Contenda
Dois Vizinhos

Santa Fé

Campo Bonito

Arapuã

Balsa Nova

Kaloré

Jesuítas

Jardim Alegre

Medianeira

Mirador

Virmond

Santo Antonio da Platina

Santa Mariana

Itaipulândia

Mandaguari

Marechal Cândido Rondon

Paulo Frontin

Sulina

Borrazópolis

Guaraci

Jussara

Alvorada do Sul

Porto Barreiro

Cidade Gaúcha

Moreira Sales
Cruzmaltina

Cafelândia

Rosário do Ivaí

Pinhalão

Marilena
Santo Inácio

Primeiro de Maio

Engenheiro Beltrão

Japurá

Nova Esperança

Marumbi

Ibema

Wenceslau Braz
Quinta do Sol

Itaguajé

Pranchita

Campina do Simão

Jaboti
Bom Sucesso

Piraquara

Cafeara

Boa Ventura de São Roque

Mandaguaçu

Mariópolis

Cafezal do Sul

Jundiaí do Sul

Campina Grande do Sul

Três Barras do Paraná

Grandes Rios

Nova Fátima

Marilândia do Sul

Colombo

Porto Rico

Ramilândia

Serranópolis do Iguaçu

São Tomé

São João do Ivaí

Diamante do Sul

Rio Branco do Ivaí

Fernandes Pinheiro

Centenário do Sul

Rio Bom

Salto do Lontra

Lunardelli

Ribeirão do Pinhal

Boa Esperança

Francisco Alves

Mercedes

Altamira do Paraná

Sabáudia

São Jorge D'Oeste

Atalaia

Floresta

Guamiranga

Florestópolis

Campo Magro

Cambira

Ourizona

Tamboara

Santa Mônica

Iguaraçu

Nova Londrina

Itambaracá

Paiçandu
São Jorge do Ivaí

Joaquim Távora

São Pedro do Ivaí

Barracão

São José da Boa Vista

Santa Isabel do Ivaí

Quarto Centenário

Porto Vitória

Iguatu

Planaltina do Paraná

São Jorge do Patrocínio

Guapirama

Diamante D'Oeste

Guaporema

Cruzeiro do Sul

Vera Cruz do Oeste

Brasilândia do Sul

Foz do Jordão

Siqueira Campos

Manfrinópolis

Nova Prata do Iguaçu

Anahy

Jataizinho

Figueira

São João do Caiuá

Campo do Tenente

Ângulo

Santa Cruz de Monte Castelo

Ariranha do Ivaí

Califórnia

Formosa do Oeste

Uniflor

São Pedro do Iguaçu

Itapejara D'Oeste

Santa Izabel do Oeste

Santa Tereza do Oeste

Espigão Alto do Iguaçu

Ouro Verde do Oeste

Pérola D'Oeste

Santana do Itararé

Salgado Filho

Sarandi

Agudos do Sul

Salto do Itararé

Diamante do Norte

Ivatuba

Quatro Barras

Lidianópolis

Santa Inês

Matinhos

Flor da Serra do Sul

Jandaia do Sul

Paranapoema

Quatiguá

São Pedro do Paraná

Enéas Marques

São Carlos do Ivaí

Flórida

Paraíso do Norte

Santo Antônio do Sudoeste

Nova Santa Rosa

Pontal do Paraná

Bela Vista do Paraíso

Rancho Alegre

Porto Amazonas

Boa Vista da Aparecida

Novo Itacolomi

Prado Ferreira

Santa Terezinha de Itaipu Capitão Leônidas Marques

Rancho Alegre D'Oeste

Indianópolis

Pato Bragado

Nova Olímpia

Santa Lúcia

Pitangueiras

Conselheiro Mairinck

Itaúna do Sul

Bom Jesus do Sul

Lupionópolis

Bom Sucesso do Sul

Jardim Olinda

Santo Antônio do Caiuá

Miraselva

Corumbataí do Sul

Godoy Moreira

Almirante Tamandaré

Esperança Nova

Cruzeiro do Iguaçu

Pinhais

São Sebastião da Amoreira

Munhoz de Mello

Quatro Pontes

Saudade do Iguaçu

São José das Palmeiras

Mauá da Serra

Barra do Jacaré

Doutor Camargo

Bela Vista da Caroba Nova Esperança do Sudoeste

Nossa Senhora das Graças

Santo Antônio do Paraíso

Nova Aliança do Ivaí

Entre Rios do Oeste

Santa Amélia

Boa Esperança do Iguaçu

Presidente Castelo Branco

Fazenda Rio Grande

Nova América da Colina

Pinhal do São Bento

Santa Cecília do Pavão

Iracema do Oeste

São Manoel do Paraná

Nova Santa Bárbara

São Paulo

Paraguai

Argentina

Mato Grosso do Sul

Santa Catarina

Oceano
Atlântico

2008
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qUEM SOU EU?
 EU SOU O CACIqUE MARCOLINO DA SILVA. EU NãO TINHA ESTUDO qUANDO EU ERA 
CRIANçA, PORqUE NAqUELA ÉPOCA NãO TINHA  ESCOLA NA ALDEIA. HOJE ESTOU ESTUDANDO DE 
NOVO. ESTOU FAzENDO ENSINO MÉDIO. EU ESTOU MUITO FELIz: A MINHA VIDA ESTÁ MUDANDO!
MarcoliNo da silva  - caciQue da aldeia araÇa’ i, PiraQuara (Pr)

 EU SOU DO TIPO qUE gOSTA DE LUTAR POR UMA bOA CAUSA PARA MELHORAR A EDUCAçãO 
NA MINHA COMUNIDADE, POIS APRENDIzAgEM É A ARMA DE TUDO, A COISA MAIS IMPORTANTE 
PARA CRIANçAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS.
Julio cezar dos saNtos - caciQue da aldeia rio da leBre, terra iNdÍGeNa rio das coBras, Nova laraNJeiras (Pr)

 EU SOU ÍNDIO gUARANI DA ALDEIA DE ARAçA`I, qUE FICA NO MUNICÍPIO DE PIRAqUARA, A 
MINHA FUNçãO NA ALDEIA É ENSINAR AS CRIANçAS E ADOLESCENTES A CANTAR E DANçAR TUDO 
DENTRO DA CULTURA gUARANI.
Gildo da silva / PoPYGuÁ - alFaBetizador GuaraNi, aldeia araÇa’ i, PiraQuara (Pr)

  OS DEPOIMENTOS DESTAS TRÊS PESSOAS FALAM SObRE qUEM SãO ELAS. AgORA 
REFLITA SObRE qUEM É VOCÊ. COMO VÊ O MUNDO EM qUE VIVE? qUAIS OS SEUS PLANOS  
PARA O FUTURO? E DE ESTUDO? qUE TAL CONTAR UM POUCO DE VOCÊ PARA SEUS COLEgAS 
DE TURMA?

PRESENÇA INDÍGENA NO ESTADO DO PARANÁ

FONTE: itcG - iNstituto de terras, cartoGraFia e GeociÊNcias (Pr)
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HISTóRIA DO POVO gUARANI DE gUAÍRA

 atÉ o aNo de 1980, NÓs ÉraMos 3.700 GuaraNi HaBitaNdo as ProxiMidades do rio 
PARANÁ, O POVO SE ENCONTRAVA DESDE O RIO KARUMbEy ATÉ O RIO TATUI. ESTA OCUPAçãO TEM 
reGistro aNtiGo Pela HistÓria. eM 1982, coM a iNterveNÇÃo da itaiPu BiNacioNal, Houve 
A MUDANçA DO POVO gUARANI PARA VÁRIAS REgIÕES, ALgUNS FORAM LEVADOS PARA OUTRAS 
TERRAS, OUTROS ATÉ PARA OUTROS ESTADOS. PORÉM ALgUMAS PESSOAS PERMANECERAM EM 
gUAÍRA, LUTANDO PARA TER A POSSE DA TERRA RECONHECIDA POR DIREITO. POR ISSO, NóS 
VOLTAMOS PARA A TERRA OCUPADA POR NOSSOS ANTEPASSADOS, FORMANDO A ALDEIA TEKOÁ 
MaraNGatu. ela Possui 36 Hectares, Para uM total de ceNto e dezessete Pessoas e estÁ 
localizada a 1.500 Metros da cidade de GuaÍra.
ruFiNo deNi - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoa MaraNGatu, GuaÍra (Pr)

ILUSTRAçãO: PEDRO 
MaNtiel - alFaBetizador 
gUARANI, TERRA INDÍgENA 
TEKOÁ MARANgATU, 
GuaÍra (Pr)

  O PROFESSOR TEODORO FEz ESTE DESENHO PARA MOSTRAR AS ALDEIAS gUARANI 
DO OESTE DO PARANÁ. qUE TAL VOCÊ FAzER UM DESENHO, COM A AJUDA DE SEU 
ALFAbETIzADOR, PARA TAMbÉM LOCALIzAR A SUA ALDEIA? 

MaPa terras iNdÍGeNas GuaraNi No oeste do ParaNÁ – 2008 

DESENHO: TEODORO TUPã JEgUAVy ALVES
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HISTóRIA SObRE A ALDEIA ITAMARã

 A ALDEIA ITAMARã POSSUI 240 HECTARES DE 
TERRA, APROxIMADAMENTE CENTO E VINTE ALqUEIRES. 
CONTA COM UMA PARTE DE TRINTA ALqUEIRES DE 
MATO E SETENTA ALqUEIRES DE LAVOURA DESTINADA 
PARA AgRICULTURA. ITAMARã RECEbEU A POSSE DA 
terra No dia 16 de JaNeiro de 2007, coM viNte 
FAMÍLIAS DE gUARANI DEPOIS DE CINCO ANOS DE LUTA.
 HOJE A COMUNIDADE FICA IMAgINANDO O 
TEMPO qUE PASSAVA DURANTE A bUSCA DE UM 
PEDACINHO DE ESPAçO PARA RECONSTRUIR A NOVA 
VIDA PARTINDO PELA PRóPRIA ORgANIzAçãO, COMO: 
CASA DE REzA, ESCOLA, SALA DE SAÚDE, LAVOURA 
COMUNITÁRIA E COLETIVA. 
 ACHAMOS MUITO IMPORTANTE A RESISTÊNCIA 
DO POVO gUARANI, NAS REIVINDICAçÕES DE SUAS 
TERRAS, REqUERIMENTO DE SEUS DIREITOS E OUTROS 
qUE DIzEM RESPEITO AO POVO INDÍgENA. ExEMPLO: 
gARANTIA DE SUA LÍNgUA MATERNA, CRENçA E 
TRADIçãO.
 Só NA ALDEIA O gUARANI PODE CONSTRUIR A 
SUA LIbERDADE, POR ISSO NóS SEMPRE COSTUMAMOS 
USAR ESTA PALAVRA: “SEM ALDEIA NãO HÁ VIDA E SEM 
VIDA NãO HAVERÁ ALDEIA”.
teodoro tuPÃ JeGuavY alves - alFaBetizador GuaraNi, terra 
iNdÍGeNa itaMarÃ, diaMaNte do oeste (Pr)

ilustraÇÃo: teodoro tuPÃ JeGuavY alves - 
ALFAbETIzADOR gUARANI, TERRA INDÍgENA ITAMARã, 
diaMaNte do oeste (Pr)

TERRA INDÍgENA RIO D'AREIA

ore reKoa PY Ma oĨ reta teri Ka’aGuY, 
IKUAI yVyRA HI’A VA’E, yy OxURy VA’E.  
IKUAI AVI MyMbA OKA REgUA. KA’AgUy 
REgUA VOI IKUAI TERI AVI.
OI yy OMbOTy PyRE, IKUAI PIRA JOEgUA 
e’ Ỹ e’ Ỹ. oi escola, Posto de saÚde, 
oPY’i, MBoaPY cacHoeira. Pete Ĩ 
cacHoeiriNHa Ma oĨ teKoa ete PY 
aMBoa Ma MoMBYrY’i oĨ rio d’areia 
REgUA Py, HA’E Py MA KyRINgUE 
ROgUERAA  JEPI OJAU AgUã AKU JAVE, 
PIRA OJOPOI Vy gUIVE OOA JEPI.
YY Ma iPorÃ, ivaiKue rei va’e Ỹ oĨ. 
TEKOA ETE Py MA yRUNDy ENDA Py 
oĨ YY oMBotY va’eKue, Pete’ Ĩ  Ma 
KyRINgUE HO’yTA AgUã NDA’EVEI.
KOVA’E xEI AMOMbE’U xEREKOA 
rio d’areia PY oĨ va’e, oĨve va’e ri 
NAMOMbE’UPAI gUIVE. HÁ’EVE TE MA.
Jacira Jera FerNaNdes - alFaBetizadora GuaraNi, 
terra iNdÍGeNa rio d’areia, iNÁcio MartiNs (Pr) 

TERRA INDÍgENA RIO D’AREIA   
Foto: Jacira JerÁ FerNaNdes - alFaBetizadora 
gUARANI, TERRA INDÍgENA RIO D’AREIA, INÁCIO 
MartiNs (Pr)
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TEKOHÁ PORã

 A ALDEIA TEKOHÁ PORã gUARANI ESTÁ 
LOCALIzADA EM gUAÍRA, NA VILA ALTA. 
 ONDE HOJE É A ALDEIA TEKOHÁ PORã 
ANTIgAMENTE ERA Só MATO. NESSA COMUNIDADE HOJE 
MORAM TREzE FAMÍLIAS, UM CACIqUE E AS CRIANçAS.
 A TERRA JÁ ESTÁ REgULARIzADA E FOI 
RECONHECIDO qUE OS INDÍgENAS gUARANI SãO OS 
VERDADEIROS DONOS DELA.
 o caciQue claudio Barros e o vice-caciQue 
ISMAIL bARROS LUTARAM PARA qUE FOSSE AJEITADA 
A qUESTãO DA TERRA. qUANDO CONSEgUIRAM, 
RECEbERAM DOAçÕES DE SEMENTES E ASSIM A 
COMUNIDADE SE UNIU PARA PLANTAR.
 HOJE TEMOS PLANTAçãO DE MANDIOCA, MILHO, 
CANA, MANgA, CAFÉ, AbACAxI, ETC. É POUCO ESPAçO 
PARA PLANTAR MUITA COISA, MAS SERVE PARA A 
SObREVIVÊNCIA DA COMUNIDADE.
 OS ÍNDIOS gUARANI ENTRARAM EM 2000 NESTA 
TERRA. qUANDO ISSO ACONTECEU NãO TINHA NEM 
CAMINHO PARA ANDAR, ERA TUDO MATO. O POVO 
gUARANI LIMPOU, AbRIU ESTRADA PARA PASSAR. FICOU 
LIMPO E bONITO!
 FAz OITO ANOS qUE ESTAMOS NESTA TERRA. A 
ALDEIA TEKOHÁ PORã gUARANI FICOU bONITA, OS ÍNDIOS 
FIzERAM SUAS CASAS, TEM ATÉ CAMPO DE FUTEbOL.

dorileo Barros Álvares - alFaBetizador GuaraNi, 
terra iNdÍGeNa teKoHa PorÃ, GuaÍra (Pr)

ALDEIA TEKOHÁ PORã, VILA ALTA. LOCAL ONDE 
FUNCIONAVA UMA TURMA DO PARANÁ ALFAbETIzADO. 
Foto: isaBel cristiNa rodriGues, 2007

ilustraÇÃo: MiltoN Barros - alFaBetizador 
GuaraNi, aldeia teKoHÁ PorÃ, vila alta, GuaÍra (Pr)

TEKOA ARAçA'I REgUA

TEKOA ARAçA’I MA OPyTA  MUNICÍPIO PIRAqUARA, PARANÁ.
HÁ’ePY Ma iKuai 17 FaMÍlias.
Ha’e Javi vYMa iKuai 70 MBYa tuJaKue Ha’e KYruNGue.
Ka’ ePY Ma Nda’evei oMa’etỸ aGuÃ.
HÁ’e NuNGa PYMa Nda’ evei rei HÁ’e KuerY Pe aMoNGue oMa etỸ xe va’e Pe.  
Nda’ evei oroxa aGuÃ raMo, MBa eta teKoa Ma oĨ teKoa.
escola Ma oĨ HÁ’e Posto de saÚde voi, YY PavẼ oo ruPi Havi oĨ, tataeNdY oiMBavi.
HÁ’e ePY Ma Ka’aru NHavÕ oPY ire iKuai oPoraNdu NHaNderuPe PavẼ Ĩ NHaNdeKuai PorÃ Ĩ 
AgUã. 
aveliNo tuPÃ da silva - alFaBetizador GuaraNi, aldeia araÇa’i, PiraQuara (Pr) 

ALDEIA ARAçA’I.  FOTOS: KENDRI KRUgER ALbUqUERqUE
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A HISTóRIA DA TERRA INDÍgENA DE gUAÍRA

 EU qUERO PASSAR UM POUCO DA HISTóRIA ANTES DE EU 
NASCER. ANTIgAMENTE TINHA bASTANTE ÍNDIO NA ALDEIA AqUI 
DE gUAÍRA. DEPOIS qUE OS bRANCOS INVADIRAM A ALDEIA DOS 
ÍNDIOS, MORRERAM MUITAS FAMÍLIAS, CRIANçAS, IDOSOS. DEPOIS 
OS ÍNDIOS SAÍRAM TODOS DA ALDEIA DELES E SEPARARAM TODAS 
AS FAMÍLIAS. UMAS MUDARAM PARA MATO gROSSO, OUTRAS 
FORAM PARA NãO SEI qUAL LUgAR. MAS AgORA O PESSOAL 
DESCObRIU qUE NESSA REgIãO É TERRA DE ÍNDIO. SAbE qUEM 
CONTOU PARA OS FILHOS? AVóS, bISAVóS E É POR ISSO qUE A 
gENTE SAbE VOLTAR PARA A NOSSA TERRA. 
 AgORA OS ÍNDIOS DESCObRIRAM qUE TINHA UM 
CEMITÉRIO NA TERRA INDÍgENA. PROVAVELMENTE O PESSOAL 
ACHOU UMA URNA. 
 ANTIgAMENTE INDÍgENAS qUE MORRIAM ERAM 
ENTERRADOS DENTRO DA URNA. MAS AgORA OS ÍNDIOS 
COSTUMAM USAR OS CAIxÕES FAbRICADOS PELOS bRANCOS E 
FEITOS DE MADEIRA. OS INDÍgENAS TEM FEITO DE bARRO.
 LÁ ONDE EU MORO O PESSOAL ACHOU UMA URNA NO 
CEMITÉRIO. ESTÁ NO MUSEU. ENTãO, AgORA OS INDÍgENAS 
SAbEM qUE OS PAIS DOS PAIS DOS SEUS PAIS MORAVAM AqUI E 
POR ISSO ESTAMOS EM LUTA AqUI EM gUAÍRA.
 A COMUNIDADE SOFREU MUITO NA ALDEIA. EU PREFIRO 
gANHAR TERRA SUFICIENTE, gRANDE PARA MANTER A FAMÍLIA, 
PLANTAR ALgUMA COISA DE PRODUTO.
Pedro MaNtiel - alFaBetizador GuaraNi, aldeia teKoÁ MaraNGatu, GuaÍra (Pr)

MATERIAL CERÂMICO ENCONTRADO 
NA TERRA INDÍgENA TEKOHÁ 
MARANgATU, ExPOSTO NO MUSEU 
de GuaÍra (Pr) 
Foto: cioMara s. aMorelli, 2008 

ILUSTRAçãO: RUFINO DENI, TEKOÁ 
MaraNGatu, GuaÍra (Pr)

TEKOA TAPIxI

Ay MA xE AMO MbE’UTA, MbA’ExA PA TEKOA  IJyPy’IAgUE. xE E MA AIKO RAKA’E  JURAKUERy  yVy 
re. MuNiciPio laraNJeiras teri raKa’ e  Ma’etỸo 63 oiKoraKo’e Ha’eva’e teKoa Ma oeNoĨ a 
RAKA’E JUAKUERyAyVU Py, RIO xAgU. HA’EVA’E TEKOAgUI xERERUARAKA’E HÁ’EVy TEKOA PINHAL  
KatY roJe’oi raKa’e, Ha’eva’e Jave MaJe PeteĨ Ma’ẼtỸa 64 PYMa rovaẼ raKa’e. HÁ’eGuiMa 
teKoaa  rÃ taPixi Ma aJu, HÁ’ePYMa aiKo aỸPeve. 
teKoa taPixi PYMa iKuai NHaNdeKuerY ete’i 30 FaMÍlia teKoarÃ iJYPY aGueMa Ma’etỸa  1966 
dia 06 JuNHo PY. NHa’eJave PYMa Ka’aGuYPa teri Hetateri MBa’eMo’a iKuai va’e  Kue Ha’e va’e 
rire Ma Ma’etỸa 1970  PYMa tata oiKorÃ Ka’aGui oKai Pa Ha’eraMo MYMBa  Ka’aGuYreGua 
voi oPa. oKai Pae’ỸMBove Ma Ndoatai va’eKue aỸMa oataPaMa.
seBastiÃo PotY verÍssiMo - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa rio das coBras, aldeia leBre, Nova laraNJeiras (Pr)

ALDEIA LEbRE. FOTOS: CIOMARA S. AMORELLI
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TEKOA yMA

TEKOA DJAIKOAWA’E, yMA Py OIKOWA’EKWE.
“POSTO VELHO” ROIKWAAWA’E MA.
KO yWy Py NHANDEREKE’yI OIKOWA’EKWE.
eĨGWa oiKo PuKu’i Katu PePY.
eWa’e, GWYra KaaGWY, MYMBa iNYĨ eta rYKa’e eĨ aWei Katu.
oĨ YY GWatsu erY Ma laraNJiNHa.
PeteĨ arY Ma, teKoa PY NaPoraWei Ma MBa’e atsY Wai oMa’Ẽ aPY. odJuKaParai 
KATU.
AERÕ OPOI TEKOA. Wy PORy KWERy OIKE yWy Py NOOTSEWEI MA  ‘APyVgWAgWI.  
aỸ ore roPoraNu dJiWY Ko YWY, WY PorY roWitxaWe Pe.
DJAIKE  ‘APy DJAIKOA AgWã, NHANDEREKO NHAMOMbARETE KATU AWEI.
NHANDEREKE’yI NHANEMANDU’AWA’E, NHANIMbOA TSy’I KATU.
NICOLAU AWA TIROPE ODJAPO  PAPE TEKOA yMA OPORANDU DJIWyWA’E, A’E 
MBoroWitxaKWe. Koa’ Ỹ NHaNderoWitxa MÁrio saMPaio oPoraNdu aWei, Ko 
TEKOA yMA.
ORE ROIKOI PORã  TEKOA Py NHANDERU REWE.
DEMARCAçãO ORE ROARÕI MA.
claudiNei riBeiro alves - aWa tsaPuKai - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa YWY PorÃ, aBatiÁ (Pr) 

teKoa rYMa, YoKÃ teKoa MBYte ruPi oatxa oĨ

RAMO A’ERAMI OPyTA ETA WA’E KWE AyWy Py TEKOA LARANJINHA A’ERã NAHNDE Py MA TEKOA 
Nara’ Ĩ.
ore reKo Ma oPYta MuNicÍPio saNta aMÉlia PY, iKuai aWi 60 FaMÍlias NHaNde Wa’e teKoa 
Py.
Na’e PY Ma Nda’i PoWei Ma artesaNato odJaPoa aGuÃ, MBa’eta oPaMa MBa’eMo ra’YĨ  
a’eNuNGa Woi, NeĨ MBa’eMo oPoa ruPi Woi Nda’eWei Ma.
OPy’I RUPI, OREREKO’I WOI ROMOKANHy MbA TOMA.
NHEMbO’EATy, MbA’EATxy RE OPENA A RENDA. Py A’E yy MA NDOATAI AEWA’ERI ORERAyWyA RIRE 
ONKANHUTA MA.
Jucelio aParecido da silva - MirĨ  dJÚ - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia, (Pr) 
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TEKOA SãO JERÔNIMO

TEKOA SãO JERÔNIMO PE OIKO 
xETÁ, KAINgANg E gUARANI.
KO’ãVA OIKO KOTE KOHAPE 
SEISCENTOS E CINqUENTA 
PESSOAS KO’A. 
OIKO  KO TEKO HAPE.
MIL TREzENTOS E CINqUENTA 
HECTARES OIKO.
carlos caBreira - alFaBetizador 
gUARANI, TERRA INDÍgENA SãO JERÔNIMO, 
sÃo JerÔNiMo da serra (Pr)

TERRA INDÍgENA SãO JERÔNIMO. FOTOS: CIOMARA S. AMORELLI

HISTóRIA DA NOSSA TERRA TEKOHÁ AÑETETE

 No aNo de 1997, ForaM traNsFeridas triNta 
E DUAS FAMÍLIAS qUE SAÍRAM DO OCOÍ E FORAM PARA 
DIAMANTE D’OESTE OCUPAR UMA ÁREA DE TERRA COM 
1.747 Hectares.
 LÁ TEM UM POUCO DE MATO, TEM A ROçA PARA 
Fazer o PlaNtio de avaxÍ JÚ, MaNdio JÚ, JetY tŨ, JetY 
MaNduvi, aNdai, avaxi tuPi (MilHo).
 A IDEIA DE RETOMADA DO REFÚgIO DE ITAIPU 
Perto de Foz do iGuaÇu ocorreu eM 1982, PorQue 
A TERRA DO OCOÍ ERA MUITO PEqUENA PARA SESSENTA 
FAMÍLIAS.
 ANTES DA CONSTRUçãO DA bARRAgEM DA ITAIPU 
bINACIONAL OS gUARANI VIVIAM ALI NA TERRA DA 
JACUTINgA, HOJE ESSA TERRA ESTÁ EMbAIxO DA ÁgUA.
 A COMUNIDADE DE TEKOHÁ AÑETETE JÁ TEM 
UM POUCO DE MELHORAMENTO, TEM MORADIAS 
CONSTRUÍDAS PELA ITAIPU, TEM A CONSTRUçãO DA 
escola estadual Kuaa MBo’e ( saBer - eNsiNar), teM 
POSTO DE SAÚDE, TEM CASA DE CULTURA.
 Mais iMPortaNte Para NÓs É a casa de reza - 
OPy, PORqUE É O ESPAçO EM qUE SE REÚNEM AS PESSOAS 
PARA CONTAR HISTóRIAS, REzAR JUNTO COM AS CRIANçAS 
E CADA DIA MAIS FORTALECER A RELIgIOSIDADE.
viceNte ava JeGavYJu voGado - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa 
teKoHa aÑetete, diaMaNte d’oeste (Pr)

ILUSTRAçãO: JOãO MIRI ALVES, 
teKoa aÑetete, diaMaNte d’oeste (Pr)

DISCUTA COM SEUS COLEgAS 
qUAIS SãO AS PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS DE UMA 
TERRA INDÍgENA? 
CONTE UM POUCO DA 
HISTóRIA DA SUA TERRA 
INDÍgENA.
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teKoa Marrecas Ko`Ẽ Ju PorÃ

 eu Moro Na aldeia Marrecas Ko’Ẽ Ju PorÃ, localizada 
NO MUNICÍPIO DE TURVO. NA MINHA ALDEIA TEM MUITAS 
FLORESTAS E ExISTEM MUITOS ANIMAIS SELVAgENS AINDA.
 LÁ OS gUARANI qUE NãO TÊM EMPREgO TRAbALHAM COM A 
ERVA MATE PARA SUSTENTAR A FAMÍLIA.
 a aldeia teM a terra FÉrtil Que dÁ BeM o MilHo, Batata-
DOCE, MANDIOCA, FEIJãO, ETC.
 HOJE, A POPULAçãO AUMENTOU PORqUE AS FAMÍLIAS 
qUE CHEgARAM DE SãO PAULO TEM A FAMÍLIA gRANDE E ASSIM 
TAMbÉM AUMENTOU O NÚMERO DE ALUNOS NA ESCOLA.
seBastiaNa Krexu PalÁcio - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa Marrecas, 
turvo (Pr)

TEKOA PINDOTy

 A MINHA ALDEIA ESTÁ LOCALIzADA NA ILHA DA COTINgA, NO 
MUNICÍPIO DE PARANAgUÁ. COMO É UMA ILHA PRECISA DE bARCO 
Para locoMover-se eNtre a cidade e a aldeia.
dioNÍsio rodriGues - alFaBetizador GuaraNi, aldeia PiNdotY, ilHa da cotiNGa, 
ParaNaGuÁ (Pr) 

TEKOHA OKOy

TEKOHA OKOy OPyTA TETã SãO MIgUEL DO IgUAçU yPyPE. TEKOHA  MICHIETEREI  
Na  Netaiterei GuaraNiKuera, NdaiPoriveiMa  YvY  oÑeÑeMitỸHaGuÃ. 
Maria lÚcia tacua Peres - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa ocoY, sÃo MiGuel do iGuaÇu (Pr)

YMa  1982 Ha 1990                                  Ko’aGÃ 2000 Ha 2009
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TERRA INDÍgENA RIO DAS 
coBras - aldeia PiNHal

yMA RAMO MbyA KUERy IKUAI  
HAxy RAKA’E OPA MbA’E Py.  
NDA’IPOI NãO RENDA MAVOI  
RAKA’E HÁ’EKUERy OIPORU  
VA’E MOã KA’AgUy Py RIUE’I  
NHOMOgUERA RAKA’E.
HÁ’era aỸGuiKueMa oPa teKoa  
HÁ’eJaviru PiMa oĨ MoÃ  reNda  
JURUAKUERy OJAPO VA’EKUE  
HÁ’ERAMOMA MOã KA’AgUy  
NDAJAIPORU VAIPAVEI MA VA’E 
RI AMONgUE TEKOAPy MA 
OJEPORU TERI.
HÁ’eGui aỸGuiKue Ma MBY  
KUERy NDAJAIKO HAxyUAIPA VEI  
MA.
JoÃo Karai - alFaBetizador GuaraNi, 
TERRA INDÍgENA RIO DAS CObRAS, ALDEIA 
PiNHal, esPiGÃo alto do iGuaÇu (Pr)

yVy REgUA

YvY reGua aYvu, MBoruvixa reMiKotevẼ 
PavẼ PeGuarÃ roiKo PorÃ ve HaGuÃ.
roNHeMitỸ HaGuÃ roMoNGaru HaGuÃ 
MITã KUERA ANIVEMA OIKO ASyxy.
assuNÇÃo tuPÃ reNHoĨ BeNites - caciQue GuaraNi da 
teKoa araGuaJu, terra roxa (Pr) 

aldeia araGuaJu, terra roxa (Pr) 
FOTOS: ERVINO FREDERICO POTT

TEKOA PINHALzINHO

TEKOA PINHALzINHO OPyTA NORTE KATy, NÚCLEO MA IbAITI, MUNICÍPIO TOMAzINA HÁ’E Rã FUNAI 
MA LONDRINA.
HÁ’e PY Ma oĨ 40 FaMÍlias, oĨ YaKÃ oJoPoi avÃ (HerY Ma  rio ciNzas) oPY’i Ma oĨ va’eri 
AMONgUE’I TA’ yVy OJE’OI JEPIOPORAI Vy.
xe reKoa PY Ma aMoNGue’i tu NHaNdePY iJaYvu va’e oĨ, HÁ’e Javive rai tu JuruÁ PY YaYvu.
xe reKoa PY Petei’ Ĩ xarYi oiKo ve’i va’e, Ma oMoMBe’u JePi MBa’exa Pa YMa Gua KuerY 
IKUAIA.
xarY’i Ma oMoMBe’u HÁ’e KuerY teKoa PY ovaẼ vY MÃJe Jurua KuerY aNHo iKuai raKa’e  
FuNai PY Gua KuerY NHoMoirŨ vY oMoNdouKa Pa Jurua KuerY.
HÁ’e vY Ma HÁ’e KuerY aỸ Peve teKoa PY oiKo.
silvaNa MiMBi verÍssiMo - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa PiNHalziNHo, toMaziNa (Pr)
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TEKOHA gUARANI Vy'A RENDA PEgUA

Kova teKoHa oPYta, tetÃ KuNÃ Mara’ Ỹ HeleNa Pe.
KO’APE CHE AMOMbE’UTA MbA’E CHA RU PIPA  IJyPy RAKA’E 
yVyRA, HERA VA, ÁRVORE DA VIDA.
KOA’Vã MbA’E OIKO HAgUã, OU KORAÍ KUERA KA’Agã RUPI
oÑeHeNoĨva itaiPu YrÕ iKatu avei oJe’e, itaiPu.
KOIãVA KARAI KUERA OU VA’EKUE OMbOTy PE, PARANÁ HÁ
OJAPO CHUgUI yUPA gUASU.
UPE RÕgUARE VAIEKUE OÑE PyRO OVU PE’y PARANÁ, HÁ
OÑUVã UMI KA’AgUy.
HÁ MYMBa oiva Pe Ka’aGuYPe, oÑeMoĨ oHeKa HiKuai,
yVyRA MATA TUCHAVA OIKO VESE gUI.
PECHA IJyPy VA’EKUE ÁRVORE DA VIDA.
PEA yVyRA MATA gUASURE, OU UMI MyMbA yVy RUPI OIKOVA  
HA OVEVE VA, OIVESEgUI. 
UJUPI yVyRARE, JAgUARETE, CHI’y HAgUyRA KUE AVEI  
OgUEJy HãKãRE.
Pedro reroYvYJu alves - caciQue GuaraNi da  
aldeia vY’a reNda PeGua, saNta HeleNa (Pr)

ALDEIA Vy’A RENDA PEgUA. 
FOTOS: ERVINO FREDERICO POTT

ÁRVORE DA VIDA  
FOTO: CIOMARA S. AMORELLI ILUSTRAçãO: PEDRO REROyVyJU ALVES
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MANDUVI KU’I

MANDUVI KU’I JAJAPO AgUã MA JyÝ’I 
NHAIMbE Rã AVAxI RANHE, HÁ’EgUI 
MANDUVI JU Rã OAIMbE.
HÁ’E RIRE MA OMbOJE’A Rã AVAxI HÁ’E 
MANDUVI, OJOxO AgUã ANgU’A Py.
OJOxO PA RIRE MA OMbOgUA JU’Rã.
oMBoGua Pa rire Ma iNHaPĨGue Ju’rÃ  
oiPea oMoĨ aGuÃ.
NataliNa verÍssiMo e Priscila verÍssiMo - 
ALFAbETIzADORAS gUARANI, TERRA INDÍgENA RIO DAS 
coBras, aldeia leBre, Nova laraNJeiras (Pr) 

AVATI

AVATI Ky TEMbIU IPOHã OHE gUEHA gUARA 
I RIPE.
AVATI Ky gUI MbA’E xAPA HEJAPO HE MO MI 
MoĨ
 HE Ky TyA VE. AVATI ATãgUI HEJAPO HU’I 
EJOSO ANgUAPE HUIgUI HEJAPO xIPA 
MbIxy TA NIMbU gUyPE MbOJAPÉ.
HÁ HU’I HEI Py KUI OJAPE HEJAPO HAgUã 
HORA.  
carlos caBreira - alFaBetizador GuaraNi 
adriaNe caBreira de liMa - cursista do curso 
de ForMaÇÃo de doceNtes BilÍNGue GuaraNi-
INTEgRADO/SEED/PR. 
TERRA INDÍgENA SãO JERÔNIMO, SãO JERÔNIMO DA 
serra (Pr)

  LEMbRA DE ALgUM ALIMENTO qUE SUA MãE OU AVó FAzIAM E VOCÊ gOSTAVA 
MUITO qUANDO ERA CRIANçA? HOUVE MUDANçA NA ALIMENTAçãO DE SUA 
COMUNIDADE? 
  
  NA SUA OPINIãO, PORqUE OS ALIMENTOS SãO MODIFICADOS qUIMICAMENTE? O 
qUE VOCÊ ACHA qUE ISTO CAUSA NA SAÚDE DAS PESSOAS?  
  
  qUE TAL PESqUISAR COM SEUS COLEgAS ALgUNS ALIMENTOS INDUSTRIALIzADOS, 
COM A AJUDA DE SEU ALFAbETIzADOR, VERIFICAR A COMPOSIçãO qUÍMICA DELES E FAzER 
UM CARTAz COM ALIMENTOS NATURAIS E INDUSTRIALIzADOS? 

COMIDAS TRADICIONAIS
 ANTIgAMENTE OS gUARANI COMIAM 
aWatiKvi, MisturaNdo coM Peixe (Pira) ou coM a 
MaNdioca (MaNdJia) ou FariNHa de MaNdioca.
 eles NÃo colocavaM o sal (dJetY) Na Batata 
ASSADA E PEIxE ASSADO.
 (dJoso) soca deNtro do PilÃo (MoNGua) o 
MilHo (aWait) ÃGWÃ.
 Para o PreParo da PaMoNHa (MBaiPY-
MBudJaPe), do PÃo ou do Bolo, rala o MilHo.
elaiNe silvia Norato - alFaBetizadora GuaraNi, 
terra iNdÍGeNa YvY PorÃ, aBatiÁ (Pr) 

 OS ÍNDIOS ANTIgAMENTE VIVIAM MAIS 
PORqUE Só COMIAM AqUILO qUE PLANTAVAM OU 
CAçAVAM. TINHAM UMA ALIMENTAçãO bOA À bASE 
DE MANDIOCA, bANANA, MILHO, ARROz E PEIxE. Só 
COMIAM COISAS NATURAIS, NãO COMPRAVAM NADA 
DO COMÉRCIO, ExTRAÍAM SEUS REMÉDIOS DO MATO 
PRESERVANDO ASSIM A SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. 
 HOJE NãO VIVEMOS MUITO PORqUE 
CONSUMIMOS PRODUTOS MODIFICADOS 
qUIMICAMENTE.
Jussara MariaNa da silva - alFaBetizadora GuaraNi, 
terra iNdÍGeNa YWY PorÁ, Posto velHo, aBatiÁ (Pr)

ILUSTRAçÕES: LUCIMARA MARCOLINO E 
ALMIR SILVIO MARCOLINO, TERRA INDÍgENA 
laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)
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KaWĨdJu

 o KaWĨdJu É uMa BeBida tÍPica GuaraNi. ela É Feita de MilHo socado No PilÃo e 
COLOCADO NA ÁgUA POR TRÊS DIAS. APóS ESTE PERÍODO ELE É RETIRADO DA ÁgUA, LAVADO E 
socado NovaMeNte Para tirar a FariNHa (KaPĨtÃ) Que É aPertada coM a MÃo.
 coziNHa eNtÃo uMa caNJica e coloca o KaPĨtÃ deNtro dela.
 uMa KuNHÃtaĨ MociNHa MastiGa o KaPĨtÃ e coloca Na PaNela NovaMeNte, 
deixaNdo descaNsar Por Mais uM dia. daÍ estÁ ProNto Para BeBer o KaWĨdJu. 
 QuaNdo terMiNa o BatisMo reParte o KaWĨdJu Para todas as Pessoas da 
COMUNIDADE NA Oy gWASTU. 
 a coMuNidade aProveita o BatisMo das criaNÇas e leva os aliMeNtos (MilHo, 
aMeNdoiM, MaNdioca, Batata-doce, caNa, FeiJÃo e outros) coloca soBre uM dJirau Para 
qUE SEJAM bATIzADOS TAMbÉM.
 O REzADOR NHANDERU CRISMA TAMbÉM OS ANIMAIS DA COMUNIDADE. 
Maria de lourdes loureNÇo - reroKaidJu - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr) 

 o KaWĨdJu aiNda É coNsuMido Na sua aldeia? Houve MudaNÇa Nos costuMes da  
SUA COMUNIDADE? POR qUE VOCÊ ACHA qUE OCORREU ESTA MUDANçA? 

SEMENTES TRADICIONAIS

 RELATOS DE PESSOAS MAIS VELHAS CONTAM qUE ANTIgAMENTE O POVO gUARANI TINHA 
VÁRIAS SEMENTES TRADICIONAIS PARA O SEU PLANTIO. COM O PASSAR DO TEMPO, FORAM 
PERDENDO MUITAS DESTAS SEMENTES E NOS DIAS DE HOJE RESTAM POUCAS DELAS.
 ERAM DIFERENTES TIPOS DE MILHO, AMENDOIM, FEIJãO, AbóbORA. 

ILUSTRAçãO: ELAINE DA SILVA NORATO, TERRA INDÍgENA 
YvY PorÃ, aBatiÁ (Pr)

ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI

 CONVERSE COM SEUS COLEgAS SObRE OS TIPOS DE SEMENTES qUE VOCÊS CONHECEM. 
qUE TIPOS AINDA SãO PLANTADAS EM SUA COMUNIDADE? NA SUA OPINIãO, PORqUE 
ALgUMAS SEMENTES DEIxARAM DE SER PLANTADAS? 

ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI
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caMiNHada dos aNtiGos avÁ-
gUARANI

 ANTIgAMENTE NóS gUARANI,  
VIVÍAMOS Só DA NATUREzA PORqUE 
DESDE O COMEçO OS gUARANI ANDAVAM 
NA MATA CAçANDO E PESCANDO. ALÉM 
DISSO, OS gUARANI CONSTRUÍAM CASA 
PRóPRIA PARA MORAR. 
 AS CONSTRUçÕES ERAM  FEITAS DE 
LASCA DE MADEIRA E CObERTAS DE FOLHA 
DE PALMEIRA.
 OS gUARANI SEMPRE FAzIAM 
AgRICULTURA FAMILIAR. 
 PLANTAVAM MILHO, FEIJãO, ARROz, 
MaNdioca, Batata-doce e assiM iaM 
TIRANDO OS ALIMENTOS DA TERRA PARA 
MANTER TODAS AS FAMÍLIAS.
 ANTIgAMENTE HAVIA MUITA TERRA 
E ERA CObERTA DE NATUREzA.
 HOJE NãO TEM MAIS O qUE TINHA 
ANTES. POR ISSO OS gUARANI VIVEM UMA 
SITUAçãO DIFÍCIL.
viceNte JeGuavYJu voGado - alFaBetizador 
gUARANI, TERRA INDÍgENA TEKOHA AÑETETE, 
diaMaNte d’oeste (Pr) 

ILUSTRAçãO: VICENTE JEgUAVyJU VOgADO, TERRA INDÍgENA TEKOHA 
aÑetete, diaMaNte d’oeste (Pr)

CASA DE SAPÉ
COMO FAZER: 
 arraNcar o saPÉ, deixa-o secar.
 DEPOIS DE SECO, LIMPAR O SAPÉ, 
ARRANCANDO A PARTE DA RAIz E JÁ ESTÁ 
PRONTO PARA CObRIR A CASA.
 CORTAR A MADEIRA, LEVANTAR 
A CASA, CORTAR bASTANTE CIPó PARA 
AMARRAR AS PAREDES.
 CORTAR bASTANTE gUARANÁ PARA 
AMARRAR O SAPÉ E FAzER A CObERTURA DA 
CASA.
 NA PORTA COLOCAR UMA VARA 
ROLIçA PARA TRANCAR.
 AS PAREDES DO qUARTO FECHAR 
COM SAPÉ PARA NãO ENTRAR VENTO.
 DENTRO DA CASA FAzER FOgO, 
COLOCAR UMA VARA ARCADA E FAzER A 
COMIDA ALI.
 O FOgãO DOS ÍNDIOS gUARANI ERA 
ASSIM.
Maria de lourdes loureNÇo - reroKaidJu - 
ALFAbETIzADORA gUARANI, TERRA INDÍgENA LARANJINHA, 
saNta aMÉlia (Pr)

  ESTA IMAgEM FEITA POR UM 
ESTUDIOSO DOS POVOS gUARANI, NA 
dÉcada de 1950, Mostra uMa HaBitaÇÃo 
DOS gUARANI NHANDEVA.

casa de ŇaNdÉva-GuaraNi (sul de Mato Grosso), dÉcada de 
1950 . Foto: eGoN scHadeN
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PLANTAS TRADICIONAIS
 ANTIgAMENTE HAVIA POUCAS DOENçAS E ELAS ERAM TRATADAS COM REMÉDIOS NATURAIS. 
OS MAIS VELHOS POSSUEM MUITOS CONHECIMENTOS SObRE ESTES REMÉDIOS E AINDA SãO 
ENSINADOS NAS ALDEIAS gUARANI.

USO DAS PLANTAS PARA CURAR DOENçAS
 Pau-teNeNte
 É USADO PARA CURAR DIARRÉIA, DOR DE ESTÔMAgO E PARA DIAbETES.
 cortar uM troNQuiNHo de Pau-teNeNte, rasPar uM Pouco, colocar eM uM coPo 
DE ÁgUA FRIA OU EM UMA gARRAFA, DEIxAR DESCANSAR POR ALgUNS MINUTOS.
 gUARDAR O PAUzINHO PARA USAR OUTRAS VEzES qUE PRECISAR.
 AMOREIRA
 USAR O LEITE PARA MATAR O bERNE, PARA DOR DE DENTE E PARA PUxAR TUMOR. O LEITE 
PODE SER USADO COMO TINTA PARA ARTESANATO. A MADEIRA É bOA PARA FAzER CERCA, DURA 
atÉ 40 ou 50 aNos. 
 CAPIM MARgOSO
  SERVE PARA CORTES DE PESSOAS E TAMbÉM EM CASO DE SANgRAMENTOS.
  MODO DE FAzER:
 COLOqUE A FOLHA VERDE EM UM PANO E ESFREgUE COM AS MãOS, PASSE O SUMO SObRE 
O CORTE. PARA DE SANgRAR E CICATRIzA EM TRÊS DIAS. É MELHOR qUE ANTIbIóTICO. 
 
carlos caBreira e irisMar dos saNtos - alFaBetizadores GuaraNi, terra iNdÍGeNa sÃo JerÔNiMo, sÃo JerÔNiMo da 
serra (Pr)

  estas iMaGeNs ForaM Feitas eM 2008. 
 
  COMO SãO AS CASAS NA SUA ALDEIA? COMO ELAS FORAM CONSTRUÍDAS? 
VOCÊ PARTICIPOU DA CONSTRUçãO? qUAL MATERIAL FOI USADO NA CONSTRUçãO?  
NA SUA OPINIãO, POR qUE A CONSTRUçãO DAS CASAS MUDOU?

Foto: isaBel cristiNa rodriGues, 2008 Foto: cioMara s. aMorelli, 2008Foto: cioMara s. aMorelli, 2008
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OUTROS USOS DE PLANTAS TRADICIONAIS

 CORDA DE KARAgUATÁ
 PARA FAzER CORDAS PODEMOS USAR A FIbRA DE 
KARAgUATÁ.
 PeGa-se uMa FolHa e arraNca-se coM a uNHa 
UM PEDAçO DO LADO DELA. PUxA DE CIMA ATÉ EM bAIxO 
a FiBra. deve-se Fazer isto vÁrias vezes, Pois de cada 
FOLHA SAI Só UMA FIbRA.
 qUANDO TIVER UMA qUANTIDADE bOA DE FIbRAS 
DÁ PARA TRANçAR E FAzER CORDA.
 usa-se Para laÇo, Para arMadilHa, Para 
bALAIO, COMO CORDA PARA ARCO, PARA CAçAR VEADO, 
PACA, NAMbU E PARA FAzER bODOqUE. 

 MADEIRA LEITEIRA
 SERVE PARA FAzER ARTESANATO. FERRAMENTAS 
PARA FAzER ARTESANATO: SERROTE, FACãO E FACA. 
PODEMOS FAzER ANIMAIS COMO: TATU, qUATI, CUTIA, 
CAPIVARA, CORUJA, ONçA, ETC.
 PARA FICAR PINTADO FAçA FOgO, COLOqUE O 
FERRO NO FOgO ATÉ FICAR VERMELHO COMO UMA 
bRASA. 
 DEPOIS ENCOSTE NA MADEIRA E ELA VAI FICANDO 
COM MANCHINHAS PRETAS.
carlos caBreira - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa sÃo 
JerÔNiMo da serra, sÃo JerÔNiMo da serra (Pr)

Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008

FOTOS: ISAbEL CRISTINA RODRIgUES

MOã KA'AgUy

teKoa araÇa-i PYGua KuerYMa MoÃ Ka’aGuY Ju oiPoruve va’ eKue Hetava’e KuerY MoÃGui. 
TUJAKUE’I VEPEMA IKUAI TERI OPAMbA’E MOã, HA’EgUI OMONDO AgUã MA OJERURE’Rã IxUPE 
IJAyVUPA RANHE I Rã MAVA’EPEPA HA’E MbA’ERãPA OIPOTA, HA’E gUIMAEMA HA’EVE’Rã OJAPO 
AgUã MOã. 
HA’ENUNgA RUPI OgUEROAyU RIRE MA OMOgUERA’Rã IMbA’EAxy VA’E, HA’E NUNgA JAIKUAA 
VA’E PE MA HA’EVE VAIPA NHANDEVyKUERy PE.
PEJAPO.
laÉrcio da silva - cursista do curso de ForMaÇÃo de doceNtes BilÍNGue GuaraNi-iNteGrado/seed/Pr. terra iNdÍGeNa 
araÇa’i, PiraQuara (Pr)

PEROAyVU RIRE KO MOã REgUA, PENDE PEJOU HARAMI MbA'ExA AyNgUIKUE MOã 
JAIPORU?
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MOA KA'AGUY REGUA

NHANERAMÕI  KUERY  MA  MOA   KA’AGUY  
OIRUVE  VA’E.
iMBA’EAXY  vA’E  OĨ  RÃ  OPiTA’i  vA’E  PE  
RANHE  OEXAUKA  RÃNHE.
EMBOPARA  APY  MOA  KA’AGUY  RERY  REI  
KUAAVA’E.    
JUsTiNO KARAi APONTEs DE sOUzA - AlFABETizADOR 
GUARANI, TERRA INDÍGENA MANGUEIRINHA, ALDEIA 
PAlMEiRiNHA, cHOPiNziNHO (PR)

MOA KA´AgUy REgUA

 tuNa-PalMa 
 A FOLHA E O FRUTO SãO USADOS COMO ALIMENTO.
 A FOLHA DEVE SER COzIDA E REFOgADA. DEPOIS DE 
TIRAR OS ESPINHOS, A FOLHA SERVE COMO REMÉDIO PARA 
bRONqUITE.
 ELA DEVE SER ASSADA E A CASCA  RETIRADA, DEPOIS 
MISTURAR COM MEL.
 TOMAR 2 VEzES POR DIA. gUARDAR EM UM VIDRO 
gRANDE.

 bANANA DE MACACO
 usa-se o Fruto assado coMo aliMeNto.

 CASCO DE VACA
 A FOLHA É USADA PARA FAzER UM CHÁ qUE TIRA 
PEDRA DO RIM.
 TOMAR 2 VEzES POR DIA ATÉ SAIR A PEDRA DO RIM.
carlos caBreira e irisMar dos saNtos - alFaBetizadores GuaraNi, 
 terra iNdÍGeNa sÃo JerÔNiMo, sÃo JerÔNiMo da serra (Pr) 

Foto: cioMara s. aMorelli, 2008

Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008

  ExISTEM MUITAS OUTRAS PLANTAS USADAS PELO POVO gUARANI. qUAIS PLANTAS 
TRADICIONAIS VOCÊ CONHECE? DISCUTA COM SEUS COLEgAS COMO SãO USADAS HOJE EM 
SUA COMUNIDADE AS PLANTAS TRADICIONAIS. 
  NA SUA OPINIãO, POR qUE O USO DESTAS PLANTAS ESTÁ DIMINUINDO? 
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ARTESANATO
 NóS ÍNDIOS gUARANI FAzEMOS ARTESANATO COMO ARCO, bRINCO, COLAR, FLECHA, 
bALAIO, ETC.
 NãO PODEMOS NUNCA ESqUECER DE NOSSA CULTURA. FAzEMOS PARA VENDER E TAMbÉM 
usaMos coMo iNstruMeNtos Na aPreseNtaÇÃo de daNÇa (dJeroKY).
 os HoMeNs usaM KaNGWaa (cocar), dJatsaa (colar), GWYraPa (arco), MBaraKa 
(cHocalHo), Na casa GraNde (oYGWatsu) Que É saGrado. Por este Motivo NÃo Pode 
bRINCAR COM ISSO. 
 MulHeres usaM taMBÉM, Quase iGual taKWa’Pu (a saia de taBoa).
elaiNe da silva Norato - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa YvY PorÃ, aBatiÁ (Pr)

  NA SUA OPINIãO, O qUE SIgNIFICA O ARTESANATO NA CULTURA DOS gUARANI?

ILUSTRAçÕES: ELAINE DA SILVA NORATO

PLANTAS TRADICIONAIS

 qUE PLANTAS MEDICINAIS ExISTEM NA SUA TERRA INDÍgENA?  
 Que tal coletar aMostras (FolHas, GalHos, raÍzes, seMeNtes, Frutos) destas 
PLANTAS E TRAzER PARA A SALA DE AULA PARA CONFECCIONAR COM A AJUDA DE SEUS 
COLEgAS UM ÁLbUM OU CARTAzES, ESCREVENDO O NOME DE CADA PLANTA, COMO É 
USADA E PARA qUE É RECOMENDADA?

Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008
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  ObSERVE ESTA FOTO DO ARTESANATO PRODUzIDO POR UM gUARANI qUE MORA 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REFLITA COM OS SEUS COLEgAS SObRE A VENDA DO 
ARTESANATO HOJE PARA O POVO gUARANI. 

  qUAL O SIgNIFICADO DESTES ObJETOS PARA VOCÊ? VOCÊ SAbE O NOME DELES?  

Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008

TA'ANgA gUARANI

TEKOHA OCOy PE MA OJEJAPO AVEI TA’ ANgA.
KUIAMbA’E KUERA MA OJAPO TATU, KUATI, TUKã,  
ParaKau, Hu’Y, GuYraPa, MBaraKa MirĨ HÁ’e  
YvYra teKovi reNda (Árvore da vida).
HÁ KUNã KUERA KATU OJAPO MbO’y, OJAKA,  
aKÃNGua, JYva reHeGua Ha NaMicHoĨ.
TA’ ONgA’I MA OJEJAPO OÑEVENDE HAgUã HÁ’E  
oÑeMe’Ẽ HaGuÃ teMBi’urÃ re JuruÁ Kuera  
PE OE JAVE MbO’EROy HÁ’E OygUASU RUPI 
ÑANDEKUERA AROPE.
edeGar toPe PotY MartiNes - cursista do curso de ForMaÇÃo 
de doceNtes BilÍNGue GuaraNi-iNteGrado/seed/Pr, terra 
iNdÍGeNa ocoY, sÃo MiGuel do iGuaÇu (Pr)

ore Guera  GuaraNi Ndo Ja Poi MY NaKŨ aJaKa 
OPAMA TAgUA ROIKO RAPE NDO ROPA POREI 
tatui MBai rY Guera oiKYtĨMBa. 
Ka’a GuY He e Jurua Guera oiKYtĨMBa Ka’a 
gUyRE. 
carlos caBreira e adriaNe caBreira de liMa - alFaBetizadores 
gUARANI, TERRA INDÍgENA SãO JERÔNIMO, SãO JERÔNIMO DA 
serra (Pr)

ILUSTRAçãO: EDEgAR TOPE POTy MARTINES
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A CASA DE REzA INDÍgENA

 A CASA DE REzA INDÍgENA ONDE EU MORAVA ERA CONSTRUÍDA EM CÍRCULO.
 OS MORADORES DA ALDEIA TODOS OS SÁbADOS FAzIAM A REzA . 
 NO MATO gROSSO ERA DIFERENTE, AS CASAS ERAM CONSTRUÍDAS DE PALHA E bAMbU. 
 PARA FAzER AS PAREDES DA CASA PARA MORAR OU NA CASA DE REzA PARA PROTEgER DA 
CHUVA ELES COLOCAM AS PALHAS DE SAPÉ EM CIMA DA CASA. 
 PARA PROTEgER DO SOL, DA CHUVA, NO MATO gROSSO A CASA DE ÍNDIO É ASSIM.
 AqUI NO PARANÁ JÁ É DIFERENTE. A CASA DE REzA É DIFERENTE PORqUE ELA NãO É MAIS 
EM CÍRCULO. ONDE EU MORAVA, A CASA DO CACIqUE FICAVA DO LADO DA CASA DE REzA PARA ELE 
CUIDAR DA CASA DE REzA PARA NãO ESTRAgAR.
 É IMPORTANTE LIMPAR E CUIDAR DA CASA DE REzA.
dorileo alvares - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoHÁ PorÃ, GuaÍra (Pr)

  AS PESSOAS SãO DIFERENTES ENTRE SI.  MAS, AO MESMO TEMPO, SãO 
SEMELHANTES. REFLITA SObRE ESTAS DIFERENçAS ENTRE AS COMUNIDADES gUARANI.  
 
  DISCUTA TAMbÉM COM OS SEUS COLEgAS AS DIFERENçAS ENTRE OS INDÍgENAS E OS 
NÃo-iNdÍGeNas.  
 
  NA SUA OPINIãO, O qUE PREJUDICA O RELACIONAMENTO ENTRE AS PESSOAS?

ILUSTRAçãO: MILTON bARROS 

OPÝ

 É NA CASA DE REzA ONDE OS 
xAMãS SE REÚNEM PARA REzAR E PARA 
FAzER AS DANçAS E CANTOS.
MiltoN Barros - alFaBetizador GuaraNi, terra 
iNdÍGeNa teKoHÁ PorÃ, GuaÍra (Pr)

DJERODJy REgWA

Ka’aru oMaẼ raMo, NHaNde 
NHANIMONDÕ Oy gWATSU Py.
NHaNeraMoi NHaNiMotatĨ PetYNGWa 
REWE, NHANIMbODJERE AMbA Py.
A’ERÕ ORE RODJERODJy NHANDERU PE 
ROPORORAI AWEI.
oreWY dJerodJY iNYĨ 
NHANIMOMbARETE AgWã, TAPE 
iMarae’Ỹ dJaYWata PoraĨ aGWÃ aWei.
claudiNei riBeiro alves - aWa tsaPuKai - 
ALFAbETIzADOR gUARANI, TERRA INDÍgENA yWy 
PorÃ, aBatiÁ (Pr)

RELIGIOSIDADE GUARANI
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  ObSERVE AS FOTOS DO xAMã FALANDO SObRE O SIgNIFICADO DOS ObJETOS 
UTILIzADOS NA CASA DE REzA. VOCÊ CONHECE ESTES SIgNIFICADOS? COM qUEM 
APRENDEU?   
 
  CONTE PARA SEUS COLEgAS COMO ESTES CONHECIMENTOS TÊM SIDO REPASSADOS 
ÀS PESSOAS DA SUA COMUNIDADE. 

oPY’i  Ma  PavẼ  teKoaPY  JareKova’e  Ka’aru  NHavÕ  JaJerure  HaGuÃ  NHaNderuPe  
MbARAETERã  HÁ’E  Mby’A  gUAxURã  RE.
xERETARã  KUERy  NHANDERExARAI  HEME  OPy’I  RE.
JaiPoruve  Katu  PtYGua,  MBaraKa  MirĨ,  taKua  Pu  HÁ’e  MBaraKa.
aveliNo tuPÃ da silva - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa araÇa’i, PiraQuara (Pr)

ILUSTRAçãO: NÉLIA CENTURIãO

  COMPARTILHE COM SEUS COLEgAS DE TURMA AS LEMbRANçAS E HISTóRIAS DE SEUS 
PAIS, AVóS E DAS PESSOAS MAIS VELHAS DE SUA ALDEIA SObRE A OPy. 
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O CÂNTICO NHANDEVA

 eM teMPos reMotos os Nossos avÓs se reuNiaM Na oY GWatsY (casa de reza) Para 
SE CONSAgRAREM PARA O PODEROSO PAI. ERA ASSIM qUE OS MAIS VELHOS FAzIAM. ENTãO TODAS 
AS PESSOAS LOUVAVAM E REVERENCIAVAM PARA SE SENTIREM FELIzES.
 NO TEMPO CONTEMPORÂNEO ExISTE O CORAL gUARANI, COM OS MAIS VELHOS SENDO OS 
qUE ORIENTAM E ENSINAM A TOCAR VÁRIOS INSTRUMENTOS MUSICAIS.
 aNtiGaMeNte usavaM MBaraKa (cHocalHo) e o taKMa (taQuÁ) Para eNtoar os 
CÂNTICOS PORqUE NãO TINHA VIOLãO, VIOLINO E NEM TAMbOR. MAS HOJE USAMOS VÁRIOS 
INSTRUMENTOS PARA CANTAR.  NOSSAS CRIANçAS CANTAM E SE APRESENTAM PARA OS NãO 
ÍNDIOS CONHECEREM A NOSSA CULTURA.
vaNdersoN loureNÇo - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa YvY PorÃ/arai WerÁ- aBatiÁ (Pr)

AVA gUARANI OIPURUA 

ILUSTRAçãO: MILTON bARROS 

ILUSTRAçãO: MILTON bARROS 
ILUSTRAçãO: MILTON bARROS, TERRA 
iNdÍGeNa. teKoÁ PorÃ, GuaÍra (Pr)

gUyRAPA 
USADO PARA MATAR ANIMAIS E 
TAMbÉM ERA USADO EM bATALHAS 
INDÍgENAS.

HUy 
USADO PARA ARREMESSAR O gUyRAPA 
E ExISTEM VÁRIOS TIPOS DE HUy.

MbO’y
É o colar Que iNdÍGeNas usaM No dia-a-
DIA, NOS RITUAIS, PARA VENDER, ETC.
MiltoN Barros - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoÁ 
PorÃ, GuaÍra (Pr) 

MBaraKa-MirĨ
ESSE INSTRUMENTO É UTILIzADO NAS DANçAS  
E RITUAIS.
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O CORAL

 NOS CÂNTICOS DO CORAL 
ExISTEM PALAVRAS ESCRITAS. CONHEçA 
UM CÂNTICO DA ALDEIA ARAI WERA.

O NOSSO PAI NOS OLHA
O NOSSO PAI NOS OLHA
NOS LEVARÁ PARA TEKOA PORã
NOS LEVARÁ PARA TEKOA PORÁ
CAMINHEMOS, CAMINHEMOS
CAMINHEMOS CRIANçAS
PARA VERMOS TEKOA PORÁ.
CAMINHEMOS, CAMINHEMOS
CAMINHEMOS CRIANçAS
PARA VERMOS TEKOA PORÁ.
vaNdersoN loureNÇo - alFaBetizador GuaraNi, 
terra iNdiGeNa YvY PorÃ/arai WerÁ- aBatiÁ (Pr)

  VOCÊ CONHECE ESTE CÂNTICO?  
  gOSTARIA DE CANTAR UM DOS CÂNTICOS DA SUA ALDEIA?

ILUSTRAçãO: VANDERSON LOURENçO 

OREMbORAI
yMA ETE gWA ORERAMOI KWERy OMONO’O OU gWATSU Py NHANDERU 
Wutsu uPe odJaPYtsaKa oGWÃ, oKorẼ tudJa KWe odJaPo rYKa’e.
A’ ERÕ MA TEyI KWERy OPORAI A’E ODJERODJy OWy’A’ I AgWã.
Ko a’Ỹ oĨ MitaNGWe oPorai Wa’e a’e NuNGa tdJa KWe Ma oMaNHÃ’a Ma MitaNGWe.
OPORAI WA’E gWI MA, KO TUDJA KWE OMbO’E MITANgWE MbA’E PU RETA OMbOPU AgWã.
YMa PY NdiPoi rY MBaraKa Pu, raWe a’e aNGu’a Pu aWei,Ko a’Ỹ ore roGWereKo Ko MBa’e Pu 
RETA ROPORAI AgWã.
yMA Py NHANDEWA OgWEREKO MbARAKA A’E TAKWA RII MA OPORAI AgWã.
Ko a’ Ỹ oreMitaNGWe oPorai a’e odJitxauKa YWYPorY KWe oetxa aGWÃ.
vaNdersoN loureNÇo - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa YvY PorÃ, arai Wera, aBatiÁ (Pr)

ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI 
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PetỸ Gua

 os ÍNdios GuaraNi usaM o PetỸ Gua HÁ Muito 
TEMPO EM SUAS REzAS E RITUAIS PARA PEDIR AJUDA A 
NHANDERU.
 USAM TAMbÉM PARA CURAR PESSOAS DOENTES 
NA CASA DE REzA.
MiltoN Barros - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa, teKoÁ 
PorÃ, GuaÍra (Pr)

 

PETyNgWA

NHANERAMOI KWERy PETyNgWA OIPURUWA’E.
PetYNGWa iMarÃ ’ ỸWa’e.
A’E A’EWE NHANDERETE PE NHANDERAKWAA 
OMOMbARETE AWEI.
MbAATSy OMOgWERA TEIMA.
a’eWe dJaiKo PoraĨ aGWÃ, dJaGWata PoraĨ aGWÃ 
AWEI.
OU gWATSU Py NHANIMONOO RAMO ORE ROIPURU 
PETyNgWA, AE NHAPORANDU MbA’E KWAA 
NHANDERUWUTSU PE.
claudiNei  riBeiro alves - aWa tsaPuKai - alFaBetizador GuaraNi, 
terra iNdÍGeNa YWY PorÃ, aBatiÁ (Pr)

ILUSTRAçãO: MILTON bARROS 

Foto: cioMara s. aMorelli, 2008

 ISTO É MbARAKA, ISTO É MASCULINO. ISTO É TAKWA, ISTO É FEMININO. ESTAS PEçAS qUE 
VOCÊ ESTÁ VENDO USAMOS PARA ENTOAR AS NOSSAS CANTORIAS.
vaNdersoN loureNÇo - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdiGeNa YvY PorÃ/arai WerÁ- aBatiÁ (Pr)

  NA SUA COMUNIDADE  AINDA SãO CONFECCIONADAS ESTAS PEçAS? VOCÊ SAbE 
COMO ELAS SãO FEITAS? qUE TAL CONTAR UM POUCO DAS SUAS ExPERIÊNCIAS?  
 
  DISCUTA COM SEUS COLEgAS  O SIgNIFICADO DOS CÂNTICOS E DA DANçA NA CASA 
DE REzA. 

ilustraÇÃo: vaNdersoN loureNÇo, 2008 ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI, 2009
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KOWA MONgARAI ODJAPO WA’EKWE

KoWa arYMa NHaNHeMBo’e arY 23.04.2008
TxEE AMObE’UTA yMA RUPI DJAIKO WA’E gWE Oy gWATSU Py ROOMA RAMO A’EPy ORE 
ROPORANDU NHANDERU PE A’EPy MA ROPORAI DJADJEROKy AWAKWE MA MbARAKA OMbOPU.
MitÃGWe odJeroKY KuNHÃGWe odJeroKY oNiMoĨtĨ aWii MBa’e Ma aiPo aGWÃ MBaatsY 
oreree ou eY aGWÃ oreree. oKore arÉ oiKoWa’e GWe MitÃ eNHoĨ Ma raMo NHaNderÚ 
OMONgARAI ITxE ANgA TxU WANgA OIPyy NHANDERÚ AKANHã OMOATSyERE OMOãKã KyADJU.
A’EgWI NIMbODJERE KURU TSU Py OPAMA.
Maria de lurdes loureNÇo - KuNHÃ reroKaidJÚ, alMir silvio MarcoliNo - aWa PeteĨdJu, luciMara silvio MarcoliNo - 
PitÃdJu, alFaBetizadores GuaraNi, terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

KA’A REGUA
YMa ruPi Ma Je, iKuai xaMoĨ KuerY, oPita’i HÁ’e iJaYvu raMo NoeNdui NeĨ NdoGueroviai 
Guive va’e. oiKo avi Je teĨ oMeNda’i va’e HÁ’e ta’Y KuerY reta Guive, iJaYvu NHavÕ 
OMOMbE’U IJAPyKA AgUã RE. 
taJY KYrĨve va’e Ma oNHevaNGaa re aNHo oiKo, tuu oPu’a ‘Ĩ NHavÕ.
HORyAI REI RIVE TEMA VA’E, HÁ’E OExA’ ã RAMO JE TUU NDOIKUAAI TE REgUA REI MERAMI.
NdoiKuaai rei Ju Ma Jave Je, tuu oPu’Ã vY “ova Ẽ Ma aPYKa”, He’i.
HÁ’E Vy MA  JE AIPOE’I gUAJy PE: NDEE MA NDEREOI RãE, NDEREROVIAI HÁ’E RENHEVANgAA RE 
RIVE REIKO RIRE.
rePYta rÃ, NderYKe KuerY. NdeKYPY’Y KuerY HÁ’e NdeKYvY KuerY reMoMYĨ HÁ’e reMoexa Ĩ 
aGuÃ Ko’ Ẽ NHav Õ. tataxiNÃ oPoi raMo Je taJY Ka’a YvYPY raMi oJeaPo.
HÁ’ eraMi rire ae Ma Je aỸ Peve, tuJaKue ovY vYve oKa’Y u’rÃ, ovYvoi HÁ’e Hexa Ĩ  aGuÃ.
osÉias PotY MirĨ FloreNtiNo - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa MaNGueiriNHa, aldeia PalMeiriNHa,  
cHoPiNziNHo (Pr)

  ObSERVE ESTAS FOTOS E DISCUTA COM SEUS COLEgAS A IMPORTÂNCIA DA CASA DE 
REzA PARA A SUA COMUNIDADE. COMO ELA FOI CONSTRUÍDA? VOCÊ PARTICIPOU DESTA 
CONSTRUçãO? 

CASA DE REzA DA ALDEIA DA PALMEIRINHA.  
FOTOS CIOMARA S. AMORELLI.
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MyMbA REgUA
NHANDE KUERy ETE’I MA AgUEREKO xEVAI MyMbA OKA RUPI,  URU, JAgUA, xIVI’I, MyMbA KA’AgUy 
REgUA HA’E gUyRA’I.
MBa’eta HÁ’e NuNGa’i i Kuai raMo ae MBa’eaxY NHaNde KuerY re NovaẼ  vai Pai’ rÃ, MYMBa’i 
IKUAI RAMO.
sara Katu FloreNtiNo - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa MaNGueiriNHa, aldeia PalMeiriNHa, cHoPiNziNHo (Pr) 

FOTOS: KENDRI KRUgER  ALbUqUERqUE

 DISCUTA COM OS SEUS COLEgAS SObRE A PRESENçA DE ANIMAIS NAS 
ALDEIAS gUARANI.
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        PARTE III      

OS GUARANI NO TEMPO E NO ESPAçO

Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008. PeÇas exPostas No Museu de GuaÍra (Pr)
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 COMO JÁ VIMOS, NO PARANÁ ExISTEM TERRAS INDÍgENAS 
DAS ETNIAS KAINgANg, gUARANI E xETÁ, qUE JUNTAS SOMAM 
EM TORNO DE 12 MIL PESSOAS.  Só OS gUARANI SãO CERCA 
DE DUAS MIL PESSOAS. ESSES POVOS NEM SEMPRE MORARAM 
NESTES LUgARES  E TAMbÉM NãO FORAM OS PRIMEIROS 
HAbITANTES DESSAS REgIÕES. ANTES MESMO DOS INDÍgENAS, 
OUTROS POVOS JÁ TINHAM VIVIDO NESTES LOCAIS.

 ESSA TERRA qUE HOJE É CHAMADA DE ESTADO DO PARANÁ 
É HAbITADA POR POPULAçÕES HUMANAS HÁ PELO MENOS 12 
MIL ANOS, DESDE UM TEMPO EM qUE AS PESSOAS Só VIVIAM DA 
CAçA, DA PESCA E DA COLETA DE ALIMENTOS. ERAM CHAMADAS 
de PoPulaÇÕes caÇadoras-coletoras ou PrÉ-HistÓricas. 

 SAbEMOS DA ExISTÊNCIA DELAS PELOS MATERIAIS 
qUE SãO ENCONTRADOS ENTERRADOS NO SOLO E qUE OS 
ESTUDIOSOS CHAMAM DE MATERIAIS ARqUEOLógICOS.

 OS MATERIAIS ARqUEOLógICOS qUE SãO MAIS 
FACILMENTE ENCONTRADOS SãO AqUELES FEITOS DE PEDRA OU 
de cerâMica (Barro). Mas taMBÉM FazeM Parte as PiNturas 
FEITAS NAS PAREDES DAS CAVERNAS qUE SãO CONHECIDAS 
COMO PINTURAS RUPESTRES E OS ObJETOS ENCONTRADOS NOS 
saMBaQuis (MoNte de coNcHas). 

Gravuras ruPestres do sÍtio arQueolÓGico ouro verde, Baixo iGuaÇÚ (Pr). 
Foto: clÁudia iNÊs Parellada, 1997
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CERÂMICA GUARANI 
 OS MATERIAIS ARqUEOLógICOS SãO A PROVA DE qUE ESSAS 
POPULAçÕES HAbITARAM O PARANÁ NUM PASSADO DISTANTE. ALgUNS 
desses Povos caÇadores-coletores, alÉM de FaBricareM oBJetos 
DE PEDRA, TAMbÉM FAzIAM ObJETOS DE CERÂMICA COM O bARRO  qUE 
RETIRAVAM DA bEIRA DOS RIOS. VEJA ALgUNS DESTES ObJETOS qUE 
FORAM ENCONTRADOS:

Mó EM gNAISSE, 
ARREDORES DE 
CURITIbA, SÍTIO 
ARqUEOLógICO 
TUPIgUARANI.
FOTO: CLAUDIA INÊS 
Parellada, 2007

PeÇa exPosta No Museu de GuaÍra (Pr) 
FOTO: CIOMARA S. AMORELLI

VASILHAME CERÂMICO TUPIgUARANI, RECUPERADO 
eM sÍtio arQueolÓGico eM icaraÍMa (Pr) 
Foto: claudia iNÊs Parellada, 2006.

 OS ObJETOS E OS FRAgMENTOS MOSTRADOS  SãO bEM ANTIgOS. 
OS MATERIAIS FEITOS DE PEDRA TÊM UMA IDADE APROxIMADA qUE 
VARIA ENTRE DOIS E qUATRO MIL ANOS DE ExISTÊNCIA. NOS DE 
CERÂMICA A IDADE VARIA ENTRE 100 E 1100 ANOS.
 OS PEDAçOS DE ObJETOS OU FRAgMENTOS SãO MATERIAIS qUE 
rePreseNtaM a cultura dos Povos caÇadores-coletores. cada 
POVO CRIA ObJETOS qUE REPRESENTAM A SUA CULTURA .

VEJAMOS ALgUNS MATERIAIS ARqUEOLógICOS ENCONTRADOS:

VOCÊ JÁ VIU ObJETOS COMO ESSES?

PINTURAS RUPESTRES DE 
CERVÍDEO E TATU, AbRIgO 
eM JaGuariaÍva (Pr)
FOTO: CLÁUDIA INÊS PARELLADA, 1994

Mó EM gNAISSE, ARREDORES 
DE CURITIbA, SÍTIO 
ARqUEOLógICO TUPIgUARANI
Foto: clÁudia iNÊs Parellada, 2007

PONTA DE FLECHA UMbU, 
INTERIOR DO PARANÁ 
Foto: clÁudia iNÊs Parellada, 2008

LÂMINA DE MACHADO 
POLIDA EM gRANITO, 
RECUPERADA NO SAMbAqUI 
de MatiNHos (Pr)
 Foto: clÁudia iNÊs Parellada, 2007
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ONDE TEM gUARANI?
teM os GuaraNi de ocoY (sÃo MiGuel do iGuaÇu). 
teM os GuaraNi de teKoHÁ PorÃ (GuaÍra).
teM os GuaraNi de itaMarÃ (diaMaNte d’oeste).
teM os GuaraNi de teKoHÁ aÑetete (diaMaNte d’oeste).
teM os GuaraNi de PiNHal, de rio da leBre, de ÁGua saNta (rio das coBras) .
teM os GuaraNi de Ko’Ẽ Ju PorÃ (Marrecas).
teM os GuaraNi de PalMeiriNHa (MaNGueiriNHa).
teM os GuaraNi de rio d’areia (iNÁcio MartiNs).
teM os GuaraNi de PalMital (PalMital).
teM os GuaraNi de cerco GraNde (GuaraQueÇaBa).
teM os GuaraNi de Morro das Pacas (suPeraGui).
teM os GuaraNi da ilHa da cotiNGa (ParaNaGuÁ).
teM os GuaraNi de araÇa´i (PiraQuara).
teM os GuaraNi de KaKaNÉ PorÃ (curitiBa).
teM os GuaraNi de laraNJiNHa (saNta aMÉlia).
teM os GuaraNi de ivY-PorÃ (aBatiÁ).
teM os GuaraNi de PiNHalziNHo (toMaziNa).
teM os GuaraNi de sÃo JerÔNiMo (sÃo JerÔNiMo da serra).
teM os GuaraNi de aPucaraNiNHa (alGuMas FaMÍlias).
teM os GuaraNi de ivaÍ (alGuMas FaMÍlias). 

TEM gUARANI EM SãO PAULO, NO ESPÍRITO SANTO, NO RIO DE JANEIRO,  
NO MATO gROSSO DO SUL, EM SANTA CATARINA, NO RIO gRANDE DO SUL.
TEM TAMbÉM gUARANI NO PARAgUAI, NO URUgUAI, NA bOLÍVIA E NA ARgENTINA.
ENFIM, TEM gUARANI EM MUITOS LUgARES. 
PERTO E LONgE. 

  ObSERVE ESTES MATERIAIS ARqUEOLógICOS. ELES MOSTRAM A PRESENçA gUARANI 
NOS LOCAIS ONDE FORAM ENCONTRADOS. DISCUTA COM SEUS COLEgAS qUAIS ObJETOS 
REPRESENTAM A CULTURA gUARANI, COMO ELES FORAM PRODUzIDOS E A FUNçãO DE 
CADA UM. 

PeÇas exPostas No Museu de GuaÍra (Pr).  Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008

PONTA DE FLECHA UMbU, 
INTERIOR DO PARANÁ 
Foto: clÁudia iNÊs Parellada, 2008

LÂMINA DE MACHADO 
POLIDA EM gRANITO, 
RECUPERADA NO SAMbAqUI 
de MatiNHos (Pr)
Foto: clÁudia iNÊs Parellada, 2007
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DE ONDE VIERAM OS GUARANI?
 DE ACORDO COM AS DESCObERTAS FEITAS PELOS 
ESTUDIOSOS, AS POPULAçÕES gUARANI PODEM SER VISTAS 
NA HISTóRIA TRÊS MIL ANOS ATRÁS. O TExTO  ESCRITO PELO 
ESTUDIOSO LÚCIO TADEU MOTA NOS INFORMA SObRE A SUA 
ORIgEM:

 uMa sÉrie de estudos coMParados - arQueolÓGicos e 
liNGuÍsticos - realizados No leste da aMÉrica do sul iNdica 
qUE VIERAM DAS bACIAS DOS RIOS MADEIRA E gUAPORÉ. A PARTIR 
DAÍ, OCUPARAM CONTINUAMENTE DIVERSOS TERRITóRIOS AO 
LONgO DAS bACIAS DOS RIOS PARAgUAI E PARANÁ ATÉ ALCANçAR 
BueNos aires, distaNte aProxiMadaMeNte 3.000 KM do seu 
ceNtro de oriGeM. taMBÉM exPaNdiraM-se Para a MarGeM 
ESqUERDA DO PANTANAL, NOS ATUAIS ESTADOS DE SãO PAULO, 
PARANÁ, SANTA CATARINA, E RIO gRANDE DO SUL, TAMbÉM 
OCUPARAM O URUgUAI, PARAgUAI. 

 CONFORME AS DATAçÕES JÁ ObTIDAS, ExCETUANDO O 
uruGuai, Foz do rio da Prata e litoral sul-Brasileiro, as 
DEMAIS REgIÕES CITADAS FORAM OCUPADAS DESDE HÁ PELO 
MeNos 3.000 aNos. eles MaNtiveraM esses territÓrios atÉ 
a cHeGada dos PriMeiros euroPeus Que, a Partir de 1528, 
REgISTRARAM EM CENTENAS DE DOCUMENTOS OS LIMITES DO 
VASTO DOMÍNIO gUARANI.

  qUE TAL LOCALIzAR NO MAPA DO PARANÁ A SUA TERRA 
INDÍgENA E OUTRAS qUE VOCÊ CONHEçA?
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yMA NHANDERU, NHANERAMÕI

KUERy IKUAI JAVE gUARE.
HÁ’E KUERy MA IKUAI RAKA’E KA’AgUy RE, IgOV Rã OJAPO yVyRA gUI, TAKUA gUI TAKUA ROgUE 
Gui, PiNdo Gui, HoGue Gui, Hu’arÃ Gui HÁ’e NHeaĨ aGuara reGuai Gui.
AVAHUE MA OJAPO MONDE OMbO’A AgUã TATU, EIRA, JAIxA, AKUxI, xI’ y MbORE.
OJAPO NHUã OJAPy AgUã gUAxU TA’yTETU, TAJAxU HÁ’E AMbOAE RAMINgUA VIxO KA’AgUy’I. 
alMir sÍlvio MarcoliNo - alFaBetizador GuaraNi, 
Maria de lourdes loureNÇo - alFaBetizadora GuaraNi,  
terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

 OS gUARANI OCUPARAM OS VALES E AS TERRAS VIzINHAS 
DE qUASE TODOS OS gRANDES RIOS E SEUS AFLUENTES. ELES 
NUNCA ESTAbELECIAM SUAS ALDEIAS E ROçAS EM ÁREAS 
CAMPESTRES. TODOS OS SÍTIOS ARqUEOLógICOS LOCALIzADOS 
ESTAVAM INSERIDOS EM ÁREAS CObERTAS POR FLORESTAS, 
SEgUINDO O PADRãO DE ESTAbELECER AS ALDEIAS E AS 
PLANTAçÕES EM CLAREIRAS DENTRO DA MATA.

 COM A CHEgADA DOS ESPANHóIS E PORTUgUESES, 
NO SÉCULO xVI, A SITUAçãO DESSAS POPULAçÕES MUDOU 
DRASTICAMENTE, PROVOCANDO A PERDA DOS TERRITóRIOS 
TRADICIONAIS E UMA ELIMINAçãO DE gRANDES PROPORçÕES. 

 MUITOS ÍNDIOS FORAM MORTOS, MUITOS FORAM 
APRISIONADOS PELOS bANDEIRANTES E LEVADOS PARA 
TRAbALHAR EM REgIME DE ESCRAVIDãO NAS ENCOMIENDAS, 
MUITOS FORAM LEVADOS PARA AS REDUçÕES JESUÍTICAS. 
AqUELES qUE NãO FORAM CAPTURADOS PELOS 
bANDEIRANTES,CONSEgUIRAM FUgIR E SE EMbRENHAR NAS 
MATAS DISTANTES DOS LOCAIS DE OCUPAçãO EUROPEIA. 
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A CONSTELAÇÃO DA EMA

  O TExTO DO PROFESSOR gERMANO AFONSO É FRUTO DE SUA PESqUISA SObRE ASTRONOMIA 
INDÍgENA. SEgUNDO A PESqUISA, OS POVOS INDÍgENAS SE UTILIzAM DAS CONSTELAçÕES PARA 
MARCAR AS ESTAçÕES DO ANO qUE DEFINEM, POR ExEMPLO, OS PERÍODOS DE PLANTIO E DE 
COLHEITA.  
 
  VOCÊ CONHECIA ESTE MITO DA  CONSTELAçãO DA EMA? qUEM CONTOU PARA VOCÊ?  SAbE 
coNtÁ-lo de MaNeira diFereNte? Na sua terra iNdÍGeNa Quais Produtos sÃo PlaNtados? 
 
  qUE TAL ORgANIzAR UM CARTAz, PARTINDO DO SEU CONHECIMENTO E COM A AJUDA DE 
SEUS COLEgAS, SObRE OS PRODUTOS qUE VOCÊS CONHECEM, E EM qUE ÉPOCA SãO PLANTADOS E 
COLHIDOS? 

COMPARAçãO DA CONSTELAçãO INDÍgENA DA EMA COM OS gRUPOS DE ESTRELAS HOJE CONHECIDOS.  
FoNte: HttP://cieNciaHoJe.uol.coM.Br/coNtrolPaNel/Materia/vieW/1780, acesso eM 3/12/2008.

A CONSTELAçãO DA EMA 

 Na  seGuNda QuiNzeNa de JuNHo, QuaNdo a eMa (GuYra NHaNdu) surGe eM sua  
TOTALIDADE AO ANOITECER, NO LADO LESTE, INDICA O INÍCIO DO INVERNO PARA OS ÍNDIOS DO SUL 
DO bRASIL E O INÍCIO DA ESTAçãO SECA PARA OS DO NORTE.
 a coNstelaÇÃo da eMa (rHea aMericaNa alBa) se localiza NuMa reGiÃo do cÉu 
LIMITADA PELO CRUzEIRO DO SUL E ESCORPIãO. SUA CAbEçA É FORMADA PELO SACO DE CARVãO, 
NEbULOSA ESCURA qUE FICA PRóxIMA À ESTRELA MAgALHãES. A EMA TENTA DEVORAR DOIS OVOS 
DE PÁSSARO qUE FICAM PERTO DE SEU bICO, REPRESENTADOS PELAS ESTRELAS ALFA MUSCAE E 
BETA MUSCAE. 
 AS ESTRELAS ALFA CENTAURO E bETA CENTAURO ESTãO DENTRO DO PESCOçO DA EMA. ELAS 
REPRESENTAM DOIS OVOS gRANDES qUE A EMA ACAbOU DE ENgOLIR. UMA DAS PERNAS DA EMA 
É FORMADA PELAS ESTRELAS DA CAUDA DE ESCORPIãO. AS MANCHAS CLARAS E ESCURAS DA VIA 
LÁCTEA AJUDAM A VISUALIzAR A PLUMAgEM DA EMA.
 CONTA O MITO gUARANI qUE A CONSTELAçãO DO CRUzEIRO DO SUL SEgURA A CAbEçA DA 
EMA. CASO ELA SE SOLTE, bEbERÁ TODA A ÁgUA DA TERRA E MORREREMOS DE SECA E SEDE.
AUTOR: gERMANO bRUNO AFONSO 
FoNte: HttP://WWW2.uol.coM.Br/sciaM/rePortaGeNs/Mitos_e_estacoes_No_ceu_tuPi-GuaraNi.HtMl 
ediÇÃo 45, Fev/2006.  acesso eM 3/12/2008.
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O PROFESSOR TEODORO FEz ESTE CALENDÁRIO NATURAL PARA TRAbALHAR COM SEUS ALUNOS NA 
escola. oBserve-o coM ateNÇÃo e discuta coM seus coleGas Que iNForMaÇÕes ele traz.

Foto: cioMara s. aMorelli, 2008
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       PARTE IV      

MBYA REKO

ilustraÇÃo: laÉrcio da silva - WerÁ KaNGua ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI
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TERRA SEM MALES

  REFLITA SObRE O TExTO DA ALFAbETIzADORA MARIA DE LOURDES E CONVERSE 
COM SEUS COLEgAS SObRE A TERRA SEM MALES. POR qUE VOCÊ ACHA qUE OS COSTUMES 
MUDARAM? 

ilustraÇÃo: alMir sÍlvio MarcoliNo, terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

 CADA gRUPO TEM O SEU TEKO, ISTO É, OS gUARANI TÊM 
DIFERENTES FORMAS LINgUÍSTICAS E TÊM COSTUMES, PRÁTICAS 
RITUAIS, ORgANIzAçãO SOCIAL E POLÍTICA qUE, EM VÁRIOS 
ASPECTOS, SãO SEMELHANTES E EM OUTROS, SãO DIFERENTES. 
 DE MODO gERAL, OS gUARANI FORMAM UM POVO qUE 
TEM UMA PROFUNDA DISPOSIçãO RELIgIOSA ExPRESSADA 
PRINCIPALMENTE NA MITOLOgIA DA YVY MARÃEY - Busca da terra 
seM Males - Pelos OGUATÁ, MOVIMENTOS MIgRATóRIOS, PELO 
TEKO, MODO DE SER gUARANI, E POR TEREM PRESERVADO MUITOS 
DOS VALORES ANTIgOS E AgREgADO MUITOS VALORES NOVOS. 

TERRA SEM MAL
 A TERRA SEM MAL É O PARAÍSO qUE NOS ESPERA qUANDO 
NóS MORRERMOS, ONDE NãO ENTRA TRISTEzA E NEM DOR. LÁ 
HAVERÁ PAz POIS NãO LEMbRAREMOS DO PASSADO. TUDO SERÁ 
ALEgRIA. qUE MARAVILHA SERÁ PARA A NOSSA VIDA ESPIRITUAL! 
 ANTIgAMENTE OS gUARANI IAM PARA A TERRA SEM MALES 
SEM PRECISAR MORRER, SE FOSSEM MUITO SANTIFICADOS. PARA 
SE SANTIFICAR TINHA qUE FAzER JEJUM. SE FOSSE CASADO E 
NHANDERU PEDISSE ELE NãO PODIA DORMIR COM A MULHER. TINHA 
qUE DANçAR, COMER PEIxE SEM SAL ASSADO NA bRASA, TOMAR 
ÁgUA COM MEL.
 MAS HOJE COMO MUDAMOS OS COSTUMES Só IREMOS PARA 
A TERRA SEM MALES DEPOIS DA MORTE.
Maria de lourdes loureNÇo - reroKaidJu - alFaBetizadora GuaraNi, terra 
iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)
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yMA RUPI NHANDEREy’I UMA MARANgATU OD JIOI OPAMA 

 tiNHa uMa FaMÍlia de GuaraNi Muito teMeNte a deus - HoJe usaMos esta exPressÃo 
PORqUE ESTAMOS WyPORy “CIVILIzADOS”. O REzADOR TINHA FICADO EM JEJUM, SEM COMER 
Gordura de Jeito NeNHuM, sÓ toMava ÁGua coM Mel e o KaWĨdJY. ele Falava coM 
NHANDERU E ESTE MANDAVA A RESPOSTA qUE ERA FALADA PARA ELES: 
 - olHa, tal dia vocÊs se JuNteM Na oY GWatsu (casa GraNde), FiQueM rezaNdo trÊs 
DIAS qUANDO VAI APARECER A ESTRADA qUE VAI PARA A TERRA SEM MALES, qUE É O PARAÍSO. 
 o rezador eNtÃo Falou Para a FaMÍlia NÃo sair da oY GWatsu (casa GraNde) Que 
ao Meio-dia ia aParecer a estrada. Mas tiNHa dois JoveNs ÍNdios Que eraM saÍdos e 
CONVERSADORES. UM FALOU PARA O OUTRO:
 - atÉ o Meio dia vaMos caÇar? 
 SAÍRAM PARA A MATA E ACAbARAM ESqUECENDO qUE IAM JUNTO COM A SUA FAMÍLIA. 
qUANDO LEMbRARAM E VOLTARAM, NãO TINHA MAIS NINgUÉM E A Oy gWATSU ESTAVA COMO SE 
TIVESSE SIDO AbANDONADA HÁ MUITO TEMPO, JÁ ESTAVA TODA CObERTA DE CIPó. 
 OS DOIS FICARAM MUITO TRISTES. UM DEITOU NO CHãO, COMEçOU A CAVOCAR COM AS 
MÃos e virou uM tatu (GoNÁ) e o outro trePou NuM toco, coMeÇou a cHorar e Gritar 
TENDO VIRADO UM URUTÁgUA.
Maria de lourdes loureNÇo - reroKaidJu - alFaBetizadora, terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

AVÁ KUERA REKOAgUE 

NHaNde avÁ (GuaraNi) Ha’e YPY Kue NdaHa’ei MaMorÃGua. YvY Ma NHaNde PYrŨHa NHaNde 
REKOÁ gUASURE NHANHANgA REKO VA’ERã.
JaiKuaa KaÁGuY oMe’Ẽ tesaĨ vY’a NHade Kuera Pe uPeruPiMa JaJu NHasarÃMBiPa Ko’aNGa 
NHANHEMbyATy NHANDE REKOÁ gUASUPE NHANDE REMIARãIRÕ KUERAPE. RENONDERã KUERA.
YvY i Ka’aGuY’Y NHaNde reKoÁ HÁ tesaĨ oGueru NHaNdeve.
ruFiNo deNi - alFaBetizador GuaraNi, aldeia teKoÁ MaraNGatu, GuaÍra (Pr)

NHANIMbO’E ATy

yMA Py NDERO gWERWKO I NIMbO’EATy.
MITã gWE KWERy TUDJA KWERy ONIMbO’EWA’EKWE.
KuNHÃ GWe’Ĩ dJarY i KWerY oNiMBo’eWa’e.
a’e KoNoMĨ GeWi txaMoi KWerY oNiMBo’eWae.
KOWA’E ERy ORE ROgWEREKO NIMbO’E ETy NHAMbOPARA 
AgWã PAPE DJAIKWAA AgWã.
Wy PORy REKO DJAIKWAA PORã AgWã AWEI. 
claudiNei riBeiro alves - aWa tsaPuKai, alFaBetizador GuaraNi,  
terra iNdÍGeNa YWY PorÃ, aBatiÁ (Pr)



80 mBYa reKo 81Ler, escrever e ser GuaraNi No ParaNá

ALDEIA gUARANI ANTIgAMENTE

ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI, 2009

  ObSERVE ESTA ILUSTRAçãO E DISCUTA COM SEUS COLEgAS AS DIFERENçAS DAS 
ALDEIAS DE HOJE E DE ANTIgAMENTE. O qUE NA SUA OPINIãO MELHOROU E O qUE ESTÁ 
PIOR? 

ilustraÇÃo: alMir MarcoliNo e Maria de lourdes loureNÇo - alFaBetizadores GuaraNi, terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta 
aMÉlia (Pr)
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FOTO: CIOMARA S. AMORELLIFOTO: KENDRI KRUgER ALbUqUERqUE FOTO: KENDRI KRUgER ALbUqUERqUE

FOTO: KENDRI KRUgER ALbUqUERqUEFOTO: KENDRI KRUgER ALbUqUERqUEFOTO: ISAbEL CRISTINA RODRIgUES

  O TEMPO PASSOU E A CONSTRUçãO DAS CASAS gUARANI MUDOU. DISCUTA COM 
SEUS COLEgAS OS MOTIVOS qUE LEVARAM AS PESSOAS DAS ALDEIAS A MUDAREM O TIPO 
DE CONSTRUçãO DE SUAS CASAS. ESTA MUDANçA FOI bOA?

AyVU NHANDE yVyRE gUA

NHANDE yVyRE KA’AgUy OPA MA xERETARã KUERy ãy gUI MA NHANDEyVy RE OPAMA KA’ AgUy. 

HÁ´ENUNgARUPI NHANDE KUERy HÁ’E JAVI NHANHOPyTVO, MbA’EMO IPORAVA’E RENHÕI 
NHANHOTy AgUã I yVyRA’ I JOROVA IãPORA VA’E, KA’A RA’y, NHANHOTy yVA RENHOI.

HÁ’ EVE NHAPENA yVyRA IPORã VA’E RENHOI MbA’ ETA, HÁ’ ERAMIE y RAMO, PONO OPA yVyRA 
POORãMO, NHAxyI’I ãgUA JURUA AgUã.

HY raMo aiPota PeMa’ Ẽ NHaNderYvYre Pexa aGuÃ aNHete oPaMa Ka’aGuY PorÃ.

HY raMo Ma PeMa’ Ẽ Ka’ aGuY re oParuPi iPiruPa, KaPi’i oiva’e, NHa’ evei NHoMoi rei, rei 
AgUã TATA.
viceNte ava JeGavYJu voGado - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoHÁ aÑetete, diaMaNte d’oeste (Pr)

  NA SUA OPINIãO, POR qUE É IMPORTANTE CUIDAR DA TERRA, DA MATA E DAS 
PLANTAS MEDICINAIS?

  DE qUE FORMA A SUA COMUNIDADE TEM CUIDADO DA NATUREzA?
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A SAbEDORIA DOS MAIS VELHOS

 NóS gUARANI SAbEMOS qUE A 
SAbEDORIA DOS MAIS VELHOS É MUITO 
RICA PARA O NOSSO CONHECIMENTO.
 SãO AS ExPERIÊNCIAS VIVIDAS 
PELOS MAIS VELHOS gUARANI, NOSSOS 
bISAVóS E AVóS qUE PASSAM PARA 
TODOS OS FAMILIARES E SEMPRE 
TIVERAM gRANDE IMPORTÂNCIA PARA A 
APRENDIzAgEM DO POVO gUARANI.
 OS MAIS VELHOS ENSINAM ENTRE 
CONSELHOS E AS SUAS PRÁTICAS. NOS 
TRAbALHOS MOSTRAVAM PARA SEUS 
FILHOS COMO ELES FAzIAM E ENSINAVAM 
TAMbÉM ATRAVÉS DE INFORMAçãO ORAL.
 ANTIgAMENTE ERA ASSIM. HOJE 
EM bOA PARTE É ASSIM, MAS EM OUTRAS 
NãO É MAIS.
silvaNa MiNduÁ - alFaBetizadora GuaraNi, terra 
iNdÍGeNa rio d’areia, iNÁcio MartiNs (Pr)

  AS MUDANçAS NOS COSTUMES INTERFEREM MUITO NAS COMUNIDADES gUARANI? 
NA SUA OPINIãO O qUE PODE SER FEITO PARA REVITALIzAR OS COSTUMES E PRÁTICAS qUE 
ESTãO SENDO ESqUECIDOS? 

O NOSSO JEITO DE 
ENSINAR
 É O PESSOAL TODO DA ALDEIA qUE 
VAI ENSINANDO TUDO PARA AS CRIANçAS. 
O VOVÔ ENSINA A FAzER O ARCO E FLECHA 
E TAMbÉM ENSINA COMO PESCAR NO RIO, 
COMO FAzER A ROçA. A VOVó ENSINA A 
MENINA PARA ELA SAbER SOCAR O MILHO 
NO PILãO. 
 ESSA SAbEDORIA VEIO ATRAVÉS DO 
MAIS VELHO, qUE CONTA PARA TODOS 
OUVIREM. A PALAVRA DO MAIS IDOSO 
VALE A PENA OUVIR E OS MAIS NOVOS 
PERCEbEM qUE É VERDADE. 
viceNte ava JeGuavYJu voGado - alFaBetizador 
gUARANI, TERRA INDÍgENA TEKOHÁ AÑETETE, 
diaMaNte d´oeste (Pr)

  NA SUA OPINIãO, OS MAIS 
VELHOS SãO RESPEITADOS NAS 
COMUNIDADES gUARANI HOJE? 

ILUSTRAçãO: FRANCISCA OCAMPO, TERRA INDÍgENA TEKOHÁ 
aÑetete, diaMaNte d´oeste (Pr) 

FOTO: CIOMARA S. AMORELLI
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MINHA MãE CONTOU qUE APRENDEU COM 
OS MAIS VELHOS qUE ...

 LAVANDO SEMPRE AS CRIANçAS qUE 
ESTãO COMEçANDO A ENgATINHAR COM 
UMA PLANTA CHAMADA SAMAMbAIA ROxA, 
AS CRIANçAS COMEçAM A CAMINHAR. ISSO É 
VERDADE PORqUE TEM gENTE qUE LEMbRA 
E SEMPRE FAz ISTO PARA OS SEUS FILHOS 
CAMINHAREM LOgO.
 PEgA AS FOLHAS DA SAMAMbAIA ROxA E 
Ferve. aNtes da criaNÇa dorMir deve lavÁ-
LA DA CINTURA PARA bAIxO. ASSIM A CRIANçA 
PERDE O MEDO E COMEçA A CAMINHAR COM DEz 
OU ONzE MESES.
Marli delaNe - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa 
MaNGueiriNHa, aldeia da PalMeiriNHa, cHoPiNziNHo (Pr)

MINHA AVó CONTAVA ...

 qUANDO UMA CRIANçA NASCE, PARA ELA CRESCER SAUDÁVEL SEM FERIDAS NO CORPO 
OU SARNAS É PRECISO DAR bANHO, AINDA bEbÊ, COM FOLHAS DE UMA ÁRVORE CHAMADA 
“PESSEgUEIRO bRAVO”.
 ISSO FAz COM qUE A CRIANçA CRESçA COM A PELE bONITA, SEM FERIDAS E DÁ TAMbÉM 
PARA bEbER, UM POUqUINHO.
 HOJE EM DIA OS INDÍgENAS NãO FAzEM MAIS ISSO PORqUE JÁ SE ESqUECERAM. SOMENTE 
OS MAIS VELHOS SAbEM, E COMO MUDARAM AS NOSSAS ALDEIAS, TUDO ESTÁ DIFERENTE. OS MAIS 
JOVENS NãO SAbEM E NãO PROCURAM SAbER PARA ENSINAR OS SEUS FILHOS. 
 PRECISAMOS MUDAR ISSO, PRECISAMOS RESgATAR UMA COISA qUE É NOSSA, PORqUE 
ASSIM VAMOS ENSINAR OS NOSSOS FILHOS E NETOS, PASSAR DE gERAçãO EM gERAçãO E JAMAIS 
VAI ACAbAR.
Marli delaNe - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa MaNGueiriNHa - aldeia da PalMeiriNHa, cHoPiNziNHo (Pr)

  VOCÊ CONCORDA COM A OPINIãO DA ALFAbETIzADORA MARLI? 
 
  COMO OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS PODEM SER REVITALIzADOS? 
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HISTóRIA DE JAgUARETE AVA

 ESTA HISTóRIA FOI O bISAVÔ DO MEU AVÔ qUE CONTAVA qUE DA CIDADE DE DOURADOS ATÉ 
CAMPO gRANDE NãO HAVIA ESTRADA E COMEçARAM A FAzER UMA USANDO MACHADO, SERROTãO 
e Foice. dePois Que JÁ tiNHa esta estrada, coMeÇaraM a traNsPortar erva-Mate usaNdo 
CARRETAS DE bOI. ERAM MAIS OU MENOS CENTO E CINqUENTA CARRETAS qUE IAM ATÉ CAMPO gRANDE 
coM a erva-Mate e voltavaM trazeNdo FeiJÃo, arroz, sal e outras Mercadorias.
 TINHA VÁRIOS LUgARES NO CAMINHO ONDE ELES PARAVAM PARA DORMIR. ALI ARMAVAM A 
bARRACA, FAzIAM COMIDA E DESCANSAVAM NESTES PONTOS, PORqUE gASTAVAM MAIS OU MENOS 
SESSENTA DIAS PARA IR E VOLTAR COM AS MERCADORIAS. AS CARRETAS DE bOI ANDAVAM bEM DEVAgAR.
 UM DIA, TRÊS IRMãOS qUE VIAJAVAM SEMPRE JUNTOS TRANSPORTANDO AS ENCOMENDAS IAM 
PELA ESTRADA E JÁ ESTAVA FICANDO TARDE. CHEgARAM NO PONTO DE DESCANSO DOIS DOS IRMãOS E 
NOTARAM qUE O TERCEIRO HAVIA FICADO MAIS PARA TRÁS. ESPERARAM UM TANTO, qUANDO A CARRETA 
CHEgOU COM A MERCADORIA, MAS SEM O IRMãO. qUANDO OS DOIS FORAM OLHAR DENTRO DELA 
VIRAM qUE TINHA SANgUE NELA E NA ESTRADA TAMbÉM.
 PEgARAM AS ESPINgARDAS, REVóLVER E FORAM SEgUINDO A TRILHA DE SANgUE PARA VER O 
qUE TINHA ACONTECIDO.
 OS HOMENS CHEgARAM EM UMA CASINHA, HAVIA FOgUEIRA E O JAgUARETE AVA ESTAVA 
DEITADO NA REDE. AO LADO DELE VIRAM O IRMãO MORTO, PICADO E JÁ POSTO ALgUNS PEDAçOS DELE 
PARA ASSAR.
 O JAgUARETE AVA VIU OS HOMENS, CORREU PARA PEgAR A SUA CAPA DE COURO DE ONçA PARA SE 
PROTEgER POIS qUANDO ELE COLOCAVA ESTA CAPA VIRAVA ONçA E ATACAVA AS PESSOAS. Só qUE NãO 
DEU TEMPO DELE COLOCAR A CAPA PORqUE OS HOMENS ATIRARAM NELE ANTES.
 ENTãO O JAgUARETE AVA MORREU E COMO VINgANçA OS DOIS IRMãOS PEgARAM O CORPO DELE, 
PICARAM E JOgARAM NO FOgO. DEPOIS DISSO, FORAM EMbORA E PROSSEgUIRAM NA VIAgEM.
 Meu avÔ tatuai Morreu coM 125 e coNtava seMPre esta HistÓria. doNa Maria xaleoNa 
Morreu coM 155 aNos e taMBÉM coNtava. 

carlos caBreira - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa sÃo JerÔNiMo, sÃo JerÔNiMo da serra (Pr)

HISTóRIAS CONTADAS HÁ MUITO TEMPO

 ESTA HISTóRIA qUE EU VOU CONTAR ACONTECEU COM A MINHA bISAVó, qUE TINHA CENTO 
E POUCOS ANOS DE IDADE.
 UM DIA, ELA FALOU qUE IA ATÉ A CASA DE UM SITIANTE VIzINHO DA ALDEIA. ENTARDECEU E 
MEU PAI FICOU PREOCUPADO COM A SUA DEMORA. NO DIA SEgUINTE, MEU PAI FOI ATÉ A CASA DO 
SITIANTE PROCURAR A MINHA AVó E ELE SOUbE qUE ELA ESTEVE LÁ, MAS FOI EMbORA NO MESMO 
DIA. VOLTANDO PARA A ALDEIA, COMEçARAM A PROCURAR A MINHA bISAVó NOS MATOS, MAS 
NãO A ENCONTRARAM.
 PASSADOS SETE DIAS, ELA APARECEU SAINDO DO MATO qUE TINHA PERTO DA ESTRADA. UM 
FuNcioNÁrio da PreFeitura Que Passava Por lÁ eNcoNtrou a MiNHa BisavÓ e levou-a 
ATÉ A CASA DO MEU PAI. ELE CHAMOU O CARRO DA SAÚDE E LEVARAM MINHA bISAVó PARA O 
HOSPITAL. PASSADO ALgUM TEMPO ELA FALECEU. MEU PAI NOS CONTOU qUE qUANDO UM ÍNDIO 
SAbE qUE VAI MORRER, VAI PARA O MATO PARA FICAR SOzINHO.

Jussara MariaNa da silva - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa YWY PorÁ, saNta aMÉlia (Pr)
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ORIgEM DO FOgO

 ANTIgAMENTE OS ÍNDIOS gUARANI ELES MESMOS FAzIAM O FOgO, MAS TINHA UMA COISA, 
ELES NãO REVELAVAM PARA TODOS. UM ÍNDIO qUE TINHA FAMÍLIA NãO PODIA CONTAR PARA 
TODOS, O PAI DEVERÁ ESCOLHER O FILHO MAIS VELHO PARA REVELAR O SEgREDO DE COMO FAzER 
A CRIAçãO DO FOgO. O ESCOLHIDO DEVERÁ SER UMA PESSOA qUE É CALMA E CONCENTRADA, ESTA 
PESSOA NãO PODE SER DISTRAÍDA. O ÍNDIO PEgA UM DOS FILHOS E LEVA PARA A FLORESTA ONDE 
NãO TENHA OUTRAS PESSOAS PARA ATRAPALHAR A CONCENTRAçãO. O PAI MANDA ELE LIMPAR UM 
LUgARzINHO E CORTAR UM PEDAçO DE ALECRIM, CERNE SECA E UMA FOLHA SECA DE PALMEIRA 
CORTADA EM DUAS PARTES. EM SEgUIDA É FEITO UM PILãOzINHO, DEPOIS É RASPADO O ALECRIM 
SECO NO PILãO, E COM ISSO ELES PEgAM UM PEDAçO DE gALHO SECO DE PALMEIRA E COMEçAM 
gIRAR PRA LÁ E PRA CÁ COM SUA MãO. A PESSOA qUE ESTÁ FAzENDO ISSO DEVE CONFIAR EM 
DEUS.
 SE TIVER DESCONFIANçA, NUNCA VAI CRIAR O FOgO. qUANDO O FOgO ESTIVER FEITO, 
DEVERÁ qUEIMAR OS RESTOS DE gALHOS E DE FOLHAS qUE FORAM USADOS.
 HOJE EM DIA NãO SE FAz MAIS ISSO, PORqUE JÁ TEMOS FóSFORO, ISqUEIRO, E É bEM MAIS 
PRÁTICO COMPRAR ISqUEIRO DO qUE IR NA MATA FAzER TUDO ISSO PARA CONSEgUIR FOgO. 
 ESSAS SãO HISTóRIAS VERDADEIRAS, NãO SãO MITOS.
JuM cÉlia verÍssiMo - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa rio d ‘areia, iNÁcio MartiNs.  
HistÓria Produzida a Partir da leitura do “Mito da oriGeM do FoGo”, iN: lÉvi-strauss, c. do cru ao cozido – 
MitolÓGicas i , sÃo Paulo: cosac & NaiFY, 2004, P.170

O PAI DA MATA

 HAVIA EM UMA ALDEIA ALgUNS ÍNDIOS qUE 
PRECISAVAM TRAbALHAR E NAqUELE TEMPO O TRAbALHO 
ERA DERRUbAR ÁRVORES E DEPOIS PÔR FOgO.
 PASSADOS ALgUNS DIAS UM ÍNDIO FOI VER A ROçADA 
SE DAVA PARA COLOCAR FOgO. qUANDO OLHA PARA O LADO 
ELE VÊ UM HOMEM ENCOSTADO NUMA ÁRVORE. É O PAI DA 
MATA qUE DÁ UM gRITO TãO FORTE, MAS TãO FORTE qUE O 
ÍNDIO FICA MUDO E SURDO.
 Só DEPOIS DE SEIS MESES qUE ELE CONSEgUIU FALAR 
E CONTOU ESTA HISTóRIA PARA SEUS AMIgOS.
adriaNe caBreira - cursista do curso de ForMaÇÃo de doceNtes 
BilÍNGue GuaraNi - iNteGrado - seed/Pr. terra iNdÍGeNa sÃo JerÔNiMo, 
sÃo JerÔNiMo da serra (Pr)
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EDUCAÇÃO INDÍGENA
 TODA CRIANçA gUARANI NASCE E CRESCE COM O SEU POVO E TEM UMA EDUCAçãO 
DIFERENCIADA. APRENDE A RESPEITAR A NATUREzA, A CULTURA E AS TRADIçÕES, SEgUE OS 
rituais e acoMPaNHa seus Pais No dia-a-dia aPreNdeNdo coM eles valores tradicioNais e 
CULTURAIS. 
 A EDUCAçãO ESCOLAR É MUITO IMPORTANTE PARA OS CONHECIMENTOS DE NOSSAS 
CRIANçAS gUARANI, POIS ELAS RECEbEM OS CONHECIMENTOS DOS NãO ÍNDIOS E APROFUNDAM 
MAIS NA NOSSA CULTURA.
 TODA CRIANçA gUARANI qUANDO CHEgA NA SALA DE AULA TRAz SEUS CONHECIMENTOS, 
SUA HISTóRIA DE VIDA E NóS PROFESSORES INDÍgENAS PARTINDO DELE, APROFUNDAMOS E 
ENRIqUECEMOS MAIS AINDA NA ESCOLA. 
 É NECESSÁRIO DIzER qUE TUDO qUE APRENDEMOS É MUITO IMPORTANTE PARA FAzERMOS 
UM PARALELO ENTRE A CULTURA DO NãO ÍNDIO E A NOSSA CULTURA.
irisMar dos saNtos - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa sÃo JerÔNiMo, sÃo JerÔNiMo da serra (Pr)

O NASCIMENTO DE UMA CRIANçA gUARANI

 DE ACORDO COM A NORMA TRADICIONAL DO TUPI gUARANI, AS CRIANçAS NãO 
PRECISAVAM REgISTRO CIVIL NO MOMENTO qUE ELA NASCE, TUDO ISSO SEgUE O PROCEDIMENTO 
CONFORME O COSTUME TRIbAL.
 O ACOMPANHAMENTO DO PARTO ERA UM gRUPO DE MULHERES COM O REzADOR qUE VAI 
ACOMPANHAR O DIA DA NOMEAçãO. NESSE CASO, A CRIANçA FICAVA EM TORNO DE SEIS A OITO 
Meses aGuardaNdo a ceriMÔNia de BatisMo (NHeMoNGarai).
 HOJE A MAIORIA DAS CRIANçAS NãO POSSUI NOME INDÍgENA NO REgISTRO DEVIDO A 
ExIgÊNCIA DAS ENTIDADES gOVERNAMENTAIS PARA AS POPULAçÕES INDÍgENAS NO PAÍS. COM O 
PASSAR DO TEMPO, PARA A ETNIA gUARANI VEM ACONTECENDO AO CONTRÁRIO, A PARTEIRA E O 
REzADOR NãO É MAIS SOLICITADA PARA ESSA IMPORTÂNCIA.
 O gOVERNO bRASILEIRO ACHA qUE A COMUNIDADE gUARANI TEM POR ObRIgATORIEDADE 
de reGistrar a criaNÇa recÉM-Nascida, violaNdo o direito adQuirido Pela coNstituiÇÃo 
FEDERAL.
teodoro tuPÃ JeGuavY alves - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa itaMarÃ, diaMaNte d’oeste (Pr)

  VOCÊ TEM NOME INDÍgENA? qUER CONTAR UM POUCO DA HISTóRIA DO SEU NOME? 
NA SUA ALDEIA AINDA É REALIzADA A CERIMÔNIA DO bATISMO? NA SUA OPINIãO, POR qUE 
COM O PASSAR DO TEMPO ESTES COSTUMES ESTãO MUDANDO? 
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EDUCAçãO TRADICIONAL gUARANI 

 AS COMUNIDADES gUARANI TEM SUAS PRóPRIAS LEIS, SUAS FORMAS DE ENSINAR, DE 
PASSAR A EDUCAçãO. A EDUCAçãO INDÍgENA PRIMEIRO COMEçA NA PRóPRIA CASA, CONSIDERA 
AS LIDERANçAS DA COMUNIDADE, RESPEITA O CACIqUE, RESPEITA O REzADOR. 
 É O CACIqUE qUE COMANDA A COMUNIDADE. É O REzADOR qUE DÁ CONSELHO PARA 
O JOVEM, qUE DÁ CONSELHO PARA A COMUNIDADE. HOJE TEM A ESCOLA qUE ENSINA A LER E 
escrever. ela se cHaMa escola estadual iNdÍGeNa Kuaa-MBo’e.
viceNte ava JeGuvYJu voGado - alFaBetizador GuaraNi - terra iNdÍGeNa teKoHÁ aÑetete - diaMaNte d’oeste (Pr)

  VOCÊ LEMbRA DE ALgUNS ENSINAMENTOS qUE RECEbEU qUANDO CRIANçA NA 
CASA DE REzA? qUE TAL COMPARTILHAR SUAS LEMbRANçAS COM OS SEUS COLEgAS DE 
TURMA?

A EDUCAçãO gUARANI

 A EDUCAçãO qUE A gENTE CONHECE HOJE NãO ERA AqUELA DOS gUARANI. A EDUCAçãO 
INDÍgENA NãO SIgNIFICA O qUE SE FALA NA ESCOLA, DO TIPO DA AULA qUE A gENTE CONHECE 
HOJE. ExISTE UM PROCESSO DE EDUCAçãO gUARANI, COMO ERA NUM TEMPO ATRÁS, COMO ERA 
DENTRO DE UMA HIERARqUIA. 
 EU ACHO qUE A gENTE VAI TER qUE APLICAR UM POUCO NA SALA DE AULA ESSE TIPO DE 
EDUCAçãO. EU TINHA DESENHADO O PROCESSO DE EDUCAçãO LÁ NA ALDEIA E CHAMEI UMA 
PESSOA DE IDADE PARA CONVERSAR, VER SE ERA ISSO MESMO E ELA CONCORDOU COMIgO. 
 TEM UMA CASA DO MENINO ONDE ELE VAI APRENDER. ESTE É O PROCEDIMENTO DO 
COSTUME qUE ACONTECE LÁ NAqUELA CASA: O CORTE DE CAbELO, A ORIENTAçãO DE COMO VOCÊ 
VAI SE RELACIONAR COM A NATUREzA E NA COMUNIDADE TAMbÉM. 
 ENTãO, ANTIgAMENTE OS MENINOS NãO CORTAVAM O CAbELO ANTES DE qUATORzE ANOS. 
cHeGou Nos 14 aNos aÍ Que ele corta o caBelo. teM 20 ou 30 JoveNs de 14 aNos e todo 
MUNDO COM O MESMO CORTE DE CAbELO. ERA CLASSIFICADO.
 ACONTECE A MESMA COISA COM AS MENINAS: TEM UMA CASA E LÁ TEM UMA SENHORA 
qUE LIDA COM A PARTE DAS MENINAS: ENSINA, CORTA O CAbELO E PREPARA PARA O CASAMENTO. 
TANTO O MENINO E A MENINA SãO PREPARADOS PARA O CASAMENTO NAqUELA CASA. TANTO OS 
MENINOS COMO AS MENINAS NãO MANTINHAM CONTATO UNS COM OS OUTROS. JÁ VEM PELA 
ESCOLHA DA FAMÍLIA MESMO. 
teodoro tuPÃ JeGuavY alves - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa itaMarÃ, diaMaNte d’oeste (Pr)

  DISCUTA COM SEUS COLEgAS SObRE A DIFERENçA qUE ExISTE ENTRE EDUCAçãO 
INDÍgENA E EDUCAçãO ESCOLAR INDÍgENA. 

AVÁ KUERA OIKUAA HAgUEIxA

YvY ruPa oĨ Haixa raMo NHaNde KuerY PeteĨxa MeMe JaiKuaa, KaÁGuY Kuera YvYra  
PyTã NHANEMbA’E MEME VA’EKUE.
NaNHe Ka’aGuY Gua ava oĨva YvY ruPa Ha’eJavi vere Maave udoiKuaai MaMoete  
GuivePa oJePoru va’era, YvY, YvY ra, JePoraKa (x)so’o Ka’aGuY Pira Kuera Ha’e Yva’a Kuera.
aỸ Ma YvY oiPe’Ã va’eKuePY JaiKo PavẼte, NHaNde GuaraNi Ha’e aMBoae te’Yi Kuera.
NHaNde Ka’aruare JaiKova’e NHaNde reNdota oPYta (KuritYare) Ha’eGui Ha’eKuerY 
OMbOJA’O TEMbIgUAI TETã PENgUEPy IKUAI VA’E RE OIKUAA POTA HAgUã. 
Pedro MaNtiel loPes - alFaBetizador GuaraNi, aldeia teKoÁ MaraNGatu, GuaÍra (Pr)
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O CASAMENTO DO JOVEM

 qUANDO O JOVEM IA CASAR NãO ERA ELE qUEM ESCOLHIA A MULHER, MAS ERAM OS PAIS 
DOS JOVENS qUEM ESCOLHIA A NOIVA PARA ELE.
 OS PAIS DO NOIVO ESCOLHIAM A NOIVA ATRAVÉS DO MODO DA NOIVA, SE A NOIVA FOSSE 
RESPEITOSA, óTIMA DONA DE CASA, SE ENTENDE bEM COM OS PARENTES DO NOIVO.
 O NOIVO TAMbÉM PARA SE CASAR COM A NOIVA TEM qUE SE ENTENDER MUITO bEM COM 
OS FAMILIARES DA NOIVA.
 MAS O NOIVO PODIA DIzER qUE AqUELA ELE NãO ESCOLHERIA PARA CASAR.
 A NOIVA TAMbÉM, OS PAIS DELA ESCOLHIAM O NOIVO PARA ELA, ELA TAMbÉM PODIA DIzER 
qUE NãO ESCOLHERIA ELE PARA CASAR.
 ANTIgAMENTE ERA ASSIM A CULTURA gUARANI DE CASAR, MAS HOJE JÁ É MUITO DIFERENTE 
JÁ qUASE NãO SE FAz ESSA ESCOLHA PARA O NOIVO OU A NOIVA. MUDOU bASTANTE NOS ÚLTIMOS 
TEMPOS.
 gERALMENTE HOJE SE UM ÍNDIO FOR CASAR É ELE qUEM ESCOLHE A NOIVA.
 ALgUNS ÍNDIOS gUARANI AINDA MANTÊM ESSA TRADIçãO, MAS SãO A MINORIA.
MiltoN Barros - alFaBetizador GuaraNi, aldeia teKoHÁ PorÃ , GuaÍra (Pr)

CASAMENTO ANTIGO
 ...O PAI E A MãE ESCOLHIAM A MENINA PARA SER ESPOSA DO FILHO.
  A FAMÍLIA É qUE ESCOLHIA E ALI NãO TINHA NENHUM CONTATO. 
 MEU PAI, MINHA MãE SE REUNIRAM COM A FAMÍLIA E FALARAM ASSIM: 
 - vaMos dar uMa visitada NaQuela casa! 
 AÍ A FAMÍLIA VIA O COMPORTAMENTO, ESCOLHIA, E DEPOIS ELA TINHA qUE PASSAR ISSO 
PARA O MENINO, PARA ELE REJEITAR OU ACEITAR. 
 ENTãO, VINHA A APRESENTAçãO, O PRIMEIRO CONTATO, VAMOS DIzER ASSIM, DO NAMORO. 
ANTIgAMENTE NãO NAMORAVA, NÉ!! 
 O MENINO TINHA DIREITO DE NãO ACEITAR. A MENINA ERA A ESCOLHIDA. A MENINA PODIA 
DIzER NãO. DAS DUAS FORMAS ACONTECIA. 

teodoro tuPÃ JeGuavY alves - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa itaMarÃ, diaMaNte d’oeste (Pr)

  NA SUA ALDEIA AINDA ExISTE ESTE COSTUME? VOCÊ TEM ALgUMA HISTóRIA PARA 
CONTAR SObRE UM CASAMENTO qUE FOI ASSIM?  
 
  COMO FOI O CASAMENTO DOS SEUS PAIS, VOCÊ SAbE CONTAR COMO FOI? qUE TAL 
CONTAR PARA OS SEUS COLEgAS? 

ILUSTRAçãO: TEODORO TUPã JEgUAVy ALVES
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MENDA YMÃ GUARE REGUA REGUA
KuNHÃ va’e rÚ Ma oiPoravo’rÃ GuaJYMe rÃ, iMerÃ Ma teĨKe ivare, oMBa’eaPo, oiPYtYvÕ’ra 
gUATyVÚ KUERy Rã, OJAPE’AVA, OKAxA, OPIRA JOPOI, OPAMbA’E’Rã OJAPO HA’EgUI gUATyVU Rã 
OExA MA MbA’ExAPA OIKO MAVy MA HA’EVEMA OMENDA AgUã.
KuNHÃva’e Ha’e avava’eMa te Ĩ Ke JoaYvu oMeNda Pareiva’eKue He’ Ỹ GuivePY YMÃ raMo 
OMENDA.
HA’EgUI OMENDA RIREMA HATyVU KUERy ROPy RANHE IKUAI, HA‘EgUIMAEMA NgOO Rã OJAPOPA 
MAVyMA HA’EKUERy AEMA IKUAI’Rã.
PEJAPO.
laÉrcio da silva - cursista do curso de ForMaÇÃo de doceNtes BilÍNGue GuaraNi - iNteGrado - seed/Pr. 

terra iNdÍGeNa araÇa’i, PiraQuara (Pr)

MAVA’E OIPORAVO OMENDA AgUã? 
MBa’exavYMaeNtu avava’e oiKo oMeNdava’eraMĨ? 
PeNde PeiKuaaraMĨ MBa’exaGuaPYtu aMBoae’irÃMĨ aYNGuaGui?

XONDARO

ilustraÇÃo: laÉrcio da silva - WerÁ KaNGua
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xONDARO 

xoNdaro MaJe YMÃ Guive oiKo raKa’e, NHaNeraMoĨ KuerY oMBo’e KuNuMĨ Gue.
xoNdaro He’i Ma, avaKue PavẼ oPY’i re iKuaÍ va’e Pe, HÁ’e raMi vYae oiKo JeroKY xoNdaro, 
HÁ’e teĨ ava Kue rive oJeroKY HÁ.
xoNdaro JeroKY MaJe oiKo raKa’e KuNuMĨ Gue oNHe MBo’e HaGuÃ, JoGuero’a Kuaa HaGuÃ, 
yMã RUPI Py JE IKUAÍ RAKA’E: NHANDE KUERy AIPOJA’E HARAMI, AVA VAÍ” KUERy, JOÉ OKARU VA’E, 
HÁ’e raMĨ vY NHaNeraMoĨ NHaNde KuerY Hete’i reKoÁ PY ovaẼ vY oMoMBa oJuKaPa JePi 
RAKA’E, HÁ’E VA’E “AVA VAÍ” ROVAI JOgUERO’A HAgUã ONHEMbO’E xONDARO Py, HÁ’EgUI TEKOÁ 
re oNHaNGareKo HaGuÃ, “ava vaÍ” Gui HaNHoe’ Ỹ.
yMã RUPI Py JE OJEPOTA VA’E KUERy VOÍ IKUAI VÉ RAKA’E, HÁ’E VA’E VOÍ OJUKA KUAA HANgUã.
HÁ’e NuNGÁ HaeJavire oMa’ Ẽ vY NHaNeraMoĨ KuerY oMBo’e raKa’e KuNuMĨ Gue. 
xoNdaro MaJe JaJoGuero’a Kuaa HaGuÃa rive He’ Ỹ, JaJeroKY vY JavY’a HaNGuÃ Guive, 
NHANDERETE HÁ’KUPÁ HANgUã, NHANDERy’AI HANgUã, HÁ’E RAMI yMã gUA KUERy IKUAÍ Vy 
MaJe, iNHate’Ỹ JÁ va’e Ỹ iKuaÍ raKa’e, NHaNderY’ai ruPi MaJe oẼBa ate’Ỹ JÁ oĨ va’e Kue.
HÁ’e raMi vY xoNdaro, NHaNderu Hae oiKuaÁ HuKa raKa’e NHaNeraMoĨ KuerY Pe. 
laÉrcio da silva - cursista do curso de ForMaÇÃo de doceNtes BilÍNGue GuaraNi - iNteGrado - seed/Pr. 
terra iNdÍGeNa araÇa’i, PiraQuara (Pr)

NHANDEAyVUPy MA HÁ’EVE VAIPA NHAMbOPARA 
ãgUA. xEE MA NHOMbO’EA NHANDE VA’E REVE 
ANHEMbO’E RIRE AI KUAA AMbOPARA ãgUA 
NHANDE Py. IJIPy REMA KUAxIA RE AMbOPARA 
ãgUA Py AIKOAxy.
xEREKOA Py IKUAI VA’E MA HÁ’E JAVIVE OJE Py 
IJAyVU MEME IKUAI.
yMA gUA KUERy MA NDOIKUA’AE RAKA’E 
oMBoPara ÃGua. aỸ Gui raMo oPa MBa’e 
YMa GuaraNi ve’ Ỹ Ma. HÁ’e vY NHaNde PY 
NHAMbOPARA ãgUA gUIVE ÕI. HÁ’EVy HÁ’EVE 
NHANHEMbO’EVE ãgUA NHANDE REKO RE.
JustiNo Karai aPoNte de souza - alFaBetizador GuaraNi, 
TERRA INDÍgENA MANgUEIRINHA, ALDEIA DA PALMEIRINHA, 
cHoPiNziNHo (Pr)

  APóS REFLETIR SObRE O TExTO DO 
ALFAbETIzADOR JUSTINO, qUE TAL DISCUTIR 
COM SEUS COLEgAS SObRE AS DIFICULDADES 
qUE AS PESSOAS SENTEM PARA APRENDER OU 
ENSINAR A LÍNgUA gUARANI NA SUA ALDEIA? 
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REVITALIZAÇÃO DA LÍNGUA INDÍGENA
 UMA ALDEIA qUANDO NãO USA MAIS A SUA LÍNgUA INDÍgENA É DIFÍCIL RECUPERAR MAS NãO 
É IMPOSSÍVEL qUANDO SE qUER RESgATAR. MUITOS INDÍgENAS qUE NãO FALAM NA LÍNgUA SãO 
DISCRIMINADOS ATÉ MESMO POR OUTROS gRUPOS qUE FALAM E NãO SAbEM REALMENTE A DIFICULDADE 
qUE É PARA APRENDER, MESMO PORqUE NãO ESCUTAM DIARIAMENTE A LÍNgUA INDÍgENA, Só O 
PORTUgUÊS. 
 ExISTEM VÁRIAS FORMAS DE AJUDA POR PARTE DOS qUE NãO SãO INDÍgENAS MAS qUE SE 
PREOCUPAM COM A CULTURA INDÍgENA E PROCURAM AJUDAR, PRODUzINDO VÁRIOS MATERIAIS PARA USAR 
NAS ESCOLAS DAS ALDEIAS. AJUDAM COMO PODEM.
 OS INDÍgENAS TAMbÉM bUSCANDO AJUDA CONVERSAM COM OS FILHOS SObRE A IMPORTÂNCIA 
DA LÍNgUA INDÍgENA. O APOIO DOS CACIqUES E LIDERANçAS TAMbÉM AJUDA MUITO PARA RESgATAR A 
LÍNgUA qUE É UMA IDENTIDADE DO INDÍgENA qUE, ÀS VEzES, ESqUECE UM POUCO MAS NãO SE PERDE 
TOTALMENTE MESMO PORqUE ÍNDIO É ÍNDIO. 
 NãO TEM ÍNDIO qUE NASCEU ÍNDIO E DE UMA HORA PARA OUTRA VIROU ALEMãO OU É DE OUTRA 
NAçãO ESTRANgEIRA. PODE ATÉ MORAR NA ALEMANHA, FALAR ALEMãO, MAS SE PROCURAR DE ONDE VEIO 
SAbEREMOS LOgO qUE É INDÍgENA POIS CADA NAçãO TEM SUAS RAÍzES, bASTA CONSCIÊNCIA EM bUSCAR A 
qUAL PERTENCE.

luciMara silvio MarcoliNo - PitÃdJu; alMir silvio MarcoliNo - aWa PeteĨdJu - alFaBetizadores GuaraNi, terra iNdÍGeNa 
laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

  O TExTO DOS ALFAbETIzADORES TRAz MUITAS REFLExÕES IMPORTANTES, POIS FALA 
DA IMPORTÂNCIA DA LÍNgUA INDÍgENA. NA SUA OPINIãO, POR qUE É IMPORTANTE FALAR 
A LÍNgUA INDÍgENA? O qUE VOCÊ ACHA qUE PODE SER FEITO PARA AJUDAR AS PESSOAS DA 
ALDEIA qUE NãO SAbEM FALAR A LÍNgUA gUARANI? 

NHANDEREKO RÉgUA 

xaMoĨ KuerY reKo Ha’e oPY´i rÉGua Guive. 
NHANDEKUERy ETE’I MA NHANDERUETE PEMA 
gUETE’I OMbOAxA MAVy OO’Rã OPy’I RE IKUAI 
AgUã OJAPyxAKA’I AgUã NHANDERUETE PE 
ONHEPyTyVOAgUã. 
Ha’eva’eMa YMa NHaNeraMoĨ KuerY iKuai va’e 
voi oJaPY xaKa’iaeMa raKa’e. HexaĨ e’ Ỹva’e 
OgUEROJA PyxAKA’I RANHE’Rã TUUETE KUERy 
OEPy’I MA RAMO OMONgUERA’Rã. 
Ha’e Gui aỸ teĨ teKoa terra iNdÍGeNa rio das 
CObRAS Py IKUAI VA’E RÉgUA OPy’I RE TERI IKUAI 
NHANDEKUERy HETE’I REKORãVA’E KUEAE MA 
NDA’EVEI JAEJAPAREI AgUã. TEKOA RERyMA TAPIxI. 
HA’E PyMA NHANDETE’I MEME RAMI IKUAI 
Nda’iPoveiMa teĨ Heta iKuai Ka’aruMa’rÃ oPY’i 
RE ONHEMbO’E OKUAPyVA’E OPy’IRUPI OIPORU’Rã 
PetỸGua Guive.
seBastiÃo PotY verÍssiMo - alFaBetizador GuaraNi, terra 
iNdÍGeNa rio das coBras, aldeia leBre, Nova laraNJeiras (Pr)
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 HÁ ALDEIAS qUE SãO PRóxIMAS A 
CIDADE ENTãO É FREqUENTE O CONVÍVIO COM 
OS NãO INDÍgENAS E ATÉ ACAbAM CASANDO E 
TRAzENDO PARA MORAR NA ALDEIA. 
 OS APARELHOS ELETRÔNICOS FAzEM 
PARTE DA VIDA DOS INDÍgENAS NOS DIAS 
atuais: celular, televisÃo, vÍdeo-
gAME, COMPUTADOR, RÁDIO, ETC. ENTãO 
É gRANDE O RISCO DE PERDER A CULTURA, 
POIS OS qUE ASSISTEM TV JÁ NãO qUEREM 
SAbER DAS HISTóRIAS DOS MAIS VELHOS 
COMO ERA ANTIgAMENTE, MAS SE É UM 
ASSUNTO DO PROgRAMA DE TV FICAM MUITO 
INTERESSADOS. 
 MAS COM TUDO ISSO, OS INDÍgENAS 
qUE TÊM INTERESSE EM RESgATAR, NãO 
DEVEM SE AbALAR E DESISTIR DE REVITALIzAR A 
CULTURA, bUSCANDO OS MEIOS qUE ExISTEM 
PARA ENSINAR AOS qUE ESTãO INTERESSADOS. 
luciMara silvio MarcoliNo - PitÃdJu; alMir silvio 
MarcoliNo - aWa PeteĨdJu - alFaBetizadores GuaraNi, 
terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

A TERRA INDÍgENA SãO JERÔNIMO. 
FOTO: CIOMARA S. AMORELLI 

  POR qUE AS HISTóRIAS ANTIgAS SãO IMPORTANTES PARA A CULTURA gUARANI?  
qUAL A SUA OPINIãO A RESPEITO DA ALDEIA SER PRóxIMA DE UMA CIDADE? 

ORE REKOAPy MA DIFICULDADE ROAxA MbA’ETA bR gUI ORE RA ‘y KUERy OAxA VAI ETE OVAIgUA 
re, oNHeBo’e aGuÃ KoiẼ NHavÕ. 
AMONgUE Py ROgUEROKyJE CAMINHãO gUI.
xEE CACIqUE AIKO Vy AExA MbA’E PA ROAxA OREREKOA Py.
HÁ’ERã OREREKO’I Py MA RONHEA’ã AVI, ROgUERAA PORãVE AgUã MbA’ETA OREMbA’E HA’E ORE 
ROIPOTA VA’E HAE MA.
OREREKOA Py MA HA’EVE REI JAIKO AgUã MbA’ETA JIPOI VAIPAI OU’U VA’E. 
caciQue liNo cesar Pereira, terra iNdÍGeNa rio das coBras, aldeia ÁGua saNta , Nova laraNJeiras (Pr)

ilustraÇÃo: raMoNa vilialBa - teKoHÁ aÑetete
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COSTUME gUARANI

 AS CONSTRUçÕES gUARANI TÊM CAPACIDADE PARA AbRIgAR TODOS qUE NECESSITAM. 
A TERRA qUE FOI TRANSFORMADA COM A PREPARAçãO DO SOLO AJUDA TODOS qUE ESTãO 
qUERENDO FAzER ROçA. 
 NãO É UM Só DONO DA TERRA E A TERRA SERVE PARA TODOS. A gENTE SEMPRE DIVIDE 
COM OS PARENTES, DIVIDE COM qUEM ESTÁ PRECISANDO. CADA FAMÍLIA DIVIDE COM qUEM ESTÁ 
PRECISANDO. CADA FAMÍLIA DIVIDE DE UM JEITO. 
 A CAçA TAMbÉM NãO É DE UM Só. qUANDO ALgUÉM MATA UM bICHO, ELE NãO COME 
SOzINHO E SEMPRE DIVIDE. 
viceNte ava JeGuvYJu voGado - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoHÁ aÑetete, diaMaNte d’oeste (Pr)

  REFLITA SObRE O qUE O ALFAbETIzADOR VICENTE ESCREVEU: "NãO É UM Só DONO 
DA TERRA E A TERRA SERVE PARA TODOS. 
 
  DISCUTA COM SEUS COLEgAS O qUE VOCÊ PENSA SObRE ESTA FRASE. 

tava reNda (teKoa) – oJeiKoa

TEKOAPy HETA TETARã IKUAI VyMA OMOPUJã.
Heta ou(oGa) Gua’Y KuerY reve iKuai HaGuÃ.
teKoa Ma YMa GuiNe, aY Peve YY reMBere MeMe aNHo oNHeMoPu’Ã, YvY Ma’ Ẽ tYNdY voi 
A’ERAMI HAVI.
teodoro tuPÃ JeGuavY alves - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa itaMarÃ, diaMaNte d´oeste (Pr)

  DISCUTA COM SEUS COLEgAS AS DIFICULDADES qUE AS COMUNIDADES TINHAM 
ANTIgAMENTE PARA VIVER, CONSTRUIR SUAS CASAS, ALDEIA, FAzER PLANTAçÕES E AS qUE 
O POVO gUARANI TEM HOJE EM DIA PARA VIVER.

ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI
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NHANDE KUERy IKUAIA REgUA

NHANDE KUERy MA, PALMEIRINHA Py IKUAI VA’E, OPA MbA’E Py, OMbA’EAPO. 
AMOgUE VA’E MA, OMbA’EAPO FUNCIONÁRIO RAMI, IMbAEAxy VA’E RE OPENAA RUPI OIKO.
MbA’ERU OMbOgUATA VA’E OIKO NHANDE VA’E.
iKuai oMa’etỸ va’e Guive. KuNHaGue Ma MBa’e Mo Para’i oJaPo HÁ’e NuNGa re 
oNHeMoNGaru’i o KuaPY. KirĨGue Ma Ko’Ẽ Ko’Ẽ re, oNHeMBo’ea ruPi iKuaioNHeMBo’eatY PY, 
NHOMbOA KUERy REVE. 
JustiNo Karai aPoNte de souza - alFaBetizador GuaraNi, aldeia PalMeiriNHa, terra iNdÍGeNa MaNGueiriNHa, 
cHoPiNziNHo (Pr)

ILUSTRAçãO: NORMA VOgADO

MbA’E DJA’E TEKOA Py

NHaNde reKoaPY rodJatY aWati, MaNdi´o, dJetY, aNdai, KoMaNda, taKWare´Ẽ ro´u aGWÃ. 
Pira roGWereKo, uru roGWereKo, WaKa GWi KYMYrY roGWeNo´ Ẽ NHaMeẼ MitÃGWe Pe. 
YWY GWi roGWeNoẼ ore reMBi´u dJaiKo aGWÃ.
alMir silvio MarcoliNo - aWa PeteĨdJu; luciMara silvio MarcoliNo - PitÃdJu – alFaBetizadores GuaraNi, terra 
iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

ilustraÇÃo: MicHele alves - teKoHÁ aÑetete



110 mBYa reKo

NHaNHeMBo’eaMa, PeteĨ KuNuMĨ va’e teKoa araÇa-i PYGua aiPoe’i 
HARAMI

NHANHEMbO’E AMA HA’EVETE, NDA’EVEVEIMA NHANDEKUAI AgUã yMã gUARE RAMI
OPA MbA’EMA NHAMOKãNHyMbATA MA: KA’AgUy, JAKAxAA, yVyRA’A HA’E MOã KA’AgUy.
xee aJouraMo Ha’eveve aNHeMBo’e xe’ÃraNduPa’rÃ vY He’ Ỹ teĨ, va’eri PavẼ reMBiKuaa 
RUPI Vy HA’EVE’Rã JAJAPO AgUã NHANDEKUERy REVE HA’E ETAVA’EKUERy, NHAIPyTyVÕ AgUã 
aMBoae KuerY oiKuaa He’ Ỹ va’e, Kova’eMa oĨ HaxYveva’e, Ha’e oatateri JaiKuaaPa Ha’eva’e 
JAJAPO PORã AgUã NHANDEREKO RUPIgUA.
AIPOTA xERA’yKUERy OIKOKATU MAVOI HA’ENUNgA RUPI gUARã KO JAIKOAREgUA RE OIKUAAPOTA 
AVI AgUã. 
Ha’eveve va’eMa xeru oMoĨ xePoPY aNHeMBo’ea rive.
laÉrcio da silva - WerÁ KaNGua, cursista do curso de ForMaÇÃo de doceNtes BilÍNGue GuaraNi - iNteGrado - seed/Pr. 
terra iNdÍGeNa araÇa‘ i, PiraQuara (Pr)

MbA’ERE NDA’EVEVEIMA JAIKO AgUã yMã gUARERAMI? 
MBa’exaGuaPYtu KuNuMĨ va’e NHoPYtYvÕxe? 
KuNuMĨ va’e, MBa’e oarÕ raKa’e rÃ oiKo?  
PENDE PEIKUAARAMIVy MbA’ExA TUU KUERy OMbO’ERAKA’E ONHEMbO’E PORã AgUã?
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       PARTE V      

LUTAS, CONqUISTAS E DIREITOS...

FOTOS: CIOMARA S. AMORELLI
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TERRAS 
 HOJE O POVO gUARANI SE ENCONTRA EM 
VÁRIOS LUgARES. PARA NãO PERDER SUA CULTURA 
E TRADIçãO ELES TIVERAM qUE SE ESPALHAR, 
SENãO ELES IAM PERDER A POSSE DA TERRA 
FICANDO NUM Só LUgAR. 
 FORAM ANOS DE LUTA COM OS JURUÁS 
(NÃo ÍNdios) Pela Posse da terra. alGuNs 
gUARANI NãO TIVERAM ÊxITO NESSA LUTA, 
PORqUE OS JURUÁS SãO MUITO AMbICIOSOS PELA 
TERRA E MUITAS VEzES MATARAM MUITOS ÍNDIOS. 
 ESSA LUTA DURA ATÉ HOJE ENTRE OS 
JURUÁS E OS gUARANI.
 ESTAMOS LUTANDO PARA DEFENDER O qUE 
OS NOSSOS ANTEPASSADOS DEIxARAM. 
 PARA NóS, SEM TERRA NãO TEMOS 
CULTURA, TRADIçãO, NEM VAMOS TER HISTóRIA 
PARA DEIxAR. 
Jussara MariaNa da silva - alFaBetizadora GuaraNi, terra 
iNdÍGeNa YWY PorÃ, aBatiÁ (Pr)

  REFLITA COM SEUS COLEgAS SObRE O TExTO DA ALFAbETIzADORA JUSSARA. O qUE 
VOCÊ PENSA SObRE ESTA FRASE: “SEM TERRA NãO TEMOS CULTURA, TRADIçãO, NEM 
VAMOS TER HISTóRIA PARA DEIxAR”?

ILUSTRAçãO NORMA VOgADO

YvYMa NHaNderu oJaPo va’eKue NHaNdevYPe Pave’ Ĩ NHaNdeKuai HaGuÃ.

yVygUI MEME MA JAJOU MbA’EMO JÁ’U UA’I E Rã.
NHANHOTy Rã AVAxI, MAJI’O, JETy, KUMANDA, MANDUVI, MbA’EMO MbOAE VOI.
TANHAMbOETE KATU NHANDEyVy RUPA.
NataliNa verÍssiMo - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa rio das coBras, aldeia leBre, Nova laraNJeiras (Pr) 
aveliNo tuPÃ da silva - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa araÇa’i, PiraQuara (Pr)

NHANDE REKOÁ gUASU REgUA

NHANDE yMA JAgUAREKO AKUE KA’ AgUy TUICHA JAgUAREKO RETA POHã yARyMAJAIPORU 
NHANDE REMIARAIR Õ’ I KUERA OMONgUARAI RAgUã.
uPeruPiMa NHaNde raMÕi’ Kuera oMe’ Ẽ NHaNde rerYrÃ.
PeicHa NHaH ẼNdu uMi NHaNde raM Õi Kuera NHe’ Ẽ NHaNHoNGatu raNGuÃ NHaNde 
yPyKUE, OMOSARãbI RAgUã MbO’E RARUPI UMI ARANDU Ty PEKAHARA.
ruFiNo deNi - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoÁ MaraNGatu, GuaÍra (Pr)

  qUE TAL CONVERSAR COM SEUS COLEgAS SObRE O SIgNIFICADO DA TERRA PARA 
OS gUARANI E JUNTOS, COM A AJUDA DO SEU ALFAbETIzADOR, PRODUzIREM UM TExTO 
COLETIVO?
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“...SENTIMOS O PLANETA TERRA COMO NOSSA MãE. qUANDO O PLANETA ESTIVER 
CONTAMINADO E ENFERMO A VIDA HUMANA NA TERRA SERÁ IMPOSSÍVEL.
a Busca de Nossas curas serÁ a Busca da cura do PlaNeta e vice-versa.” 

“... O USO DAS LÍNgUAS INDÍgENAS ExISTENTES É UM DIREITO NOSSO E ISSO DEVE 
SER PROTEgIDO E INCENTIVADO.”...
 
“... SAbEDORIAS INDÍgENAS DEVEM SER RECONHECIDAS E APOIADAS. 
AS TRADIçÕES NãO DEVEM SER SEPARADAS DA TERRA, DOS TERRITóRIOS E DAS 
CIÊNCIAS.”
FONTE: TRECHOS ExTRAÍDOS DO TExTO “CARTA DOS POVOS INDÍgENAS” NA CONFERÊNCIA MUNDIAL DOS POVOS 
iNdÍGeNas soBre territÓrio, Meio aMBieNte e deseNvolviMeNto. rio-92 

  CONVERSE COM OS SEUS COLEgAS SObRE O TExTO ACIMA E JUNTOS 
RESPONDAM COMO VOCÊS ENTENDEM A FRASE: 
"AS TRADIçÕES NãO DEVEM SER SEPARADAS DA TERRA, DOS TERRITóRIOS E 
DAS CIÊNCIAS." 

 ...“OS POVOS INDÍgENAS FORAM COLOCADOS 
PELO CRIADOR NA MãE TERRA.
 NóS PERTENCEMOS À TERRA, NãO PODEMOS SER 
SEPARADOS DE NOSSA TERRA E DE NOSSOS TERRITóRIOS. 
 OS NOSSOS TERRITóRIOS SEMPRE VIVERAM 
EM TOTAL E EM PERMANENTE RELAçãO VITAL, SERES 
HUMANOS E NATUREzA. ESTAR NELES REPRESENTA O 
DESENVOLVIMENTO DE NOSSAS CULTURAS. 
 NOSSA PROPRIEDADE TERRITORIAL DEVE SER 
INALIENÁVEL. 
 OS DIREITOS INALIENÁVEIS DOS POVOS 
INDÍgENAS SObRE A TERRA E OS RECURSOS ExISTENTES 
REAFIRMAM A NECESSIDADE DE TERMOS ASSEgURADO 
SUA POSSE E SUA ADMINISTRAçãO FEITA POR NóS 
MESMOS, E ISSO DEVE SER RESPEITADO.”
FONTE:TRECHOS ExTRAÍDOS DO TExTO “CARTA DOS POVOS INDÍgENAS” NA 
CONFERÊNCIA MUNDIAL DOS POVOS INDÍgENAS SObRE TERRITóRIO, MEIO 
aMBieNte e deseNvolviMeNto. rio-92 

 
  A LUTA PELA TERRA NãO É UMA LUTA APENAS DOS POVOS INDÍgENAS. ExISTEM 
OUTROS SEgMENTOS SOCIAIS qUE HÁ MUITO TEMPO TAMbÉM VÊM SE ORgANIzANDO 
PARA ObTER ESSE DIREITO. VOCÊ CERTAMENTE JÁ OUVIU FALAR EM REFORMA AgRÁRIA. 
COM A AJUDA DE SEU ALFAbETIzADOR E JUNTO COM SEUS COLEgAS, PESqUISE E DISCUTA 
COMO ANDA A REFORMA AgRÁRIA NO bRASIL, ATUALMENTE.  
  DISCUTA TAMbÉM SObRE A IMPORTANTE LUTA PELA REFORMA AgRÁRIA PELO 
MoviMeNto dos traBalHadores seM terra (Mst).

ILUSTRAçãO: ODILO VERAJU ALVES  
ALDEIA ITAMARã, DIAMANTE D’OESTE (PR)
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DIREITOS HUMANOS E DIREITO INTERNACIONAL 
 NóS, POVOS INDÍgENAS, ExIgIMOS DIREITO À VIDA. 
 DEVEMOS MANTER NOSSOS DIREITOS ÀS FORMAS TRADICIONAIS DE NOSSAS VIDAS. 
 DEVEMOS MANTER NOSSOS DIREITOS ÀS FORMAS ESPIRITUAIS DE NOSSAS VIDAS. 
 DEVEMOS ESTAR LIVRES DE qUALqUER FORMA DE RACISMO.
FONTE: TRECHOS ExTRAÍDOS DO TExTO “CARTA DOS POVOS INDÍgENAS” NA CONFERÊNCIA MUNDIAL DOS POVOS INDÍgENAS SObRE 
territÓrio, Meio aMBieNte e deseNvolviMeNto. rio-92

  REFLITA SObRE O TExTO E DISCUTA COM SEUS COLEgAS DE TURMA O qUE VOCÊS 
ENTENDEM POR RACISMO E DISCRIMINAçãO. COMO ELES PODEM PREJUDICAR AS PESSOAS? 

"qUEREMOS DIREITOS, MAS TAMbÉM SAbEMOS DOS NOSSOS DEVERES"

 NóS gUARANI AMAMOS A NATUREzA E TUDO O qUE TEM NELA, SEM RACISMO, 
PRECONCEITO.
 O AMOR É ExTREMAMENTE IMPORTANTE ENTRE OS MAIS VELHOS E OS MAIS NOVOS. 
RESPEITANDO AS PESSOAS JOVENS, ADULTAS, OS MAIS VELHOS, AS AUTORIDADES. TODOS TEM 
DIREITO DE VIVER. NãO IMPORTA A RAçA E MUITO MENOS A CULTURA.
Marli delaNe - alFaBetizadora GuaraNi , aldeia PalMeiriNHa, terra iNdÍGeNa MaNGueiriNHa, cHoPiNziNHo (Pr)

  REFLITA SObRE O qUE A ALFAbETIzADORA ESCREVEU E COMPARTILHE A SUA OPINIãO 
SObRE O ASSUNTO COM OS SEUS COLEgAS DE TURMA. 
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ÁGUA – PATRiMÔNiO NATURAl 
ESGOTÁVEL
 o Brasil É uM PaÍs de cliMa troPical, oNde eNcoNtra-se 12% 
DO TOTAL DE ÁgUA DOCE DO MUNDO. O DESPERDÍCIO É gRANDE E EM bOA 
PARTE DAS CIDADES AINDA FALTA SANEAMENTO bÁSICO. 
 AS CONSEqUÊNCIAS FUTURAS PARA AS POPULAçÕES PODERãO 
ser Muito sÉrias. a orGaNizaÇÃo das NaÇÕes uNidas (oNu) veM 
AFIRMANDO qUE, AINDA NA PRIMEIRA METADE DESSE SÉCULO, FALTARÁ 
ÁGua PotÁvel Para 40% da HuMaNidade.
 todas as Pessoas deveM reFletir e uNir-se atravÉs de 
ATITUDES CUIDADOSAS PELA PRESERVAçãO DAS MATAS, DAS ÁgUAS, 
DO SOLO, E PELAS gERAçÕES FUTURAS, POIS SãO ESTAS AçÕES qUE 
CONTRIbUIRãO PARA A CONSTRUçãO DE UM NOVO MUNDO. 
FONTE: TExTO ADAPTADO 
HttP://WWW.FurNas.coM.Br/arQtraB/ddPPG/revistaoNliNe/liNHadireta/ld309_artiGo.PdF  
acesso eM NoveMBro 29/11/2008. 

yy
YYMa oĨ Jai’u HaGuÃ
yyM IPORã JAJAU HAgUã
YYreMa Heta oĨ Pira.
GervÁsio tuPÃ BeNites - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa ocoY, sÃo MiGuel do 
iGuaÇu (Pr)

ORE gUARANI PE IPORã y ROPEKA 
HAgUã, ROI’U HAgUã, ROJOHEI HAgUã 
AO ROMbOJy HAgUã TEMbI’U.
y HA’E TEKOVE RENDA, OPICHAgUA 
MyMbA KUERA OIKOTEVE yRE, UPEAgUI 
ORE gUARANI ROÑANgAREKO PORã 
VA’ERã yRE.
NOROMONgy’AI VA’ERã y, ROIKUAA gUI 
Yre PavẼ ÑaiKoteve. uPeare PavẼ 
ÑAÑANgAREKO yAKARE.
aMÉlia taKua - raYui Peres - alFaBetizadora 
gUARANI, TERRA INDÍgENA OCO’y, SãO MIgUEL DO 
iGuaÇu (Pr)

ILUSTRAçãO: SANDRO CENTURIãO
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ÁgUA E ENERgIA NãO É MERCADORIA! 

Nossa terra, Nosso rio, NÃo se veNde; 
NOSSA TERRA, NOSSO RIO, SE DEFENDE! 
TERRA SIM, bARRAgENS NãO! 
ÁgUAS PARA A VIDA E NãO PARA A MORTE! 
FONTE: TRECHO ExTRAÍDO DE IDÉIAS CENTRAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO MAB 
(MoviMeNto dos atiNGidos Por BarraGeNs). curitiBa, 13 a 17/03/2006. 
IN: HTTP://WWW.MAbNACIONAL.ORg.bR/MENU/IDEIAS_ENCONTRO_NACIONAL2.HTML. 
acesso eM 01/12/2008. 

  Na dÉcada de 70, usiNas HidrelÉtricas 
SãO CONSTRUÍDAS EM TODO O PAÍS COM PROJETOS 
gIgANTESCOS CUJO ObJETIVO PRINCIPAL É gERAR 
ELETRICIDADE PARA AS INDÚSTRIAS qUE CONSUMIAM MUITA 
ENERgIA E AJUDAR A ECONOMIA NACIONAL. 
  ESTAS gRANDES ObRAS FORAM RESPONSÁVEIS POR 
TIRAR MILHARES DE PESSOAS DE SUAS TERRAS E ESTAS 
PERDEREM SUAS CASAS, TERRAS E O SEU TRAbALHO.  
  eM 1989, surGe o MoviMeNto NacioNal de 
atiNGidos Por BarraGeNs (MaB) Que reÚNe Pessoas 
ENVOLVIDAS NESTAS PERDAS COM OS ObJETIVOS DE LUTAR , 
ORgANIzAR E MObILIzAR OS ATINgIDOS PELAS bARRAgENS 
PARA qUE DEFENDAM SEUS DIREITOS.

TEKOHA OKOY OÑEPYRŨ HAGUE

arY 1974 Pe Brasil HÁ ParaGuai oMBoPara Kuatia oJaPoHaGuÃ usiNa HidrelÉtrica itaiPu 
TUICHAVEA KO yVyPE. 
arY 1979 Pe teKoHa oKoY JacutiNGa oĨva’eKue rio ParaNÁ YKerei oĨHaPe 1500 Hectares YvY 
Ha 230 GuaraNi.
arY 1982 YaKÃ oKaKuaa MarÕ, teKoHa JacutiNGa PeGuaKuera GuaraNi, itaiPuKuera 
OMbOU TEKOHARã OKOyPE. KO’Agã PEVE HIKUAI HAgUãME.
teKoHa JacutiNGa tuicHava’eKue oĨ Heta va’eKue Ka’aGuY uva HÁ MYMBa Ka’aGuY, oKoY 
Katu MicHieterei YvY NdaiPorivei aMBoae teKoHaPe oĨ aKue Ka’aGuY.  
texto coletivo: Maria lucia tacua Peres - alFaBetizadora GuaraNi; aMelia taKua Peres - alFaBetizadora GuaraNi; 
edeGar toPe PotY MartiNes - alFaBetizador GuaraNi. terra iNdÍGeNa ocoY, sÃo MiGuel do iGuaÇu (Pr)
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ÁgUA, RECURSO ESgOTÁVEL

 o PlaNeta terra Possui 70% de todo seu territÓrio coMPosto de ÁGua, e deste 
total 97,5% É ÁGua salGada, iMPrÓPria Para o coNsuMo HuMaNo. dos 2,5% restaNtes, 
2,493% estÃo coNceNtrados eM Geleiras ou No suBsolo (aQuÍFeros). coMo restaM 
aPeNas 0,007% Para todo o MuNdo, estÃo seNdo criados, PriNciPalMeNte atravÉs de leis, 
PROgRAMAS DE USO RACIONAL DA ÁgUA, qUE DISCIPLINAM O SEU USO. LEMbRANDO qUE APENAS 
8% deste total sÃo Para uso iNdividual (casas, HosPitais, escritÓrios) e outros 92% Para 
a aGricultura (70%) e Para a iNdÚstria (22%). 

TExTO E DADOS DOS gRÁFICOS RETIRADOS DE: 
HTTP://WWW.H2C.COM.bR/INSTITUCIONAL/AgUA_RECURSOS.ASP 
acesso eM 10/08/2009.

  ExISTEM RIOS, NASCENTES E MINAS NA SUA ALDEIA? COMO A COMUNIDADE CUIDA 
DELES? ExISTE ÁgUA ENCANADA NAS CASAS? DE ONDE VEM ESSA ÁgUA? ONDE ELA É 
ARMAzENADA? VOCÊ SAbE qUAIS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS COM AS CAIxAS D’ÁgUA? 
VOCÊ SAbE O qUE É REDE DE ESgOTO? 

  qUANDO NãO HÁ ESgOTO, qUAL É O DESTINO DOS DEJETOS HUMANOS NA SUA 
ALDEIA? 

FOTO: KENDRI KRUgER ALbUqUERqUE Foto: cioMara s. aMorelli, 2007 

ÁGUA NO MUNDO

97,50% OCEANOS

2,493% ÁGUA DOCE (DIFÍCIL ACESSO)

0,007% ÁGUA DOCE (ACESSÍVEL)

ÁGUA DOCE NO BRASIL
45,70% AMAZÔNIA

9,50% TOCANTINS

11,60% TRECHO NORTE E NORDESTE

6,70% TRECHO LESTE

2,60% TRECHO SUDESTE

7,50% SÃO FRANCISCO

14,30% PARANÁ

2,10% URUGUAI
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PARI

 O PARI USÁVAMOS NO TEMPO EM qUE ExISTIA MUITOS PEIxES NO RIO. EU E MEU PAI, 
SEMPRE qUE O TEMPO FORMAVA PARA CHOVER, COLHÍAMOS TAqUARA DE VARA DE ANzOL PARA 
FAzER O PARI E DESCÍAMOS ATÉ O RIO.
 PRIMEIRO ESTANCÁVAMOS COM PEDRA E FICAVA Só UMA SAÍDA PARA A ÁgUA. NESSE 
LUgAR ERA COLOCADO O PARI. SEMPRE ERA ARMADO NA bOCA DA NOITE E Só DE MANHã ERAM 
RECOLHIDOS OS PEIxES.
 Nosso avÔ Pedro loureNÇo Foi QueM Nos eNsiNou a Fazer o Pari e a MaNuseÁ-lo. 
HOJE NãO ExISTE MAIS ESSA PRÁTICA DE PESCAR, POIS OS RIOS FICARAM ESCASSOS DE PEIxE, POR 
causa dos PlaNtios ao redor da aldeia e o uso de aGrotÓxicos Que os BraNcos (WYPotY) 
COLOCAM NAS LAVOURAS.
Jucelio aParecido da silva - MirĨ dJÚ - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

  qUAIS AS PRÁTICAS AgRÍCOLAS UTILIzADAS NA SUA COMUNIDADE? REFLITA COM 
SEUS COLEgAS SE ESTAS PRÁTICAS ESTãO CONTRIbUINDO PARA A PRESERVAçãO DO MEIO 
AMbIENTE E A SAÚDE DAS PESSOAS DA SUA ALDEIA.

PARI

ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI, 2009

  VOCÊ CONHECE O PARI? JÁ CONSTRUIU OU VIU ALgUÉM CONSTRUIR UM?  
  COM qUEM VOCÊ APRENDEU?  
  HÁ UMA ÉPOCA PRóPRIA PARA USAR O PARI?  
  qUE TAL CONTAR SUAS ExPERIÊNCIAS E LEMbRANçAS SObRE O ASSUNTO?
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SAÚDE

HISTóRIA SObRE A SAÚDE NA ALDEIA

 NA ÉPOCA EM qUE TINHA FLORESTA SUFICIENTE PARA OS ÍNDIOS, NãO HAVIA PREOCUPAçãO 
DE REMÉDIO. AgORA PRECISAMOS PEDIR RECURSOS PARA OS NãO ÍNDIOS FORNECER REMÉDIO 
E POR ISSO NóS FICAMOS MAIS DEPENDENTES DELES. NESTES DIAS TEM POUCOS REMÉDIOS NO 
MATO, MAS PERANTE A VIDA NãO PERDEMOS AS ESPERANçAS.
 ANTIgAMENTE, OS ÍNDIOS NãO TINHAM DOENçAS COMO A gONORRÉIA, NEM SÍFILIS. 
aGora os iNdÍGeNas tÊM BastaNte doeNÇa Grave, cerca de 40% destas doeNÇas Na aldeia. 
EU NãO SEI COMO SURgIRAM ESSAS DOENçAS NA ALDEIA.
 ATRAVÉS DO PAJÉ O ÍNDIO TEM CURA DAS DOENçAS USANDO REMÉDIO E INDO NA CASA DE 
REzA. O PAJÉ PROCURA REMÉDIO NO MATO E SE NãO TEM CURA NA CASA DE REzA, MANDA O ÍNDIO 
PROCURAR HOSPITAL.
Pedro MaNtiel - alFaBetizador GuaraNi, aldeia teKoÁ MaraNGatu, GuaÍra (Pr)

  REFLITA COM SEUS COLEgAS SObRE O qUE O ALFAbETIzADOR PEDRO ESCREVEU E 
DISCUTAM COMO ESTÁ A SITUAçãO DAS ALDEIAS EM RELAçãO ÀS DOENçAS SExUALMENTE 
TRANSMITIDAS. 
 
  NA SUA OPINIãO, O qUE PODE SER FEITO PARA MELHORAR ESTA SITUAçãO? 
ExISTE ALgUM TRAbALHO DE PREVENçãO DESTAS DOENçAS NAS ALDEIAS ?

gUARANI KUERA 

Y Ma NHaNde GuaraNi Kuera JaiPuru aKue PoÃ KaaGuYre oĨa. KoaNGa, JuruÁ Kuera 
oitYPa, Ka’aGuY, HauPeaGui, NHaNde Kuera JaiPuru JuruÁ PoHÃ, HaeKuera, oiKYtĨ MBa 
PoHÃ NHaNde, JaiPuru, aKue Ka’aGuYre oĨa. 
NHANDE KUERAMA NHANDE RAxÍ’I RAMO JAIPURU JURUÁ KUERA POHã.
NHaNde KueraMa, JareKo NHaNde Medico cHaMoĨ Kuera, HÁ’e KueraMa, NHaNde, Medeco. 
HA’E, KUERAMA, ONHATENDE, UMI HAxITARE HA’UPEICHA, NHANDE, AVA, KUERA JAIPURU VEÁ 
JURUÁ, KUERA POHã.
KoaNGaMa, NHaNde, daJareKo veiMa, PoHÃ-Ka’aGuY.
MiltoN Barros GuYraPa - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoÁ PorÃ, GuaÍra (Pr)

ilustraÇÃo: NÉlia ceNturiÃo - terra iNdÍGeNa teKoHÁ aÑetete



128 Lutas, coNquistas e direitos... 129Ler, escrever e ser GuaraNi No ParaNá

MEIO AMbIENTE

 OS gUARANI TÊM UMA LIgAçãO 
MUITO FORTE COM AS MATAS, ÁgUAS, 
TERRA, ENFIM, COM A NATUREzA, POIS 
tudo Foi NHaNderu (deus) Que criou. 
POR ISSO RESPEITAM E SE PREOCUPAM 
EM PRESERVAR O LUgAR ONDE VIVEM. 
 ANTIgAMENTE, TUDO qUE SE 
RETIRAVA DAS MATAS ERA PEDIDO PARA 
A NATUREzA E NãO TIRAVA O qUE NãO 
PRECISAVA. OS ANIMAIS, OS PEIxES 
TAMbÉM Só SE MATAVA PARA COMER E 
NãO PODIA DESPERDIçAR OU NãO TERIA 
PARA O OUTRO DIA. 
 HOJE É MUITO DIFÍCIL ENCONTRAR 
MATA NATIVA, POIS É gRANDE O 
INTERESSE POR MADEIRA DA PARTE DO 
WYPorY (NÃo ÍNdio), oNde coNversa 
VAI, CONVERSA VEM E ACAbAM 
NEgOCIANDO COM ALgUNS INDÍgENAS 
NECESSITADOS qUE ACAbAM CEDENDO 
AS ÁRVORES PARA RETIRAR A MADEIRA.
luciMara silvio MarcoliNo - PitÃdJu, 
alMir silvio MarcoliNo - aWa PeteĨdJu, 
ALFAbETIzADORES gUARANI, TERRA INDÍgENA 
laraNJiNHa, saNta aMÉlia (Pr)

ILUSTRAçãO: MICHELE ALVES

ILUSTRAçãO: ROSALINA LOPES

MITã KUERA REKOÁ

MITã KUÉRA MA JAIPOTA TEKOÁ TUICHA OHAIHAgUã TEKOÁ RÉgUA, MbO’EHAPE OPEPEMA 
JAIKUAA NHANDE y Py KUEREgUA UPE INHARANDU MbO’E HARAgUI.
MbO’E HAOgUIMA JAIPyHy UMI AyVU TETIRÕ NHANDE y PyKUE JAIKO RAgUã NHANDE PE.
JAROAyVU HANgUã NHANDE REMbIAPO KUE NHANDE REKAPE.
ruFiNo deNi - alFaBetizador GuaraNi, terra iNdÍGeNa teKoÁ MaraNGatu, GuaÍra (Pr)

Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008

  NA SUA OPINIãO, PORqUE AS MATAS SãO IMPORTANTES PARA A SUA COMUNIDADE? 
Quais os cuidados NecessÁrios Para PreservÁ-las? 
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A DESTRUIÇÃO DO AMBIENTE 
 qUANDO AS PESSOAS JOgAM LIxO O SOLO FICA 
POLUÍDO E CONTAMINADO, PERDENDO SUA FERTILIDADE 
e  torNaNdo-se uM caMiNHo Para traNsMissÃo de 
DOENçAS. 
 VIVER EM UM AMbIENTE PRESERVADO É 
FUNDAMENTAL PARA A SAÚDE DAS PESSOAS E PARA A 
qUALIDADE DE VIDA DAS POPULAçÕES.
 O LIxO É OUTRO gRANDE PRObLEMA, SENDO 
RESPONSÁVEL PELO AUMENTO DE RATOS, MOSqUITOS, 
bARATAS E PELA CONTAMINAçãO DA ÁgUA.

ANgUJA MA MAbA’E Axy VAIKE OgUERE KO

VIxO’I JAExAE’y VA’E MbA’EAxy RERy MA LEPTOSPIROSE MA 
ANgUJA TyRAI gUI JAJOPy.
OKy JAVE Vy REVE ANgUJA TyRAI REVE OJEAPA.
TETã yAKã RAPE RUPI.
AMONgUE VA’E yy Py OPyRÕ Vy MA MbA’EAxy OJOPy Rã.
PRISCILA VERÍSSIMO, TERRA INDÍgENA RIO DAS CObRAS, ALDEIA TAPIxI, NOVA 
laraNJeiras (Pr)

  
  VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM LEPTOSPIROSE? COM A AJUDA DE SEU ALFAbETIzADOR, 
qUE TAL PESqUISAR SObRE ESTA DOENçA? DISCUTA COM SEUS COLEgAS AS FORMAS DE 
CUIDAR DO AMbIENTE EM qUE SE VIVE E DESTA FORMA EVITAR DOENçAS.

Fotos: cioMara s. aMorelli, 2008

ESTUDO

  ESTAS FOTOS SãO DE PROFESSORES INDÍgENAS DO PARANÁ PARTICIPANDO DE 
CURSOS DE MAgISTÉRIO, DE FORMAçãO CONTINUADA E OFICINAS DE PRODUçãO DE 
MATERIAL INDÍgENA, OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAçãO DO PARANÁ.  
 
  NA SUA OPINIãO, qUAL A IMPORTÂNCIA DESSES MOMENTOS PARA OS PROFESSORES 
qUE TRAbALHAM NA SUA COMUNIDADE?

FOTOS: CIOMARA S. AMORELLI
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NHANDE KUERy PE MA HA’EVE VAIPA NHEMbO’EA.
NHaNHeMBo’e vY raẼ JaiKuaa MarÃ raMi Pa NHaNdeKuai aGuÃ reKa’eve rÃ. 
MaGistÉrio P’a roJaPo roKuaPY KYr ĨGue roMBo’ea aGuÃ reGua re. Ha’e Gui roiKuave 
AgUã MARã RAMI Vy PA NHANDEKO HÁ’EVE OVy AgUã RAKA’ERã PEVE. 
MaGistÉrio aJaPo raMo xePYtYvÃ vaiPa aiKuaave Guive KYrĨGue aMBo’e aGuÃ axY avi.
NataliNa verÍssiMo - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa rio das coBras, aldeia leBre, Nova laraNJeiras (Pr)

 MEU NOME É IRISMAR DOS SANTOS, MORO NA TERRA INDÍgENA DE SãO JERÔNIMO, ESTOU 
CURSANDO O MAgISTÉRIO INDÍgENA gUARANI INTEgRADO E ATUO EM SALA DE AULA HÁ TRÊS 
ANOS.
 NESTE CURSO DE MAgISTÉRIO PUDE PERCEbER O qUANTO É IMPORTANTE O 
FortaleciMeNto de Nossa cultura e taMBÉM aPreNdi a valorizÁ-la No Meu dia-a-dia. eM 
SALA DE AULA, NA CONVIVÊNCIA COM PESSOAS DAS OUTRAS ALDEIAS CADA UM CONTA UM POUCO 
COMO VIVE E TRAbALHA EM SUA COMUNIDADE. ASSIM PODEMOS LEVAR ESTES CONHECIMENTOS 
PARA A NOSSA ALDEIA E PASSAR TAMbÉM PARA A COMUNIDADE.
 ATUALMENTE, NA TERRA INDÍgENA SãO JERÔNIMO VIVEM PESSOAS DE TRÊS ETNIAS: 
gUARANI, KAINgANg E xETÁ. PARA NóS gUARANI É UM gRANDE DESAFIO, POIS Só ExISTEM 
ALgUNS FALANTES DA NOSSA LÍNgUA E ISTO NOS PREOCUPA MUITO. 
irisMar dos saNtos - alFaBetizadora GuaraNi, terra iNdÍGeNa sÃo JerÔNiMo, sÃo JerÔNiMo da serra (Pr)

  A IRISMAR DEMONSTRA SUA PREOCUPAçãO COM O FATO DE Só ALgUMAS PESSOAS 
DE SUA COMUNIDADE FALAREM A LÍNgUA MATERNA. APóS REFLETIR SObRE O TExTO, 
DISCUTA COM SEUS COLEgAS SObRE qUE bENEFÍCIOS O ESTUDO PODE TRAzER PARA UMA 
PESSOA. 
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TUJAKUE ONHEMbO’E ãgUA REgUA

aỸ Gui raMo Jurua KuerY oPa MBa’ete oJaPo oKuaPY.
HÁ’EVy MA NHANDE KUERy HÁ’EVE NHANHEMbO’E VE’I ãgUA.
aỸ Ma tuJaKue JePe oNHeMBo’e  ÃGua oĨ. oNHeMBo’exe va’e oNHeMBo’e ÃGua.
JustiNo Karai aPoNtes de souza - alFaBetizador GuaraNi, aldeia PalMeriNHa, terra iNdÍGeNa MaNGueiriNHa, aldeia 
PalMeiriNHa, cHoPiNziNHo (Pr)

ILUSTRAçãO: CIOMARA S. AMORELLI, 2009
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