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0 Esp{rito Santo disse-lhes: Separem para mim Bar-
nab6 e Soulo, afim defaz.erem o trabalho para o qual
eu os chamei (AI 132).

1. A Igreja nasce no caminho

doTe:coe::#gri:'?:EouLridme:l;r:os!:vuel:nd:sc6r;Suti:nisxi??comoserlgrejanoinicio
0 desafio da cultura parece ter sido uma questao central para o ap6stolo Paulo.

Estamos cansados de escutar que somos desafiados pela cultura de nossa 6poca. Como
diminuir o fosso entre fe e cultura? Urn desafio para Paulo era exatamente como anun-
ciar Jesus no contexto da cultura grega. Esta era, de fato, muito diferente da tradigao
judaica de onde provinha o cristianismo. Paulo anunciou Jesus de maneira cativante.
Falou de uma maneira que entusiasmou quem o escutava e presenciava seu testemu-
nho de vida. A partir do caminho, Paulo dialogou e conquistou muitos cora?6es. Ao
mesmo tempo, ele viveu uma intensa espiritualidade do conflito. Deixemos que o ca-
minho mos fale nesse momento.

1. I . 0 caminho

0 autor que escreveu a grande obra do Terceiro Evangelho e dos Atos dos Ap6s-
tolos, que possivelmente foi Lucas, companheiro de Paulo, foi mais que urn historia-
dor. Ele foi urn te61ogo cristao dos primeiros tempos. Ele descreve dc maneira lapidar,
com muita riqueza, as primeiras miss6es itinerantes do cristianismo nascente e, conse-
qtientemente, o surgimento das primeiras comunidades crist5s. Lucas escreveu o livro
dos Atos dos Ap6stolos entre os anos 80 e 90, dirigindo-se as comunidades cristas que
se organizavam cada vez mais desligadas da tradicao judaica, e cada vez mais perse-
guidas pelo Imp6rio Romaiio.

A Igreja de Jesus nasce no caminho. O autor dos Atos dos Ap6stolos mos informa
que foi na cidade de Antioquia, na atual Turquia, perto do Libano, que os seguidores
de Jesus comecaram a ser chamados de cr!.s/Gos (At  11,26).

A;tos L1,2,5-26.. Barlrab6 foi, eittdo, para Torso en. busca de Saulo. E o el'.con-
trou e levou para Antioquia. Passaram urn alro inteiro trabalJrando juntos nessa
igreja, e ilistru{rain ii"ita gelute. Foi em AI.tioquia qiie os disc{pulos receberani,

pela primeira vez, o I.olne de "cristdlos" .

Antes Cram chamados de di.scz'pLf/os (At 6,1 ), o que quer dizer, ao pe da letra, cz/#-
73os ou cs'/4tcJcz77/es. E no livro dos Atos, move vezes, sao chamados simplesmente os se-

guidores do caminho.
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Esta cxpi.ussilo ocoi.rc somentc no livl.o dos Atos, scmpl.c cm tl.cchos que  |`{`kHii
tk`s atividiidcs do Ap6stolo Paulo, ou onde o pr6prio Paulo fala. Seis vczcs sc fa|a sim.
iilcsmentc do c";77!.#feo, por exemplo em:

A;tos9 ,2... e lhe pediu cartas de recomeirda€do para as sinagogas de Damasco, a
fimdelevarpresosparaJerusal6mtodososhomensemulheresqueencontrasse
seguiirdo o Caminho.

A;tosL9,9..Todavia,comoalgunsseobstinavaml.aincredulidadeefalavamma|
do camil.ho dialtle da multiddo, Paulo rompeu com eles, separou os disc{pu|os
e, diarialneitte, os ei.sinava na escola de urn homeln chamado Tiranos.

A:tos19.2:3..Foinessa6pocaqueestourouumgravetumultoarespeitodoCaminho.

A;tos22,4.. Persegui ii.ortalli.ente este camii.Ira, prendendo e lan€airdo a prisdo
hoiirens e inulheres.

A;tos2,4.L4.. Coiifesso-lhe, por6m, ulna coisa: eu estou a servi€o do Deus de mos-
sos pals, segundo o Caminho, que eles chalnam de seita. Acredito ein [udo o que
se encontra escrito nos Profetas.

A;tos2.4,2;2,-.F6lixestavabeminfiormadoarespeitodecaminhoeadiouacausa...

Aindateinostresversosquefalamdocaminho.Umversofaladocczmz.#%ocJczscz/vcz-
€&o (16,17); outro do co"z.#feo cZo Sc#foor (18,25); e outro do c¢7#J.7tfeo c7e Dcws (1 8,26).

Falar da vida de fe como urn caminho nao 6 novo. 0 Antigo Testamento fa|a do
ccz77t!.77foo como a conduta a escolher. Por exemplo, em Isaias 30,21 : . .. vocGs owvz.rGo cz
voz(doSenhor)atrdsdevoc6s,dizendo:0Fapein.h.ocerto6este,andemnel_e.Eossa.+
mos falam do caminho de Deus. Por exemplo 27,11 : gwz.cz-J7tepor win cczJ7".7zfeo seg#ro.

De forma semelhantc, no Novo Testamento, Jesus fala dos cczmz."faos c7cz/.ws/j.€cz

(Mt 21,32). Os fariscus o provocam dizendo:  o senhor e#s!.#cz os cczmj#feos de Pews
(Mt 22,16).

Mas  6 somente o livro dos Atos dos Ap6stolos que fala do caminho como urn
nome pr6prio para os seguidores de Jesus.

Se este modo de falar tivesse ficado ate hoje, em vez de sermos chamados de
cristaos, seriamos os do cczm7.#foo, ou, quem sabe, os cczmJ.#feeJ.ros. Como urn canto re|i-
gioso popular que o povo gosta de cantar diz: "Jesus 6 o caminho que nos conduz a
Deus / das almas peregrinas que marcham para o c6u / n6s somos caminheiros que
marcham para a luz...

Chamar urn cristao de caminheiro tern muito sentido, porque seguir Jesus e urn
caminho. Quando Jesus convidava algu6m a trabalhar com ele, dizia: vc#fec! co77".go
ou s!.go-"e. 0 convite nao era apenas urn modo de falar.  Significava par-se a cami.
nhar, andando com Jesus pelos caminhos da Galil6ia. Pedro, falando em nome de to_
dos  os  discipulos,  disse  a  Jesus: pczra  seg%;'r o  scJ7froJ;  c7ez'xowios  fwcJo  (Mc  10,28),
inclusive as casas onde moravam.

N6s sabemos que Jesus n5o tinha morada fixa. Percorria a provincia da Gali|6ia,
atravessava a Samaria e foi tamb6m ate Jerusalem que ficava na Jud6ia. Andava pe|as
estradas,sehospedavaaquieacola.Porexemplo,nacasadepedro(Mcl,29),ounade
Simao, o leproso (Mc  14,2), ou na pensao de Marta, Maria e Lazaro (Jo  12,2).
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Esta dimens5o itinerante era uma t6nica permanente na mistica do cristianismo
nascente. Durante tr6s s6culos, este lado do provis6rio estava muito presente na Igreja.
Os primeiros crist5os n5o tinham igrejas-templos como se entende convencionalmen-
te. Essas s6 comegaram a ser construidas no s6culo IV.

1.2. A Igreja dom6stica

Nos primeiros tempos havia uma rede de igrejas familiares espalhadas. 0 que se
convencionou chamar de "Igreja Dom6stica". 0 biblista Vincent Branick, em seu li-
vro A Igreja Dom6stica nos escritos de Paulo (p. 9), rela,ta-r\os que, para entendern(\os
a Igreja nascente, se faz necessario urn olhar mais cuidadoso sobre a natureza da igreja
dom6stica. As instrue6es sobre a vida da Igreja, no entanto, tomam-se mais compreen-
siveis quando lidas a partir da perspectiva da familia, ao mesmo tempo que jorra luz
sobre tais grupos.

LCor1.11-13..Comefeito,meusirnfros,pessoasdacasadeClo6ineirfornraramque
existem riras eITtre v6s. Explico-me: cads uin de v6s diz: ` Eu sou de Pauho.I ' , ou ` Eu
soudeApolo!',ou`eusoudecefias!',ou`Eusoudecristo!'Cristoestariadividido?

As comunidades se reuniam nas casas, ou ao ar livre, de preferencia perto do th-
mulo de algu6m que tinha dado a vida pela causa do Evangelho. Por causa das perse-
guic6es  os cristaos  se reuniam as escondidas.  E nesse caso  a Igreja reunida,  fosse
aonde fosse, estaria no seguimento de Jesus, portanto no caminho. A carta aos He-
breus chega a dizer:

Neste muirdo ndo temos nenhuma cidade que dura I)ara sempre, nras procura-
mos a cidade que vird depots (Hb  13,14).

Nessa mesma intui?5o o povo religioso do sertao gosta de cantar: Ivas's'cz vz.c7cz G wmcz

passagem. Na cidade ou no sertdo. Nossa morte 6 uma viagem em busca da salvacdo.
A Igreja do caminho, organizada em comunidades familiares, passa a se institu-

cionalizar mum grande ambiente sagrado. A hist6ria mos conta que numa reuniao ocor-
rida em algum periodo entre 3 60 e 370 dc urn sinodo de Laodic6ia proibiu a realizagao
da eucaristia mos lares, nas familias:

Diz o C&rron 58.. Sacrifocios ndo devem ser oferecidos pelos bispos ou ancidos
nos lares.

Com essa proibicao de Laodic6ia, a ceia do Senhor mudara-se de uma refeig5o
notuma para urn ritual estilizado. A assembl6ia mudara-se da sala de jantar para urn
salao sagrado. A lideranca dos membros da familia, para urn clero especial. Agora, a
forma original de igreja fora declarada ilegal.

0 cristianismo dos primeiros tempos, desse modo, envolve a dial6tica entre dois
conceitos de Templo, urn feito de pessoas e outro feito de pedras. Tal dial6tica teol6gi-
ca opera como duas linhas divergentes de forea ou vetores estabelecendo uma real di-
recao. A Igreja dom6stica do tempo do ap6stolo Paulo, e ate o final do s6culo 11, pode
representar muito ben o primeiro vetor dessa dial6tica (BRANICK,137).
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2. A mfSlil.ii iiiit` iiiiiliitiu o ap(istolo I.aulo

OgriinclcbiblistacarlosMestersdivideavidadepauloemquatrograndcsperio-
tlos. Cada periodo mostra urn aspecto de sua vida (MESTERS, 37-106).

1°  Do nascimento aos 28 anos de idade: o judeu observante;

2°  Dos 28 aos 41 anos de idade: o convertido fervoroso;

3°  Dos 41  aos 53 anos de idade: o missionario itinerante;

4°  Dos 53 ate a morte aos 62 anos de idade: o prisioneiro (4 anos) e o organiza-
dor das comunidades (+ 5 anos).

2.1. 0 pr6prio Paulo se apresenta

Sauloepaulo:oprimeiro6umnomejudaico,eosegundo6romano.Foieducado
em Jerusalem, aos p6s de Gamaliel (22,3; 26,4). Gamaliel esta incluido na lista dos
grandes rabinos. Urn mestre que desempenhou papel ativo nas deliberag6es do Tern-
plo (5,34-39). Era urn mestre respeitado e admirado. Homem que exerceu forte in-
fluencia na formac5o dos judeus no inicio do s6culo I dc.

T`m \\ .I.. Pots eu inesino sou israelita, da descelrdGneia de Abrado, da tribo de
Benjafi.im.

F\ 3,S.. Circunciso no oitavo dia, da raga de Israel, hebreu, filho de hebreus.

AI 2,6,\0.. Preirdi muitos cristdos com autorizacdo dos chefes dos sacerdotes, e
dei o voto para que fossem coirdel.ados a lirorte.

A primeira vez que Paulo 6 citado, nos Atos dos Ap6stolos, 6 na execueao de
Estevao.

A;\7 ,S8.. Arrastaram-no parafora da cidade e coi'ne€aram a apedrejd-lo. As tes-
temulLlras deixaram seus ilral.tos aos p6s de urn jovem chalirado Saulo.

Paulo 6 nomeado como grande perseguidor: Saulo devastava a Igreja: entrando
pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na pris5o (8,3; 9,1-2).

2.2. De perseguidor a ap6stolo

Paulo estava com 28 anos de idade. Tinha poder e prestigio. Em nome do Sine-
drio liderava a perseguig5o contra os cristaos. Ai cai do cavalo e se converte.

Na Biblia, conversao e vocaeao estao intimamente relacionadas. As necessida-
des, as injusticas e o sofrimento das pessoas tocam a sensibilidade de mulheres e ho-
mens (Mt 9,35-36).

mumelementoimportantenaconversaodePaulo.Fazendoumparalelocomos
evangelhos percebemos que todos falam de curas de cegos. Nos Atos nao cxiste cura
decegoporqueocego6opr6prioPaulo.Esse"1ivrar-se"dacegueira6enxergaroutras
dimens6es da vida. O profeta Isaias (6,9-10; 29,9-12; 42,6-7) mos fala que nos tempos
messianicos vira a abertura dos olhos dos cegos.
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Nos Atos dos Ap6stolos cnconli-amos tr6s I.clatos da convc].silo tlc l'iiiilo (9' -9;
22,I -21 ; 26,12-23). A insist6ncia no fato se deve a tres raz6es: mostrar que urn judcu
ficl, instruido e ate fanatico descobriu Jesus como o Messias prometido, e se conver-
teu; mostrar que Paulo 6 ap6stolo como os Doze, pois tamb6m ele teve experiencia di-
reta do Senhor ressuscitado; justificar a missao de Paulo junto aos pagaos.

i muito claro, na caminhada mistica do ap6stolo, que a peregrinaeao extema
corresponde a uma peregrinagao interior. Vejamos o que o pr6prio ap6stolo diz:

Fiz rr.uitas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladr6es, pert-
gos por parte dos meus irmaos de raga, perigos por parte dos pagdos, perigos
na cidade, perigos lro deserto, perigos por parte dos falsos irmdos. Fuifoagela-
do trGs vezes;  uma vezfui apedrejado; trGs vezes lraufraguei, passei urn dia e
uma noite em alto-mar. Mais ainda: morto de cansa€o, muitas noites sem dor-
mir, fome e sede, muitos jejuns, comfrio e sell. agasalho. E isso para ndo coittar
o resto: a minha preocupa€do cotidiana, a aten€do que tenho por todas as igre-
jas. Foi-me dado urn espinho I.a carne, urn anjo de satands para me espancar,
a fim de que eu ndo me encha de soberba. Por esse motivo, tres vezes pedi ao
Senhor que o afastasse de mim. Ele me respondeu..  " para voca basta a miiiha
gra€a,  pots  6  na fraquezfl  que  a for€a manifesto todo  o  seu  poder"  (2:Con
11,26.25.27-28;  12,7b-10).

2.3. 0 missiondrio itinerante
(dos 41  anos aos  5 3 alros de idade)

A Biblia fomece muitos dados sobre este periodo. Esse terceiro periodo da vida
de Paulo 6 o mais rico de informag5es e mais denso.

2.3.1. Como Paulo viajava pelo mundo

Paulo levava urn evangelho que vinha do mundo rural, do interior da Palestina, e pre-
cisava ser encarnado nessa nova realidade do mundo urbano. Esse desafio 6 gi-ande para
Paulo. Daqui para frontc, cssc desafio vai ocupar grande parte da vida de Paulo. Conforme
os Atos dos Ap6stolos esse periodo 6 marcado por ties grandes viagens missionarias.

Paulo nunca viaj ava s6, mas sempre acompanhado por algum amigo ou grupo de
amigos. Temos uma grande lista de amigos que seguiram com Paulo nas suas viagens .

Na primeira viagem, foi com Barnab6 e Joao Marcos (At 13,3.5). Na segunda,
depois da briga com Bamab6, viajou com silas (At I 5,36-40) e, mais tarde, com Tim6-
teo (At  15,I-3) e Lucas.

Paulo viajava com os amigos nao s6 por causa da seguranga, mas tamb6m pela
necessidade que sentia da comunidade, mesmo viajando (igreja da/na estrada).

Paulo falava e escrevia corretamente o grego (At 21,37), a lingua comum das ci-
dades e do com6rcio. Falava tamb6m o hebraico (At 21,40), a lingua na qual foi escrita
a maior parte do Antigo Testamento. Falava tamb6m o aramaico do povo da Palestina,
a lingua materna de Jesus.
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T'i.cstHnc-w  iiu€  l'i\iilti,  ]ncs]`io  siibc`ntlo  cssi`s  liiigu:Ls,  ciic{>iiti.t>u  tliric`iltliitlc,i,

lit)I.quc existii`m iiiiiitos dialctos no mcio do povo. A comunicacao se dava tamb6m
I)clo tcstcmunho.

0 ap6stolo se queixava muito de urn problema de satide. 0 misterioso ``aguilhao
na came" (2Cor 12,7). Durante a segunda viagem a doenca apareceu e o obrigou a fa-
/cr uma parada. Foi quando estava atravessando a regiao da Galacia. Ele aproveitou a
ttcasiao para anunciar o Evangelho. Foi assim que nasceu a comunidade dos Galatas
(Gl 4,13).

Por isso Paulo tinha preocupacao com a sadde dos companheiros e sempre reco-
mendava o cuidado. Revelava-se uma pessoa sensivel e realista.

A viagem era muito exigente. Nao havia as facilidades que se tern hoje. Dizia o

ap6stolo.. Quem ndo quiser lrabalhar ndo deve comer (2Ts 3,\0). E alndii., ifocGs sa-
hem que estas minhas mdos providenciaram o que era necessdrio para mim e para o:
a/wees/ovomcom!.go(At20,33-34).Nalongaviagemeraprecisopararparaconseguir
o sustento.

Durante as viagens Paulo mantinha contato com as comunidades atrav6s de men-
sageiros (Cl 4,10;  1Cor  1,11). As vezes escrevia urn tipo de carta circular, como por
cxemploa2Cor1,1,quefoiescritaparatodasascomunidadesdaGr6ciaeAcaia,Pedia
ainda para as comuiiidades trocarem entre si as cartas quc dele recebiam (C14,16).

Hoje 6 facil escrever. Basta arrumar uma caneta e urn papel.

Paulo viajava, mas nao se desligava. Mantinha contato com as comunidades por
ele fundadas. Paulo mandava avisar quando ia chegar na comunidade (Rm 15,23-25).
Mesmonaviagcmexerciavariasfung6esquediziamrespeitoatodasascomunidades.

3. Partilha de uma experi6ncia do caminho hoje

Como em mat6ria de espiritualidade conv6m ``beber no pr6prio poeo", gostaria
de partilhar com os irmaos e irmas minha pr6pria experi6ncia do c¢mz.#¢o messes blti-
mos  15 anos. Pcco liceiica para falar do meu pr6prio itinerario.

FaeopartedeumgrupodeperegrinaseperegrinosnoNordeste.Eumgrupoque
faz caminhadas, sempre a p6 e no meio do povo mais pobre do Nordeste. A experien-
ciadessegrupoiniciouem1986.AnossaprimeiraperegrinacaofoiparaoJuazeirodo
Pe. Cicero no Ceara.

A motivaeao da peregrinac5o surgiu de urn apelo do evangelho: /r ds ove/¢czs
desgcz„czc7czsc7acczsczcJe/sroe/.0gruposurgiucomumobjetivobemclaro.Viveraex-

peri6ncia de Deus nas estradas poeirentas do Nordeste. E para isso constituimos uT
grupo de leigas  e leigos para mos colocar a caminho.  Participam do grupo peregrl-
nas/osdoceara,Bahia,Alagoas,Pemambuco,Paraiba(temosunsperegrinostamb6m
do Rio de Janeiro). Nos encontramos uma vez por ano para fazer nosso retiro, avalia-
c5o da peregrinagao passada e planejar a pr6xima. Fazemos esse encontro sempre no
inicio do ano, e se realiza na Serra da Catita, Col6nia Leopoldina, em Alagoas, na Co-
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munitl:ltleCoiltcmplativadoDiscipuloAm€`do.Umoiiti.omollicnttttl{iaiiiii'taitrt')I)I.ia

i]ci'cgrinacao, quc acontccc scmpre no mss dejulho. E o desafio maior a I)¢i'i"`iiccer
I)ci.cgrino durante todo o resto do ano.

povo3o#ie:£oV°N::::rsat:dnaop%r£:grifa£:u9e.6EV]vV£:re:oe:£::]£necnftaoddeaJeefi::£c::hTset];°ri€:
comagratuidadedeDeus.Efazeraexperienciadodeserto.Paracadaperegrinagaote-
mos os nossos objetivos especificos. Lembro-me da peregrinacao do Centenario de
Canudos  em  1997.  Era viver uma espiritualidade  integrada na hist6ria.  Tinhamos
como objetivo especifico o resgate hist6rico da experiencia de Canudos. No centena-
riodeCanudostentamosfazeramem6riaperigosadosmartiresdeCanudos.0mesmo
aconteceu com o tricentenario de Zumbi dos Palmares em 1995.

Para falar dos lugares das peregrinag6es durante estes  15 anos de caminhada 6
feliz recordar urn hino que n6s cantamos em cada comunidade visitada. Este hino vai
destacando alguns dos lugares que ja passamos. Vejamos:

Em busca da terra livre / de Zumbi a Conselheiro
Ontem e hoje 6 nossa luta / pelo fim do cativeiro, e, e, 6.

Pelo fim do cativeiro / a lutar com decisao
Nova Terra se conquista / pela forga da uniao, e, e, 6.

Pela forga da uniao / com Jesus a nossa frente
Indo a SeiTa da Barriga / vai-se a mundo diferente, e, e, e.

Vai-se a mundo diferente / pois chegada 6 a hora
0 Reino.de Deus vein vindo / e o c6u comeea agora, 6, e, e.

E o c6u comeea agora / quando eu lembro o Conselheiro
Comungando a mesma fe / vou chegando ao Juazeiro, e, 6, e.

Vou chegando ao Juazeiro / caminhando sempre a p6
Vou atras do meu padrinho / logo chego em Santa F6, 6, e, e.

Logo chego em Santa F6 / a cumprir minha missao
Me ajude o Ibiapina / a chegar no Caldeifao, 6, e, e.

A chegar no Caldeirao / pra deixar o meu orgulho
E passar no franciscano / repousando em Quebrangulo, e, e, 6.

Este hino traz o aroma das estradas. in uma dinamica intema para a peregrina-
cao. Muitas vezes acordamos, ainda escuro, para iniciar a caminhada. Andamos mais
por estradas de barro e onde tern aglomerac5o de pessoas, isto 6, nos sitios, vilarejos,
cidades. Tudo que vemos e vivemos partilhamos no grupo. Tudo isso 6 levado em ora-
cao. Temos momentos fortes de celebracao com as comunidades visitadas. Urn desta-
que vale para as visitas as familias. Sao momentos reveladores da presenga do Senhor.
Na pr6pria peregrinagao tamb6m temos momentos de trabalho. 0 mutirao 6 sempre
bern-vindo.Reservamosumtempoparaorganizarumaroea,ouconstruirumacasa,ou
fazer urn barraco.

nanos#setr6£:1::]£g:ipxearr:g:£g:££££::rec]:bdefrv::Fa°d:eEu;::;ee€::ecvoef8°nsaunaohs]sS:6hr|:
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l"1nidll(lc *i`  iHniii llHl:I :i tlivindadc.  0 caminho mos possibilita {`s viv€nci{Ls. 1':  :\s  vi-

v6ncias n`7`` :`iil]tixim:im mais do Deus que se revela como vida plcna.

queteE=:::1+,:I;ire:]gcr£[an3eqr:grjenzau6mm;:::ndt::::::gfaogsa3uae£:s€;acofpnaa¥;¥:;a:::£st:.=
peregrino que passa o ano todo indo de comunidade em comunidade. Fazendo a ponte
cntre as comunidades. Sua missao 6 viver permanentemente no caminho.

0 nosso querido Dom Helder Camara, na sua sensibilidade de pastor e profeta,
nos deixou uma mensagem muito pertinente a respeito do caminho. Naturalmente ele
fala do seu pr6prio caminho.

Missao 6 partir,
Caminhar,
Deixar tudo,
Sair de si,
Quebl-ar a crosta do egofsmo que nos fecha no nosso Eu.
E parar de dar volta
Ao redor de n6s mesmos
Como se fossemos o centro
Do mundo e da vida.

i nao deixar-se bloquear mos problemas
Do pequeno mundo a que pertencemos:
A humanidade 6 maior.

Missao 6 sempre partir,
Mas nao devorar quil6metros.

i sobretudo abrir-se ao outro como irmao,
Descobri-los e encontra-los.

F, se para encontfa-los e ama-los
E preciso ati.avessar os mares
E voai. la mos c6us,
Entao missao 6 partir ate os confins do mundo.
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