
I)HIX^I-()t` CltESCER JUNTOS ATE A COLHEITA
(MATEUS 13£0)

Sandro Gallazzi

Algumas parabolas do evangelho de Mateus falam de reis, de grandes fazendei-
iit*, donos de terras e empregadores de muita gente. Quase sempre, por analogia, so-
Iiitts levados a identificar esta gente com Deus.

Assim 6 com o patr5o que exorta os servos a deixar que joio e trigo crescam jun-
lus ate a hora da ceifa (13,24-30); o rei que perdoa ao servo devedor e impiedoso
( 18,23-35); o dono da vinha que contrata os b6ias-frias (20,I-16); o dono da vinha e
lix  vinhateiros  infi6is  (21,33-44);  o  I.ei  que  organiza  o  banquete  nupcial  do  filho
( 22, I -10); o senhor com o mordomo e os criados (24,45-51 ); o homem que entrega os
liilcntos aos servos (25,14-30).

Numa realidade como a nossa, marcada pela viol6ncia do latifundio e pela luta
itcla terra, varias vezes me pei.guntei o porque desta opcao. Como trabalhar estas pa-
)I,inas com urn grupo de sem-terra? Como descobrir uma boa-nova em textos onde se
I.:ila -e ate bern -da atitude do "dono", mas nunca se poe em discussao o fato que
•`l,ja dono?

Basta contentar-se com urn patrao bondoso que paga a todos a mesma diaria,
i|iiando n6s queremos a terra repartida entre todos e o fim do latifundio?

Como agente da Comissao Pastoral da Terra, muitas vezes me senti desafiado
iit}r estas paginas e, confesso, na maioria dos casos, as deixei de lado. Prefei.i falar do
icineador que encontra pouca ten-a boa parajogar sua semente, do que do dono da vi-
ilha e seus administradores que lhe sonegam a renda. Preferi falar dos pescadores que
|``ixam suas redes do que do parfeo que manda chamar trabalhadores a todas as horas.

Nao sei se a minha 6 uma ope5o ideol6gico-classista ou se 6 fruto dos conheci-
Ii`cntos hist6ricos que me testemunham que justamente o latifundio escravagista ro-
iiiano era a causa de tanto desemprego e mis6ria no meio do povo.

Trata-se, de certa maneira, da mesma dificuldade que enconti.o ao falar das ale-
!.,orias machistas dos profetas onde Deus e sempre o homem que faz com a mulher o
`iue bein entende, sobretudo porque 6 sempre ela que trai e abandona.

Ao preparar este ndmero de Estudos Biblicos sobre os grandes projetos, aceitei,
il`ais uma vez, o desafio de trabalhar estes textos. Nao sei onde vou chegar.

A realidade de uma comunidade

Sera sempre dificil identificar, sem nenhuma ddvida, a comunidade que produ-
/,iu urn texto biblico e a 6poca em que foi produzido, sobretudo se levarmos em conta a
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dcixava ao "copista" c as comunidadcs ulna autonomia hojc impcns:'ivcl . ^i.I.(`Hcinios,

glosas, camadas redacionais sempre pefturbaram os exegetas.
Todo texto, poiem, sempre, acaba deixando transparecer algo da realidade do

ambiente e das pessoas que o produziram.

As pal-abolas de Mateus que listamos acima nao fogem desta realidade. Nelas
transparecemcomevid6nciaasi-elac6esdeti-abalhoedepossedosmeiosdeproducao.

Se olharmos pelo angulo econ6mico, podemos concluir que a realidade de Mateus
reflete tres situac6es em relacao a terra:

peque"n'ooq#s"uea":ep::#:'for':;|F,I:gea`£,s:;Tef:::|r::i::3f).::ed:o,:::::I:a:aim.P?.i::
mem", o fulano nao melhor identificado que p6e na terra uma semente de mostarda

|1o3(,:i)4o4u,.qE:t:emng::,q::.ie.=:|a:-,:::Su:I;rn:ecsaqmu:opo.:::.a:g8:::i:::oeu|::.essceocn.dj:

:°uToamcTu:efra?::[rae?2h]u,J2n8a_!][;,9L2).EsteshomenstrabalhamdiretamentesuasteITas

b/  a c¢c/e dcz  c¢scz.  Seria melhor chama-lo  de patfao  (of./fodespo/es)  (13,27;
20,I.11; 21,33; 24,43.45).  Seus campos e, sobretudo,  suas vinhas sao grandes.  Eles
ten escravos que trabalham em suas propriedades e, as vezes, precisam recorrer a
m5o-de-obra extra encontrada entre desempregados que sao contratados como diaris-
tas. Em alguns casos eles arrendam suas terras aos agricultores e depois cobram sua
parte mos frutos. Estes patr6es administram seus bens diretamente ou atrav6s de encar-
regados e sao chamados de "senhoi.es".  Suas "casas" sao cobigadas pelos ladr6es e,
quando se ausentam, entregam seus bens aos cuidados de escravos de confianca; con-
fianea nem sempre bern correspondida.

cJ Os #ei.a (18,23; 22,1 ; 25,14 -deste dltimo nao se diz que e rei, mas deve ser,
pois podejuntar urn ex6rcito). Estes vivem do sistema tributarista. Sao possuidores de
imensas riquezas que s5o medidas em talentos. Cobram sua parte com rigor e determi-
nacao. Recompensam os sdditos fi6is e punem sem piedade os infi6is que n5o pagam o
fruto devido ou que querem se apoderar de seus bens.

Esta realidade socioecon6mica podiamos encontra-la em quase todas as regi6es
da Asia Menor do s6culo I, sobretudo nas areas produtivas das planicies mais ferteis,
pi.opicias para a implanta¢ao de grandes propriedades e do sistema escravagista pr6-
prio do impel.io greco-romano.

0 noile da Galil6ia ou a regiao de Antioquia podem servir muito bern. Os exegc-
tas costumam situar nestas regi6es a comunidade que produziu o texto de Mateus.
Concordamos.

I. 0 "hoincm", por6m, como na parabola dos talcntos, podc, tainb6m, indicar urn scnhor rico quc tom bcns c servos
(25,14)
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tJma chave de lcitura

Chamou-me a atenc5o urn refrao, quase exclusivo de Mateus e que se repete, pe-
i.iodicamente, em algumas destas parabolas: "jogar nas ti-evas, la havei-a choro e ran-
ger de dentes" (13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30).

E para la que terao que ir os escandalos e os operadores de iniqtiidade, os maus, o
l`omem que nao trazia a veste nupcial, o servo mau que espanca seus companheiros e
:iquele que escondeu o talento recebido.

Esta frase esta amarrada diretamente a "co77fw773¢€Go c7os sGc#/os " (13,39.49).
Marca uma forte tensao escatol6gica pi-esente na comunidade e, ao mesmo tempo,
marca uma dinamica para o tempo presente.

A pratica do hoje 6 determinada pelo desfecho do amanh5.

Divisao, distincao, separagao entrejustos e injustos, entre bons e maus, s6 acon-
tccera no fim dos tempos. Somente os "anjos" podei-ao jogar algu6m nas trevas, onde
havera choro e ranger de dentes.

Hoje n5o. Este tempo nao 6 lugai-de separacao ou de divisao. Hoje 6 o tempo em
que "o Pai do ceu faz resplandecer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobi.e
justos e injustos" (5,45).

A tensao entre o hoje e o amanha 6 evidente na comunidade de Mateus. Assim
como evidente 6 a tentacao de identificar a comunidade com o Reino, encurtando os
tempos, apressando julgamentos, criando urn reservat6rio de puros e eleitos em con-
frontac5o com as iniqtiidades do mundo.

Aclarezaescatol6gicadeMateusp6eporteiTaqualquerpretens5oapocaliptica.

Nao basta que as comunidadesjuntem os bons, osjustos, preocupados em obser-
var todos os preceitos da lei. Nao basta constituir urn grupo de eleitos que, separados
dos iniquos, ficam esperando pela vinda do Reino que lhe sera entregue como pr€mio
de sua pureza.

A dinamica da tolerancia escatol6gica deve substituir a dinamica da pureza apo-
caliptica.

Esta dinamica de tolerancia marca as parabolas que estamos trabalhando. "Mui-
tos virgo do Oriente e do Ocidente e sentarao a mesa com Abraao, Isaque e Jac6 no Rei-
no dos Ceus. Ao passo que os filhos do reino serao lancados foi.a, nas trevas; ali havera
choro e ranger de dentes" (8,11-12).

A dinamica do reino

Se olharmos a partir dos sujeitos acima listados, veremos como Mateus trabalha
tres dimens5es decisivas para sua comunidade:
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Trata-sc do "fulano/a" que cxcrcc scu trabalho tendo coma I.cl`i`i.i`ni`,iiil  (lc su{`s
op¢6es: "buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e sua justica" (6,33).

Eosemeadoi.quenaoescolheolugarondejogara"palavradoreino".Simples-
mente a semeia. S6 o futuro podera dizer qual a terra boa.

Eogfaodemostardacolocadonaterrapelocampon6s,6ofermentocolocadona
massa pela mulher, 6 o tesouro escondido no campo, 6 a pedra preciosa negociada pelo
comerciante.

Saoospescadoresquenaocscolhemquaisospeixesquedevementi-arnarede.

Eopastorquenaoquerpei-dernenhumadesuasovelhasesaiaprocuradamesma...

Sao os filhos do Reino, a boa semente (13,38): sao os ``pobres no Espirito" que,
oi-ientados pelas bern-aventurangas, buscam a justica, sao perseguidos, seguem a Je-
sus e, buscando a perfeieao do Pai, que esta mos c6us, nao se vingam, perdoam e amam
a todos.

Sao eles, os benditos do Pai, que, amanha, entrar5o no Reino, nao por ter procla-
mado o nome do Senhor, nao por ter feito milagres, nao por ter profetizado ncm por ter
expulsado dem6nios no nome de Jesus, pois tudo isso, tamb6m, pode ser iniqtiidade
(7,21-23).

Eles entrarao por ter feito a vontade do Pai: por ter consolado os que choi.am, por
tersaciadoafomedejustigadosoprimidos,porterdadopao,agua,roupa,casa,amiza-
de e solidariedade a urn s6 entre os mais pequeninos (25,40).

Deles "6" o reino: para eles foi preparado desde a fundacao do mundo, nele en-
trarao na consumacao dos s6culos.

b) 0 "chofe da casa" e a dimensdo comunitdria

Trata-se do chefe da casa/of./tocJespo/es que tern terras, campos, vinhas, casas e
servos. Ele aparece como suj eito nas parabolas dojoio e do ti-igo ( 13,24-30), dos traba-
lhadores da dltima hora (20,1-16), dos vinhateiros infi6is (21,33-41 ) e do mordomo
(24,34-51).

0 que esta em destaque aqui 6 a vida interna das comunidades, s5o as relae6es
dcntro de nossa casa, cujo hnico chefe 6 o Senhor e n6s todos somos servos.

"V6s nao sereis chamados de mestres, porque urn s6 e vosso mestre, e v6s todos

sois irmaos. A ningu6m sobre a terra chameis de vosso pai; porque urn s6 6 vosso pai,
aquele que esta no c6u. Nem sereis chamados guias, porque urn s6 6 vosso guia, o Cris-
to„ (23,8-10).

Nestas parabolas a atitude tomada pelo oi.hodespofes e normativa para a casa
toda, para todos os servos.
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A tt7]cl.1.inci:` niisci` tl:i ncccssaria c.oiltJf.tJGilt'f." de bo7ts c i7i"zfLT. Ai.rancar ojoio do
I n i`so campo podc I)I.cjudicai. o ti.igo: os dois devem crescerjuntos. Isto vale sobi.etudo
•;i` Icvarmos cm conta que n6s, tamb6m, somos mistura dejoio e ti.igo. Soincntc os an-

in* tlo Scnhor saberao distinguir e dividir.

Valorizar a I.ecessidade has pessoas acima da produ€ao do cainpo 6 a. seg"nda
i.Hi.i`ctcristica e o fundamento da igualdade entre n6s. Esta deve ser a atitudc do ap/.//.o-

/wi,`./superintendente que tern a responsabilidade de manifestar a todos o quaiito o se-
iili`tr 6 born. Como nao se deve distinguir entre bons c inaus, assim nao se deve fazer
i`i.\iiaraeao entre dltimos e primeiros.

4 soJj.deri.z.cd¢¢e e7€frc os servos. A primeira preocupacao do servo quc foi "cons-
1 itiiido sobre os que estao na casa" nao deve ser com os bens e as I-iquezas da casa mas
I.`tm a comida dos demais servos. Este 6 o sinal de fidelidade e prud6ncia quc faz do
`i`rvo urn bern-aventurado. Espancar os outros servos, comer e beber ate ficar bebado
+;iH.a punido com choro e ranger. de dentes.

Estas atitudes poderiam ser resumidas numa palavra que, em Matcus, vein aos
I)ttucos adquirindo uma impoilancia sempre maioi.: pei'dfio.

0 capitulo 18 rclata o terceiro "discurso" de Jesus. E o discurso central do Evan-
.t;clho que serve de dobradica entre a conclus5o do minist6rio da Galil6ia e o inicio do
i.i`minho rumo a Jerusalem.

Aqui Mateus mos api-esenta a construcao da vida comunitaria: 6 a proposta da
(,cclesia.

Esta pagina se abre com a pergunta mais antieclesial que possa ser feita pelos dis-
cipulos: quem 6 o maior no reino dos c6us?

A resposta de Jesus vein em sua visualizacao mais concreta. 0 grupo e obrigado
:` reunir-se ao redor de uma crianca,  a olhar para esta crianca que esta no ineio,  a
loma-1a como exemplo, como parametro.

0 centro mais importante da comunidade 6 a crianea, 6 o pequeno, o mais fraco,
`) mais insignificante. Este 6 o mmo para todos os discipulos. Cada discipulo devc se
"fazer pequeno" (o verbo Zapc7.#oo indica rebaixamento, humilhacao, pcqucncz) para

cntrar Ilo reino.

A porta de entrada no reino 6 o pequeno, 6 fazer-se pequeno.

0 pequenino, o ;77z'c'ro#, e o referencial da comunidade. Ele nao deve ser escanda-
lizado  (18,6),  nao  pode ser desprezado  (18,10) e,  sobretudo,  nao podc  ser perdido

( 18,14), nem mesmo urn deles. Esta 6 a vontade do Pai.

2. S6 a parabola dos vinhatciros, tirada dc Marcos, fogc urn pouco dcsta 16gica para assuinir ulna mais forte pcrspccti\Ja
cscatol6gica. A parabola do mordomo 6 comum a Lucas.
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der-sc a si mcsmo.

Neste contexto Mateus relembra duas pal-abolas.

Na primeira, o protagonista 6 urn pastor que deixa as 99 ovelhas mos montes para
ir atras da ovelha perdida, cujo reencontro 6 ocasiao de festa e de alegria.

Na segunda, o protagonista 6 urn rei, pr6digo no perdao mas impiedoso quando o
servo perdoado nao sabe perdoar seu com-servo.

Para Mateus a teologia da retribuigao - tao cara aos  sacerdotes do segundo
templo e a apocaliptica farisaica -s6 funciona nas relag6es de perdao entre os peque-
ninos. Quem nao perdoa n5o sera perdoado, quem julga sera julgado, quem mede
sera medido. . .

A teologia da retribuicao se desmancha diante da proposta da gratuidade e do
perdao.

0 perd5o 6 a atitude de quem se faz pequenino e de quem, ao mesmo tempo, poe
os pequeninos no centro de suas opc6es. Setenta vezes sete. Sempre.

Aecc/es7.cz6confrontadacomestarealidade.Naoporacaso6Pedroquelevantao
questionamento: Quantas vezes?

Eamesmaecc/cs7.odiantedaqualdeveserlevadooirmaoquen5oteescutanem
escuta os demais amigos. "Se nao ouvir tamb6m a ecc/esz.cz, entao seja para ti como urn
pagao ou urn publicano" ( 18,17).

Quantas vezes este texto serviu para legitimar excomunh5es e expuls6es? Ajus-
tificativa era imediatamente encontrada:  nao 6 a Igreja que expulsa ou excomunga
ningu6m; a Igi.ej a s6 faz ratificar uma saidaj a consumada por aquele que se obstinou a
permanecer no pecado !

Set.a que podemos ficar satisfeitos com esta atitude da Igreja? Isto 6 ser ecc/es';.cz?

Estamos em Cafamaum, justamente a cidade onde o centuriao pagao foi coloca-
do como exemplo aos filhos do reino (8,5-13). Foi neste momento que Jesus pela pri-
meira vez usou a express5o /revczs, cfeoro e r¢7!ger c7c de72/es, para indicar o destino dos
filhos do reino que n5o acreditam.

i a mesma Cafamaum onde o publicano Mateus experimentou na pele a atitu-
de diferente de Jesus que o chamava a segui-lo, escandalizando fariseus (9,9-13)."Mi-
seric6rdia quero e nao holocaustos: pois nao vim chamar osjustos e sim os pecado-
res" (9,13).

Assim terminava a mem6ria da vocacao de Mateus. Como pensar que pagaos e
publicanos devem ser expulsos da ecc/eLsz.cz?

Nao podemos desligar ningu6m. Nem o ceu vai saber religa-lo!

Todas as vezes que uma ovelha se perde, sabemos o que devemos fazer. E se nao
estamos conseguindo nada com nossas conversas e reuni6es, ainda mos sobra a oracao.
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Por isso, l'c(li.a, o pcrdao e nossa atitude dc sempre e para sempre; setenta vezes
'ictc!

I.) 0 rei e a dimensao escatol6gica

A parabola do rei que perdoa as imensas dividas do servo ( 18,23-35) fecha a pri-
i`ieira pal.te do Evangelho. Logo em seguida, Mateus mos convidara a acompanhar os

ii{issos de Jesus rumo a Jerusalem e mos fara contemplar ate que ponto pode chegar o
{`mor do Pai, o amor deste rei que sempre sabe nos perdoar.

EassimqueacomunidadedeMateusdescobrequeoperdaonao6aatitudesupe-
I.ior de quem n5o pecou e magnanimamente sabe compreender e relevar os erros dos
tiutros. 0 perdao e a tolerancia nao s5o fruto de uma disposicao de animo dos justos e
dos bons. A tolerancia esta baseada na necessidade reciproca do perdao. Eu preciso
perdoar porque eu preciso ser perdoado.

Eis por que a opgao pelo perdao nao se esgota numa atitude psicol6gica: naqui-
lo que eu sinto ou deixo de sentir. Perdao 6 uma opcao de fe. Eu nao posso, em hip6-
tese alguma, deixar que se quebre a corrente que une os pequeninos ao redor dos
I)equeninos.

Esta 6 a dinamica do presente que estamos vivendo e construindo.

Nisso e por isso seremosjulgados no fim da hist6ria, quando o presente sera de-
finitivo.

Quemnaoperdoan5opoderaserperdoadoeteraquepagartudooquedeveaoi.ei.

As outras duas parabolas em que o rei 6 o pi.otagonista podem -e, me parece, de-
vem -ser lidas na perspectiva escatol6gica do Reino dos c6us.

Os textos do banquete nupcial (22,1 -14) e da prestacao de contas dos talentos re-

:;ebs£:::(a2d5o's£:;3c°o)n-t::t:::i::;:rri::tvo[ad:;:#;:I:;#Sv°o:tsap:I.::r°at::i::La3d)£=::g£:
escatol6gica que ja encontramos presente em algumas parabolas onde o sujeito era o
"chefe da casa" (13,30; 21,41  e 24,51).

A ira do rei que extermina os primeiros convidados ao banquete ou os primeiros
arrendatarios de sua vinha (22,7; 21,41) 6 o sinai de uma hist6ria concluida.

3. Em outro tcxto, publicado cm Estudos Biblicos, aprcscntei mais uma chave de leitura do Evangclho dc Matcus, a
partir da destmicao dc Jcrusal6m c do quc isso podc tor significado para sua coinunidadc. Todo o Evangclho podc scr
lido como urn grandc julgamcnto a Jcrusal6m na sua rcalidadc dc podcr dominador. Parccc-mc importantc mantcr
csta  chavc  dc  lcitura  para  comprccndcr  Matcus  c  sua  tcnsao  a  intcracao  pcrmancntemcntc  dinamica  cntrc  o
cscatol6gico c o cotidiano, cntrc o "ja" c o "ainda nao", entrc a casa dc hojc c o banquctc dc amanha.
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I.tii. i]€\].lL` cl.is lcgit~]cs dc TiLo.  Eslc foi o i]rimcirojulgiimciito I.i`i`l iy.ilil`i. ^  ii:il I il. ikLi, cs-
tamos caminhaiido no rumo do segundo c dcfinitivo julgaincnto.

Talvez ironicamente, Mateus conclui dizendo que os muitos chamados sao subs-
tituidos pelos poucos escolhidos (22,14). No fim, todos sao chamados. Todos, bons c
maus -repete uma vez mais este evangelho em sua tipica tolei.ancia. Todos. Ate que a
sala do banqucte fique repleta (22,10).

Mas nem por isso todos vao poder comer. Pode ser que algu6m ainda tenha quc
serjogado fora. Nao mais por causa de uma "eleieao" privilegiada opei.ada pelo rei ou
pelos seus sci.vos, mas por causa de uma roupa nupcial que deixou de ser vestida.

Entrar iia sala n5o basta. E preciso adei.ir as ndpcias, 6 preciso aceitar a 16gica do
reino. i preciso que saibamos "vigiar" (24,42.43; 25,13), tomar conta da casa, dando
de comer aos servos, sem deixar que o azeite das nossas lampadas acabe, sem enten.ar
o talento recebido.

Somente assim o chefe da casa mos entregara todos os seus bens; entraremos com
o  esposo  para as  bodas;  seremos  coiividados  a "entrar na  alegria do  teu  Senhor"
(25,21.23).

Caso contrario, nosso destino final sei-a ficar fora, nas trevas, onde ha choro e
I.anger de dentes.

"Constituir sobre todos os bens", "entrar na alegria do teu Senhor", sao expres-

s6es que mos relembram o recado do Rei aos "benditos do meu Pai": "Vinde! Entrai na
posse do Reiiio que esta preparado para v6s desde a fundacao do mundo" (25,34).

Eassimqueestapaginaclaramenteescatol6gicanosdevolveparaacotidianida-
de de nossa hist6ria presente ao mos explicar finalmente o pot.que desta felicidade al-
cancada.

Na casa, nas bodas, no reino vai entrar quem tiver se solidarizado com urn destes
"meus irmaos mais pequeninos".

"A mim o fizestes." 0 rei, que no futuro vai voltar e sentar no trono para julgar,

esta hoje no meio de n6s identificado mum dos irmaos mais pequeninos.

N5o s6 o pequenino tern que estar no meio, nao s6 n6s temos que nos tomar como
urn pequenino. Ele 6 o pequenino que ficara conosco ate o fim dos s6culos (28,20).

0 messias todo-poderoso e o pobre, e o Cristo. N5o ha diferenca entre estas
realidades.

Este e o Evangelho a ser anunciado em todas as nac5es;  os  seguidores deste
evangelho serao os discipulos reunidos e batizados elm nome do Pai, do\ Filho e do
Espirito Santo.

Este 6 o crit6rio permanente pelo qual estaremos sendojulgados, n6s e nossas co-
munidades.
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l'`,*l:iiii"  tli`  \i`ill:I  :`i*  licilHtvcliliii.i`ii+:`*,  ( ) im`'iiii-i{i tk` i"ii`miikitl.` tli`  M:I(cu.`  sc

ll`i:lin  c, (lc uiiin i.i`i I:`  I`t)I.I"i, I.cinici:i iiuin:L (lib:-iii`ici` I)c].i"`Iiciitc quc iios act)iiii)iinlia-

i;'`  in long() (I:i  hi*(t'}ii:i, iki nossa his(bria, tamb6m:  "Bcm-avcnturados os pobrcs no
I t`,*itii.ilo, poi.quc ilclcs 6 o Rcino dos c6us... Bern-aventurados os que sao perseguidos

ittti. causa da justica, porque deles 6 o Reino do c6us" (5,3-10).

Os imp6rios, o latifundio escravista, a concentracao de riquezas e de teiTas na
Ill:-`odograndecapital,osgi.andesprojetosnaAmaz6nia,semprevaoesban.arcomes-
l„i)cqueninosque,pobresemovidospeloEspirito,buscaraoajustieadoreinoe,mes-
mn pcrseguidos, teimarao em crer que deles 6 o I.eino.

Nada vai impedir que este reino urn dia nasca. Nao vao ser os grandes e os pode-
i.tisos que vao impedir.

S6 nao nasce se n6s, os pequeninos, o abortarmos.
Sandro Gallazzi
Caixa postal  12

Macapa - AP
68906-970

cptap@zaz.com.br
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