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Na profusdo das l{nguas,
a difusdo da multiforme a€do de Deus na hist6ria
e a confusdo dos projetos loumanos de domina€do

lntroducao

toentrEemGbn°rLaL:1:;Cerfrtr2,:::3e,S:a]bn::e£:ent::£::rips::?LteeL:1:teesr::Lb°e:uot:a°zL:g:Cp°a::E:£zcj:
certa aproximag5o teol6gica entre estes dois textos: praticamente todos os comentarios
doG6ncsisaludemaotextodeAtosdosAp6stolos(evice-versa)2.G6nesis11exemp|i.
ficaria o castigo pela revolta pecaminosa dos seres humanos contra Deus, que lhes con-
funde as linguas, de modo que aqueles que buscavam unidade v6em-se agora dispersos
numa desordem na qual nao mais se entendem mutuamente3, enquanto Atos 2 seria a
restauragao daquela unidade e cntendimento mrfuo que se perderam:

0 novo Pentecostes 6 uli.a Babel ao contrdrio. Em Babel ..., ull. esp[rito contrd-
rio ao projeto de Deus acal)ou I)lanejando a constru€(~lo i(loldtrica com a conse-

qiielite dispel~sdo dos holi.ens. Em Pe.ntecostes, o Esplrito Salito pl-otagoliiza urn
projeto que 6 capaz de unir a todos4 .

J. Dupont considera sugestivo o paralelo, e argumenta que o fundamento desta
aproxima?5o estaria mais nas situag6es do que mos textos:

0 relato dos Atos ndo revela nenhuma alusdo que permita pensar que Lucas e os

:::'s'[eetrc°osn::;::~:::rjta:hd:V;i#anb®et[!t.terpretad°Omist6riodepentecostesemcon.

No presente texto, sem pretender anular a compreensao supramencionada, pro-
pomo-mos seguir linha de interpretaeao diversa,1evando em conta outros elementos.

1.  A intcrprcta¢aojudaica palcstincnsc era moralista c via na unicidadc dc lingua uma situagao ideal; a alcxandrin.1 rc-
corria a alcgoria (cada palavra tinha urn significado filos6fico); a intcrprctacao crista contrap6c a "cidadc do Dia|i().'
a "Cidadc dc Dcus" (cf. T.  STAUBLI, Beg/ei./a;-dz{;-c/. c7cis A//e  res/c„7ic;I/,  128).

2.  A titulo dc Cxcmplo, C.  WESTERMANN,  Gc/jesz.I  /-//.  A  Co#t"}eJ7/a/)J,  556-7;  G.J.  WENHAM,  G€/ic,sj.a  /a/.`T.
246 (cf. ainda, cm m6rito, as notas da B/'b//.¢ de /e"sa/Gin).

3.  G. VON RAD,  Ge/Ies;'s,151-2.

4. CNBB, Que novidade 6 esta?  Ulna lei[ul.(I dos Atos dos Ap6s[olos, 47 .

S.  I . DUPONT , Studi sugli Atti degli Ai)osloli, 859.
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Aprcsclil{imos, dc ]`oi.rna concisa, a composieao litci.aria dos tcxlo,i. hi(iiimdo-o,s

::nt:::::CcS%Cec:1:Vs?sS,Cd°a:tocxqt:es;£t;,I,:r!.:SL9buea„ntd°eaft:rsn:i:natfes:i;a±eac`;:`:!`.`°Sapcnas

Aaproximacaodosdoistextos,nonivelteol6gico,enfatizamaisotextodeAt,c
procuraver,naprofusao(naotanto`confusao')daslinguas,ac7j.spcrsGocomodifus5o
damultiformeac5osalvfficadeDeusnahist6ria,eaconfusaoefetivadosproj.etosde
dominacao do ser humano.

Anilise literaria e teol6gica

Tlorre e ru{do

Torre e ruido tern algo em comum: ambos elevam-se e captain a atencao dos
olhos e dos ouvidos, respectivamente. A sali6ncia da torre prevaleceu no texto de
Genesis,sobressaindo-seat6notitulopeloqualseconheceapericope-TorredeBa-

::i-;::::::t;a`ipoe::e;uons::s:';out:gal::9,I::9pa:s:::nnoa[s6gi::6£e=Pdr::[B:t[q:::unnocs[Oc::
mentarios como designagao daquele marcante evento. Ademais, como no caso da
torre, a ateng5o se volta principalmente para o aspecto do rumor e da estranheza no
comportamento das pessoas do que para o verdadeiro resultado daquela manifesta-
cao pneumatol6gica.

A torre, em Gn 11, o ruido de vento impetuoso e o falar em linguas estrangeiras,
em At 2, sao expressivos elementos que inegavelmente estao presentes no texto. Con-
tudo, embora sejam significativos, n5o sao nem decisivos nem os mais importantes.

1. Gn  11,1-9

1.1. Composicao literdria

A critica litefaria identifica varias camadas redacionais: urn relato de base, uma

::ie:t:ruatrfi::t:xnp°[£::£9[;°e:)a:1:i::::{:i:T6J;:ga°sS8depalavrasemtomodeBabel-Babil6-

Sob o aspecto formal, o texto configura-se numa clara insercao: interrompe a
seqiiencia das genealogias, nao da nome a ningu6m,  salvo a referencia "filhos de
Adao", reportando-se, portanto, a urn tempo "antes do dilhvio". 0 v. 1, precedido de
Gn 10,32, onde se fala da dispersao dos povos depois do diltivio, traz uma informa-
cao que rompe a continuidade narrativa, al6m de ser aparentemente contradit6ria:
depois de tomarmos conhecimento dos cl5s que povoaram a terra segundo suas lin-

6.  Cf., por cxcmplo, o artigo do Prof. Joao Luiz Corrcia, ncstc nhmcro: "Atos: tcxto c contcxto".

7.  Pcntccostcs ¢e;I/ekof/e, "o qtiinquag6simo dia" -Ex 34,22) era a festa das Scinanas, ou scj.a, as sctc scinanas dc-
poisdaPascoa(cf.Lv23,25),quandoscofcrcciamasprimicias;postcriormciitc,foiunidaaodomdaaliancanoSi-
nai (scgundo J. DUPONT, S/wd/...., 825, fariscus, saduccus c css6nios calculavam a data difcrcntcincntc).

8.  T.  STAUBLI, Beg/e/.fer ...,  130.
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giuis, p:ii*i:,i i: ii:I\`.t\ii`H (( ;n  I (),5.20,3 I -32), ¢-mos dito agora qii€ lodo o miiiitlti *c *ci.-
via da  mc+iiii:I  liilg(Liigcin.

0 comcco c o fin da pericope (v. I e 9) se correspondem, a modo de inclus5o: no
inicio, todosjuntos, uma s6 lingua; no final, dispersos, diversas linguas. 0 relato se di-

:idpee:[saor:sT::t:eeg=ndduaa{v?a5=:;;S]:::::tse#:alelismo:naprimeira(v.1-4),agem
Na aeao humana, mais do que a torre, destacam-se no relato os seguintes elemen-

tos: uma s6 lingua e discurso, a sedentariedade e a construc5o da cidade, o fazer-se urn
nome (criar urn Estado, Gn 12,2) e o medo da dispersao. Na intervengao de Jav6, que
usa a mesma expressao ("Vamos !"), tern-se o paradoxo da descida, a inspe9ao e a ava-
liagao: tratava-se de urn projeto de prepotencia ilimitada. Decisiva, por6m, 6 sua agao:
por meio da tao temida dispers5o, a confusao daquele projeto de dominacao, sustenta-
do pela ideologia de uma cultura homogeneizada. Destruindo-se a planta (o projeto),
interrompe-se a construgao de tal cultura.

1.2.  Contexto vital

0relatodebase,segundoapesquisamodema,]°situa-senoreinadodeSargonll

i:g2n2]-fi|c°a5.)c'rer:ieags£::::'„;;r°orjg:amen°cbos£:;:a:]T::#:d£%rafgs:::goo:::np:]Piz°omb:a(a::
deve ter suscitado o conto  seria precisamente D#r-Sfeczrrwkz.7!, castelo cuja cidadela

(torre) elevava-se ao c6u, e que trazia a inscricao de Sargon 11]2.

As sistematicas deportae6es conduziam necessariamente a uma miscigenacao
que era vista como consci6ncia 6tnica pelos submissos, mas considerada uma ameaea
pelos dominadores. A express5o "uma s6 lingua" ou uma boca s6 metonimicamente
indica o discurso, o planejamento e a capacidade administrativa de determinado gru-

g:;Tarpa::-tsaepdaer:Tse:::ee=;:]daadr:t::1;::£:tied,?.0logiapolitlcadogovemo:umas6lin_
Do ponto de vista hist6rico, portanto, os motivos dominantes em Gn  11,1-9 -

"uma lingua", a construgao de uma "cidade e uma torre", o "fazer-se urn none", a ca-

racterizacao de "urn s6 povo" - devem ser intelpretados no horizonte da ret6rica e
ideologia nco-assiria de dominacao do mundo.

Aqui e possivel tamb6m detectar o conflito entre o campo e a cidade: o conto te-
ria origem campesina, como  condensacao  da pr6pria luta dos  lavradores israelitas
contra a hegemonia das cidades!4.

9.  M.  SCHWANTES, Pro/.e/os de espcra/lc(J,  63. Trata-sc, na vcrdadc, dc uln tcxto litcrariamcntc bcm construitlit,
Para outros dctalhcs, cf. J. WENHAM, Gc;tcs!.I,  235.

10. C.  UEHLINGER,  We//rejc/I «„d  ``el./!c Rcc/c"...  503.

11.H. DCINNER, Hisl6ria de Israel e dos I)ovos vizilihos  11. p. 363.

12. C.  UEHLINGER,  I.cJe#I,  505;  cf.  tamb6m H.  DONNER, fJi.sf6/~i.a de /a/.c}e/...  //,  367.

13. C.  UEHLINGER,  i.c/em,  504.

14. Cf. M.  SCHWANTES, Pro/.efos'„„ 66.
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I. I .  /1,,i,I i,Nt'  '(I,,I,',gi`.,,

0rclatodcGn11,1-96cmblematico:clcdcsmitificacomironi{iiisi)otcnciasto-

::::a;r':aus]:]r:lps:ria[jfrs:::aq:eafor:tees:gen:i:]Pm°er[foet::vinma:nat:ndfed:::6a,°q:recg:sdc::}afi:;
I:esrpaevcel%=nfeopberqauire"n=n|a:sfga:|afi|Jcaavn6t:,o6frojetomilitar-imperiallstar6a,mente2mi-

Atorre,maisdoquesimbolodenovatentativahumanade/o7#or-5eco;%oDe%s
(Gn3,5)ou"alcar-seaesferadivina",dadoqueeraumacidadela,eraparteintegrante

tda:S::i.:::,P7?]£t£CO-militar-Culturaldesoberania.AinterferenciadeJavefazma|ograr

Masapretensaobabil6nicanaoestarialongedoalcar-seaesferadivina`8,oque
se afigurava como grande distorcao da imagem de Deus, pois o Deus de Israel e sem-
pre aquele que graciosamente vein ao encontro de seu povo, e nunca o contrario! ]9

0 relato objetiva a dispersao como certa prevengao, para evitar o pior, mas nao
comocastigopropriamentedito.Naverdade,aintervengaodeDeus6solugaoesalva-
cao para a humanidade, pois preserva a singularidade, a autonomia e a liberdade das
pessoasedospovos.Nesteprojetodepluralidade,adiversidadedaslinguastempapel
fundamental.

2. At 2,1-13

2.1. Composicdo literdria

0 inicio da cena no livro dos Atos esta nitidamente marcado pela conclusao do
Sc°o=tee's°(d2e,Lrfi8:fas(1.26)epelaindicap~accronol6gfca..Quandocheiouodiad6i;nt-i

Problematica,por6m,6adelimitacaodofinaldapericope,quesedet6mnormal-
mentenov.13,comosarcasticocomentariodealgunsdosespectadores:£pong%ees-
tdo cheios de vinho doce.

Emborasejapraticacomum,consideramosquetaldivisaofazviolenciaaotexto,
truncando-oemseufionarrativo,impondo-1heumaconclusaoquenemprocedenem
satisfaz, fazendo-nos deter-nos a meio caminho.

IS. I .L. S,RA. La Parola di Dio nei raccoiiti (legli uomini, 32.

16. M.  SCHWANTES, Pro/.e/os ..., 69.

17.C.UEHLINGER,I.de"512.Osdominadorcssubscqticntcs,ospcrsas,comsuapoliticadctolcrancia,jactar-sc-ao
dcscrcm"rcisdctcrrasdctodasaslinguas...cdchomcnsdctodosostipos".Comcfeito,clcsnaoimpunhamncnhu-
rna lingua estrangcira aos povos subjugados (cf. T.  STAUBLI, Beg/ei./er ...,  131 ).

18.Poroutrolado,acxprcssao"torrocuj.ocumcatinjaoc6u",al6mdcscrsimplcsmcntchipcrb6Iica,6mcnosabsurda
sclcvarmoscmcoiitaquc,naqucla6poca,conccbia-scomundocm`tr6sandarcs'-c6u,tcrracshcol.Chcgaraopri-
mciro podia scr apcnas uma qucstao dc t6cnica (assim, J.A. SOGGIN, Gc/?esi.s,183).

19. Cf. J.A.  SOGGIN,  Ge#esj.s,184.

20.Cf.J.DUPONT,SJwd;....,826-7,discutc-scoscntidodafrasc,oratomadacomoumtcmpopcrfcito(aoristo),ora
com uma conotaeao dc futuro (tcmpo prcscntc).
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.`i: (lavf'*Hi`i in iH l`:i".jiisti¢il ilo tcxto, clc dcvcrii`, no "[nimo' in€l"i,. (, ttdisclll.St,

de Pedro {\ miill i(I:lti", i`os v.  14-21, pois precisamentc o v.15 rctoma fis pi)kivras zoin-
bctciras dos I)rcscntcs c, a luz da profecia de Joel, Pedro explica corretamcntc o quc sc
passara.

No entanto, o significado daquele marcante epis6dio, que chamou a ateneao dos
que se achavam em Jerusalem, s6 pode ser plenamente compreendido se levarmos em
conta todo o discurso, mais a reac5o dos ouvintes mos v. 37-41, como veremos.

2.2. Andlise teol6gica

2.2.1. Centralidade teol6gica de Jerusalem

De acordo com o plano teol6gico de Atos, os discipulos deveriam testemunhar
Jesus primeiramente cm Jerusalem (At 1 ,8). O evangelho de Lucas, centrado na figura
de Jesus, apresenta a cidade como cenario, e o Templo como o palco dos primeiros
movimentos da naITacao -tumo sacerdotal de Zacarias (Lc  1,58), apresentacao do
menino Jesus (Lc 2,22), profecias de Simcao (Lc 2,25-35) e de Ana (Lc 2,36-39), as
primeiras palavras de Jesus aos doze anos (Lc 2,49).

Uma das tentae6es de Jesus tcm lugar precisamcnte cm Jcrusal6m, no pinaculo
do Templo (4,9). Nesta mesma cidade, em scu Tcmplo, Jesus rcaliza sinais profeticos e
cnsina cotidianamcntc (Lc  19,45-47; 20,1; 21,37-38; 21,37-38; 22,53).

Jerusalem tamb6m sera a ribalta dos tiltimos acontecimentos da vida de Jesus: ali
ele celebra a dltima ceia com os seus discipulos; em seus arredores cle 6 aprisionado; le-
vado perante as autoridades, 6julgado e sentenciado a morte, crucificado e sepultado.

Em Jerusalem Jesus ten seu tiltimo encontro com os discipulos, antes da ascen-
sao, e ordena-1hes que permane?am na cidade ate receberem o dom do Espirito prome-
tido (At  1,4).

2.2.2. De Jerusalem at6 os con fins do mundo

Embora Jerusalem tenha presenciado  a maior parte  dos  eventos  salvificos,  a
morte de Jesus acontece/orcz de seus muros; ele, que fora apresentado ao mundo no co-
ragao da cidade, no Templo, 6 visto em seus tiltimos momentos em total desamparo, si-
tuado no vasto proscenio do mundo, emoldurado por urn cenario em convulsao.

Em mais de uma ocasiao, Jesus mostrou a fragilidade do Templo (Lc 21,5) c rela-
tivizou sua importancia como lugar de encontro com Deus (Jo 4,21 ), e, no momcnto de
sua morte, o v6u do santuario se rasgou ao meio (Lc 23,45), "privando assim aqucle lu-

g:rr:8f5uo],I,91?Rep:sfaerzdsea=::r]]s°s::oEeaups6:t:I:£sS:I:nsi:i:r:=.::netLd:€:ds:[°euir:Sfr'euqgu?:::
tavam o Templo assiduamente (Lc 24,53). O enraizamento naquela cidade era t5o pro-
fundo que mesmo durante a primeira perseguic5o todos  se dispersaram,  ej*cc/o  os
ap6stolos (At 8,1).

21. I+. BF`OV\lN, Introduction lo the New Teslameiil, 6S4.
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()  I;si)ii'ito Siintt), poi'6m, p{`iikiti"`mciitc r€{ilij{ari'` a obrii tl{` tliHiii`i.*!Mi, iiiini i]i{i-

vimcnto ccntrifugo: a pal.tir do ccntro, Jcrusal6m, passando pela Jud6ia, Siiimiria ate
tj,`' c'o/t/i#s do m##do (Is 48,20; 49,6; 62,11).

Se a perseguig5o nao conseguiu mover as colunas de Jerusalem, o Espirito o faz:
Pcdroeoprimeiroaterumavisaoeumencontro(comCom6lio-At10)queofazmu-
dardementalidade.AosqueorepreenderanemJerusalem,atesta:0Espj'rz.fomeo#c7e-
nouircomel:ssepehes|tacd?...eseDeuslhesconcedeuomesmodomquean6s...quem
eroe%pczrc!J.xpecJ!.rczDe%s.?(Atll,12.17).Mas,paralevaracabosuaobra,Deusesco-
lhera a Paulo: com ele, a boa-nova de Jesus chega deveras aos con fins do mundo.

2.2.3. Do reino de Israel ao Reinado de Deus

Jesus  empregou  freqtientemente  a  expressao  "reino  (reinado)  de  Deus  (dos
c6us)" para significar o projeto de Deus. Cuidou, por6m, de distinguir cuidadosamen-
te o reino/reinado que ele anunciava dos reinos e imp6rios do mundo (Lc 22,25-27)
sem,  contudo,  lograr que  os  discipulos  o  compreendessem:  alheios  as  palavras  do

;neessstor:;sd::c=to[as:n::rt.rsees;a:rreaftvae:uq¥ee¥qsueer::aod::]eosru:i::£¥2:%92Tamprfv][6gfos
0 horizonte mental dos discipulos - nacionalista e centralizador - permanece

praticamente inalterado, mesmo depois dos eventos dramaticos da paixao e da boa-nova
definitiva da ressurreicao: quando da ascensao de Jesus (At 1,6), ainda indagam: Se-
#feor, G czgorcz ewe vczz.s' res/ow7-czr cz sobcro#z.cz dc /s7-oe/.? Esta mentalidade mudara so-
mente aos poucos e, sobretudo, ap6s a vinda e agao do Espirito Santo.

Arespostadplesus-Naocabeav6ssaberostemposecircunstdnciasqueoPai
/j¥o%coms%aexc/%sz.vc!cz%/o/;.cJczde-6vagaeenigmatica.Comosempre,eleserecusa
a precisar datas e circunstancias t%ro#o%f e frc„.rows/23. Ao contrario, fala da vinda do
Espirito Santo que tomara os discipulos testemunhas fwczs, do Reino de Deus, e nao
propaladores da ideologia israelita.

2.2.4. Unidade na dispersao

Embora Jerusalem mantenha sua importancia e centralidade, o Espirito Santo
operaadispers5o:osdiscipulossaoenviadosatestemunharomesmoJesusnadiaspo-
ra. Unidade e dispersao contracenam no relato dos Atos.

Em relacao a unidade, o texto anterior mostra os discipulos reunidos a indagar
sobreainstauragaodoreinodelsrael(At1,6),nasalasuperior,ondesealojavam,per-
sistindounanimesnaoragao(1,14);aseguir,numdiadereuniao,sorteia+seaqueleque
deveria completar a unidade dos Doze (1,26).

22. No cvangclho scgundo Mt, a mac sc faz porta-voz do dcscjo dos filhos. Trata-sc dc uma cstrat6gia peculiar dcstc
cvangclista, quc scmprc procura fazcr os discipulos aparcccrcm sob luz favoravcl (cf. R. BROWN, /7}f;.odwc/i.o# /a
the New Testament).

23. Cf.  Mt 24,36-37;  Mc  13,32.
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N{` c€i`i` tli: I 'iHitccostcs, /t;f/tj.`` cstavam i.c+Itf77.c/tjb' no i77c.L`';7itj /wtJt//..  urn I.iii(l{i vciii

do cC`u c, :\t) c``i`tl.{'ii.itt dc ccrtos fragorcs, age como foxpa de coesao: cnchc a casa, todos
ficam chcios do Espii.ito, uma multidao se redne.

A dispersao esta ilustrada no surgimento das "linguas como de fogo, repartidas e
pousadassobrecadaumdeles",equeoslevamafalarlinguasestrangeiras,emgradua-
Ofoes divelsa;s, conf orme o Esp{rito lhes permitia expressar-se (AI 2,3 .4).

A lista, urn tanto desordenada, dos povos ali presentes e seus comentarios t5o
dispares dao conta tamb6m do aspecto de diversidade e dispers5o.

Seria mero acaso que o Espirito se manifeste exatamente em forma de /J'ng!¢czs de
fogo, e que, merce desta forea, os discipulos comecem a falar outras /z'#gwczs? Falar ou-
tra lingua 6 dispersar-se, 6 fazer uma viagem cultural, 6 sair de si e penetrar no mundo
do outro, para fazer-se compreender, para anunciar as maravilhas de Deus. Nao e pre-
cisoapelarparaopodermiraculosodoEspiritoeimaginarqueumgalileu,conhecedor
apenas de seu dialeto, repentinamente desatasse a falar outras linguas sem te-las estu-
dado. 0 texto 6 uma narrativa profetica do que se realizaria doravante. Plenos do Espi-
rito, os discipulos falariam a linguagem do corac5o humano, aquela que todos podem
compreender: a linguagem do amor, do evangelho, capaz de comunicar-se com qual-
quer pessoa em qualquer parte do mundo. A narrativa quer mostrar, de alguma forma,
que o testemunho da Igreja plenificada, ali nascente, ja atingira os con fins da terra,
como lhe fora ordenado pelo Senhor.

Esta dispersao, por6m, mant6m a unidade inconfundivel de uma s6 fe, urn s6 ba-
tismo, urn s6 Senhor (Ef4,5): as linguas de fogo multiplicam-se, sem perdcr o vigor, a
identidade, o calor, como o fogo novo da pascoa, gz#., /I.ce/ sj./ dz.vc.sws i.#pczr/cs, mw/#cz/z.
/czme# /w"!.#j.a de/r;.me#Zcz #o# 7tovz./ -o qual, ao dividir-se, n5o pcrdc sou fulgor (Sc-

gri.G#cj.a PczscaD. Ou ainda como nos movimentos do bale: nas diversas corcografias,
os bailarinos dispersam-se e reagrupam-se novamente, em bela c cocl.cntc unidade.

2.2.5. Dos con fins do mundo a Jerusalem celeste

A eliptica resposta de Jesus deixa entender que, de certa forma, a "sobcrania" de
Israel seria restabelecida "mos tempos e circunstancias que o Pai fixou", mas n5o se-
gundo o projeto nacionalista.

A comunidade ci.iada pelo Espirito tipiflca op7io/.c/o de ##z.dczcJe #cz cJ;.vers'!.c7crde,
uma utopia, uma meta a ser alcaneada: a realiza?ao da profecia de Is 2,2-3, segundo a
qual as nac6es acorreriam a Jerusalem (Is 60), a Siao, m5e de todos os povos (Sl 87),
num movimento inverso: dos con fins do mundo a Jerusalem.

Trata-se, por6m, da Jerusalem celeste, construida por Deus, ainda que vinculada
ao Israel terrestre, pois nos muros estao os nomes das doze tribos, e, mos alicerces, os
dos ap6stolos (Ap 21 ). Contudo, nesta nova cidade nao ha templo, pois o senhor Deus
Todo-poderoso e o Cordeiro s5o seu Temp|o24.

24. i curioso coino cm Atos todas as manifcstae6cs do Espirito acontcccm fora do Tcmplo.
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I.2J).  Tcsli`iiiunli:is tlo  lie.```il.`eil{i(1o

Oobjctivod{u.cccpc5odoEspiritocraotcstcmunhodoRcssuscitii(lo,m~ioogozo
i`xti'itico da cxpcri6ncia em si. Enquanto Pedro nao age profeticamente nao acontece o
ti`stciniinho. Por isso ele comeca por explicar os sinais externos: nao se trata de embri-
i`guczpeloalcool,maspeloEspirito.Entretanto,paratestemunharoRessuscitado,era
I)I.ccisosairdoestadodeebriedade,aindaqueespiritual.Pedrorecordaavidaeaativi-
(l{`dc dc Jesus, algo que era do conhecimento de todos ("como bern sabeis", At 2,22).
Rc-cor-dar (o#czgge/e!.#) 6 reconduzir ao coragao, apresentar compreensao mais atua-
1izadaecrescentedarevelagao25,oque6precisamenteumadasag6esdoEspirito(cf,
Jo  16,15).

Segue-se a dentincia:  Mjs cyitcz#cczsJeLs...  e "cz/czsfes (v. 23), e o anhncio da res-
*":Tctrfeap.. Ma5 Peps,_l!Peft?ndo-o dos rigores da morte, o ress-uscitou, pots a morte
/i(7opocJ;.¢rejG-/o(v.24).Talantincio6feitocombasenoSl116,8-11,segundooqual,
na interpretagao de Pedro, Davi prenunciara a ressurreicao dc Cristo. Pedro, entao,
corwhini sdenernerite.. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e todos n6s somos testeinunha;
disso(AI2,32.).

Aotestemunhodaressurreigao,segue-seodaglorificagao,ousej.a,oretomo(as-
ccnsao)deJesusparajuntodeDeus,adireitadosenhor(S1110,1),dondeenviaoobje-
todapromessa,isto6,oEspiritoderramado:£z.I/oog%evcc7eseo%v;.s,concluiPedro,
no verso 33, revelando o sentido pleno do acontecimento.

Somenteagora,depoisdesairdoextase,dispersar-seefalaralinguagemdapro-
fecia,6que,diferentementedocarismadaglossolalia26,queedificaapenasaqueleque
a recebe (1Cor 14,4), as pessoas compreendem e se co-movem: /r"Gos, g%e c7eve"os
/2zzer.?27 As reag6es de curiosidade, estupefag5o ou zombaria dao lugar a urn sincero
desejo de conversao. Os ouvintes chamam os ap6stolos de "irm5os", sem o distancia-
mento e estranheza iniciais, o que denota bern a aproximacao conquistada pelas pala-
vrasdepedro.EstafoitambemareacaodosouvintesdoBatista(Lc3,10.14):sentindo-se
"mordidos no coracao" ("remorso" vein de morder), tambem eles se dispuseram a

uma mudanga de vida.

A interrupgao costumeira do texto no verso 13 deixa-nos diante de urn aconteci-
mento rumoroso, confuso, cujo tinico resultado 6 a perplexidadc e o sarcasmo, que e
umaformadedesprezoporaquiloquenaosecompreende.Aocontrario,scprossegui-
inos, acompanhando o raciocinio de Pedro, chegamos ate o momento em que as pcs-
soas acolhem a Palavra e se deixam batizar no nome do Senhor, tomando-se aptas a
rcceber o dom do Espirito prometido, o que as transfonnara noutras testemunhas do
Ressuscitado.

5. L.A.  SCH6KEL, Bi'b//.cl c/a pcrc.grj./}o (notas).

r). Embora alguns atitorcs procurcm distinguir cstc fen6incno daquclc da g/os.so/tr/i.c. propriamcntc dita, conformc
dcscritacm1Cor14,ambososfcn6mcnosnaosaosatisfatoriamcntccxplicavcis,mascstaoaparcntadospclofatodc
provircm dc uma mo¢ao do Espirito.

7. Esta 6 a pcrgunta quc o Prf.;!cipczi.;i/€o, vivamcntc intcrcssado, faz a raposa, dcpois quc cla lhc cxplica a bclcza c a
cxigcntc dinamica do "criar lacos" (A. dc S. EXUPERY, £e Pe/i.f Pr;.;ice, 69).
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Rcpcticl{`mcntc cellos grupos humanos tentam impor seus valorcs e mundivis6cs
{`os dcmais, c urn dos caminhos mais eficazes 6 a imposigao de uma s6 lingua, de urn
l'inico c6digo simb6lico.

Disto n5o faltam exemplos seja na hist6ria antiga (como no caso biblico de Sar-
gon 11, dos grandes imp6rios mundiais), sej.a na atual (cultura da coca-cola, da politica
mundial norte-americana, redes de TV, entre outras)28.

As grandes potencias continuam a construir cidades e altas torres, para defesa e
difusao de suas ideologias "globalizantes": as antenas retransmissoras sao altissimas
c, por meio dos sat6lites, ja atingiram ``literalmente" o c6u29.

Ate mesmo a Igreja, a deriva da heranca do Imp6rio Romano, teve seu periodo de
"babelizacao" do mundo, algo que, na opini5o de alguns autores, ainda vige: de posse

do poder, Roma imperaria no triunfalismo planetario de uma igualdade refrataria as
diferencas, igualando autoridade a poder, catolicidade a igualdade, obediencia a de-
pendencia, fazendo do cristianismo o cxorcista das difercncas.30 A "Igreja una, santa,

:::::££::neoa::[S;:i[sca::':°d:::aups::£i:eas"igreJasIOcais";aopapa,osvariossinodos;ao

0 relato de Gn 11 mostra que Deus 6 contrario a todo projcto de dominacao hu-
mana, c utiliza-se da dispersao para manter a riqueza da pluralidade e sua absoluta so-
berania sobre todas as na?5es.  0 exercicio desta realeza foi testemunhado por seu
Filho no scrvieo e doa?ao ate da pr6pria vida, recuperada pela ressurrcicao. A Igreja
foi incumbida de anunciar e testemunhar o Ressuscitado ate os con fins do mundo, c
sempre que se ve tentada a instalar-se em estruturas organizacionais ou de pensamen-
to, o Espirito realiza a dispersao benfazeja, sem, contudo, deixar que a Igreja de Cristo
perca sua identidade e vigor.
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