
Hist�oria dos Crist~aos Maronitas

Re-editado do original:www.igrejamaronita.org.br1

1Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/Index.asp?eFh4fDExNQ ".



Sum�ario1 Hist�oria dos Maronitas 12 Origem da Igreja Maronita 23 S~ao Maron 24 Dis��pulos nos Mosteiros de S~ao Maron 35 Institui�~ao do Patriarado Maronita 45.1 Yuhanna Maroun, Primeiro Patriara Maronita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Sedes dos Patriaras Maronitas 66.1 Os Maronitas e o L��bano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Rela�~ao dos Maronitas om Roma 88 A Amizade Frano-Libanesa na Hist�oria 109 A Liturgia Maronita 1110 Os Santos Maronitas 1210.1 A vida dos santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210.1.1 Rafqa El-Ray�es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210.1.2 M�artires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310.1.3 S~ao Nimatullah Youssef Kassab Al-Hardini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310.1.4 Charbel Makhlouf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1410.1.5 O Beato Abuna Yaaqub El-Haddad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1511 Resumo Cronol�ogio da Hist�oria do L��bano 1512 Links Relaionados 211 Hist�oria dos MaronitasA Igreja Maronita �e uma Igreja Crist~a, do rito oriental, em plena omunh~ao om a S�e Apost�olia,ou seja, reonhee a autoridade do Papa, o l��der da Igreja Cat�olia Apost�olia Romana. Tradiionalno L��bano, a Igreja Maronita possui ritual pr�oprio, diferente do rito latino adotado pelos at�oliosoidentais. O rito maronita prevê a elebra�~ao da missa em l��ngua aramaia. Os maronitas tiveramv�arios de seus religiosos anonizados ou beati�ados.
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2 Origem da Igreja MaronitaOs Maronitas s~ao os Crist~aos Cat�olios Orientais que devem seu nome a S~ao Maron. Em doumentossir��aos muito antigos, podemos ler esses vo�abulos: Os ��eis de Beth (asa) Maron, Caledônios deBeth Maron, aqueles de Mar Maron . . . Esses vo�abulos signi�am uma �unia palavra que ossubstituir�a, a palavra Maronita que ser�a dada a um povo que no Patriarado de Antioquia seguiu aorienta�~ao religiosa de S~ao Maron e seus dis��pulos.A Igreja Maronita �e uma Igreja Cat�olia, de rito oriental, em plena omunh~ao om a SedeApost�olia Romana, ou seja, ela reonhee a autoridade do Papa. Tradiional no L��bano, essaIgreja Oriental possui ritual pr�oprio, diferente do rito Latino adotado pelos at�olios oidentais. Orito maronita prevê a elebra�~ao da missa em l��ngua siro-aramaio, a l��ngua que Jesus Cristo falava2.A Igreja Cat�olia possui duas ra��zes: a oidental ou romana e a oriental. Dentro desta segunda,quatro s~ao as sedes patriarais que mararam sua hist�oria: Jerusal�em (Sal�em3), Alexandria (Egito),Antioquia e Constantinopla. Dentro do grupo de Igrejas antioquenas existem dois grupos: s��rio-oidental e s��rio-oriental. A Igreja Maronita forma parte do grupo s��rio-oidental, sendo o sir��ao sual��ngua lit�urgia. Integra-se, pois, na tradi�~ao rist~a oriental, sendo seu povo das ra��zes mais antigasde toda a Cristandade.A Igreja Maronita �e a �unia entre todas as Igrejas orientais que permaneeu em plena omunh~aoom Roma durante todos os s�eulos, apesar das tremendas prova�~oes suportadas pelos Maronitas eausadas pelos Mono�sitas, Bizantinos, Mameluos e Otomanos (Turos). Al�em disso, essa Igrejaonstitui um fato �unio dentro da Igreja universal. Ela �e a �unia no mundo que nuna teve umafa�~ao separada do Catoliismo. Todas as outras Igrejas Cat�olias têm paralelamente a elas uma oumais Igrejas gêmeas separadas do Catoliismo. Assim da Igreja Latina ou Romana se separaram osProtestantes e os Anglianos. Todas as Igrejas Orientais Cat�olias - menos a Igreja Maronita - sedividem em duas fa�~oes desiguais, uma Cat�olia e outra Ortodoxa.3 S~ao MaronA primeira fonte de informa�~ao que diz respeito a S~ao Maron �e uma arta que S~ao Jo~ao Chrisostomomandou em 405, de seu ex��lio de Cuusa, na Armênia, a Maron saerdote eremita, na qual pede suaora�~ao e se lamenta porque n~ao pode visit�a-lo pessoalmente. Esta arta �e um testemunho autêntiode um ontemporâneo que onheeu pessoalmente S~ao Maron e apreiou muito a sua piedade.A segunda fonte de informa�~ao apareeu uns vinte anos mais tarde. �E a famosa obra Hist�oria Re-ligiosa do Bispo, historiador e te�ologo, Theodoreto de Cyrrus (Quroh) que deu maiores informa�~oessobre a vida do eremita S~ao Maron e de sua inuênia espiritual sobre seus dis��pulos e sobre o povono regi~ao norte da S��ria.Segundo o Bispo de Cyrrus (393-452), na segunda metade do s�eulo IV e nos prin��pios do s�eulo2Livro de Urantia, 121:6.2 - Nos dias de Jesus, três l��nguas predominavam na Palestina: o povo omum falavaalgum dialeto do aramaio; os saerdotes e os rabinos falavam o hebreu; as lasses eduadas e o substrato melhor dosjudeus em geral falavam o grego. As primeiras tradu�~oes das esrituras dos hebreus para o grego em Alexandria foramrespons�aveis, em uma grande medida, pela predominânia subseq�uente da rami�a�~ao grega na ultura e na teologiajudaias. E os esritos dos eduadores rist~aos estavam para surgir, em breve, nessa mesma l��ngua. A renasen�a dojuda��smo data da tradu�~ao, para o grego, das esrituras dos hebreus. Isso foi uma inuênia vital que determinou,mais tarde, a tendênia do ulto rist~ao de Paulo de ir na dire�~ao do Oidente, em vez de ir na dire�~ao do Oriente.3Livro de Urntia, 93:2.4 - Dentro de uns pouos anos, Melquisedeque havia reunido em torno de si um grupo dealunos, dis��pulos e rentes, que formaram o n�uleo da futura omunidade de Sal�em. Ele �ou logo onheido naPalestina omo o saerdote de El Elyon, o Alt��ssimo, e omo o s�abio de Sal�em. Algumas das tribos da vizinhan�asempre se referiam a ele omo o xeique, ou o rei, de Sal�em. Sal�em era o loal que, depois do desapareimento deMelquisedeque, transformou-se na idade de J�ebus, sendo posteriormente hamada Jerusal�em.2



V, sobre uma montanha situada na regi~ao da Apam�eia, vivia um santo anaoreta hamado Maron.Retirou-se em aquela montanha, perto de um templo pag~ao que ele pr�oprio onvertera em igreja.Dediava-se �a ora�~ao e �a penitenia. Vivia dia e noite ao ar livre. Pouas vezes, quando o frio ou oalor hegavam ao extremo, ele se refugiava sob uma tenda de pele.Theodoreto disse tamb�em que S~ao Maron, de origem antioquena, foi dotado de muita sabedoriaque fez dele grande diretor de almas. A austeridade de sua vida e o dom dos milagres do qual foifavoreido �zeram dele uma das grandes elebridades da regi~ao naquela �epoa. \Deus sendo rio egeneroso para om os seus santos o grati�ou om o dom de urar as doen�as. Sua fama espalhou-seem toda a regi~ao. As multid~oes aorriam a ele . . . Com efeito, a febre parava sob o roio de suabên�~ao, os demônios fugiam, os enfermos reuperavam a sa�ude pela virtude de um �unio rem�edio:a ora�~ao do Santo. Porque os m�edios presrevem um rem�edio para ada doen�a, mas a pree dosamigos de Deus mostra-se omo o rem�edio que ura todas as doen�as."\Contudo, Maron n~ao urava somente as doen�as do orpo, ele urava igualmente as doen�as daalma. Libertava uns da avareza, outros do �odio, ensinava a uns a lei da justi�a e aordava outros dosono da negligênia."O mesmo historiador hama S~ao Maron: o grande, o sublime, o divino. Por suas ora�~oes eprega�~oes ele onvertera muitas pessoas da idade de Cyrrus (Curoh) e de toda a regi~ao norte deS��ria ao Cristianismo e se tornou um exemplo a ser seguido. Ele foi onsiderado um dos fundadoresda vida mon�astia no Oriente. Numerosos foram os dis��pulos, homens e mulheres que, seguindoo exemplo deste eremita e querendo imit�a-lo, transformaram as avernas, as grutas, os morros emermidas. Todos esperavam a visita do santo para esutarem seus serm~oes e reeber dele as orienta�~oesneess�arias para a vida as�etia e m��stia.Assim, podemos entender a onlus~ao entusiasta de Theodoreto, ontente de ver os frutos dapiedade resendo muito, nos jardins de sua dioese: \Em suma, o ensino do danto fez reser muitasplantas para a sabedoria eleste. Maron ultivava para Deus este jardim que orese em todas asregi~oes de Cyrrus."O famoso historiador termina a biogra�a de S~ao Maron falando de sua morte que oorreu pertodo ano 410, depois de uma breve doen�a mostrando no mesmo momento a fraqueza da natureza ea sua for�a espiritual. O desejo de onseguir seus restos mortais levou a uma forte disputa entre oshabitantes das idades vizinhas. Por�em, os habitantes da maior idade vizinha, hegaram a granden�umero, expulsaram aos outros, e levaram esse rio tesouro. Mas tarde onstru��ram sobre seu t�umulouma grande igreja.A festa lit�urgia de S~ao Maron elebra-se, desde muitos s�eulos, no dia 9 de fevereiro.4 Dis��pulos nos Mosteiros de S~ao MaronS~ao Maron morreu perto do ano 410, mas sua esola de asetismo prosperou muito. Os seus dis��pulosonstru��ram v�arios mosteiros e se espalharam por toda a S��ria e alguns deles hegaram �a MontanhaLibanesa onde onverteram ao Cristianismo os habitantes que eram ainda pag~aos, apesar de que olitoral libanês e uma parte da Montanha tinham j�a reebido a religi~ao rist~a no primeiro e segundos�eulo da era rist~a. O que failitou a evangeliza�~ao foi notadamente a l��ngua aramaia que eraomum aos monges de S~ao Maron e aos habitantes da Montanha Libanesa.V�arios dis��pulos de S~ao Maron, om Theodoreto de Cyrrus, foram, no Oriente, os prinipaisdefensores do Con��lio de Caledônia (451). Este deu a prinipal de�ni�~ao dogm�atia: \Em Cristoexistem duas naturezas bem distintas, a natureza divina e a natureza humana em umas�o pessoa"4. Com isso entendemos que Jesus �e verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. O Impera-4Livro de Urantia, 0:5.3 - Nos n��veis experieniais alan�ados, todas as ordens ou valores de personalidades s~ao3



dor Mariano, muito satisfeito do empenho dos dis��pulos de S~ao Maron, em onsolidar e propagaro dogma at�olio delarado no Con��lio de Caledônia, mandou renovar o grande mosteiro perten-ente aos monges desse santo, onheido sob o nome de Mosteiro de S~ao Maron, porque nele foramdepositados os restos mortais do santo eremita. E foi onsiderado omo ber�o da Igreja Maronita.Assim, todos aqueles que seguiram os ensinamentos de S~ao Maron e aminharam segundo osonselhos de seus monges, abra�ando a doutrina do Con��lio de Caledônia, foram hamados Maro-nitas, nome que h�a mais de quinze s�eulos lhes �e um glorioso t��tulo, porque este vo�abulo foi sempresinônimo de Cat�olio. Esses dis��pulos de S~ao Maron organizaram o n�uleo prinipal da Na�~ao Ma-ronita que ser�a baluarte da luta em favor da f�e e em benef��io do triunfo da verdade sobre a mentirae da liberdade ontra a opress~ao.No ano 517, os Crist~aos mono�sitas, hamados Jaobitas, que n~ao aeitaram o dogma de�nidono Con��lio Eumênio de Caledônia, assassinaram uns 350 monges, onheidos omo m�artiresdis��pulos de S~ao Maron. O Papa Hermes II mandou uma arta de onsola�~ao aos prinipais membrosda Comunidade, lembrando que estes m�artires, desde o in��io, selaram a f�e at�olia om seu sangue.5 Institui�~ao do Patriarado MaronitaOs Patriaras Maronitas pertenem �a uma s�erie de Patriaras Antioquenos at�olios. O primeiro detodos �e o Ap�ostolo Sim~ao Pedro5 que fundou a Igreja de Antioquia antes de assumir a dire�~ao daIgreja de Roma. A institui�~ao do Patriarado Maronita aonteeu no �nal do s�eulo VII, perto doano 685, ou no in��io do s�eulo VIII, entre os anos 702 e 707. N~ao existe ainda um verdadeiro aordoentre os historiadores, sobre este ponto. A prinipal raz~ao onsiste em que a importante biblioteado Mosteiro de s~ao Maron foi queimada pelos �Arabes no s�eulo X.Nos primeiros s�eulos do Cristianismo, a maior parte dos Crist~aos de Antioquia6 era de l��nguagrega. Mas quando os habitantes das aldeias rurais, falando exlusivamente o aramaio, onverteram-se ao Cristianismo, a partir do s�eulo V, gra�as �a iniiativa de monges maronitas, a balan�a das for�asna Igreja de S��ria inlinou-se para o lado destes e de todos os Crist~aos arameus. Assim eles tiveram apossibilidade de eleger um Patriara Maronita para a sede patriaral de Antioquia, vaante durantemuitos anos, por raz~ao de di�uldades pol��tias e religiosas.Com efeito, depois da morte do Patriara Antioqueno Anast�aio II (598-610), a sede patriaral deAntioquia �ou sem titular at�e o ano 645. Os aonteimentos pol��tio-religiosos se suederam ommuita veloidade, ome�ando pela invas~ao �arabe, no ano 636, que ortou as vias de omunia�~ao entreAntioquia e Bizânio, de um lado, e entre Antioquia e Roma, de outro lado. O Imperador Bizantino,aproveitando desta situa�~ao onfusa, nomeava, a partir de 645, Patriaras para a sede de Antioquia.assoi�aveis e mesmo o-riaionais. At�e mesmo Deus e o homem podem oexistir em uma personalidadeuni�ada, omo t~ao admiravelmente �e demonstrado no status presente do Cristo Mihael - Filho do Homem eFilho de Deus.Livro de Urantia, 196:2.4 - Mas o maior erro ometido onsta de que, enquanto �ou reonheido que o Jesushumano possu��a uma religi~ao, o Jesus divino (Cristo) transformou-se em uma religi~ao, quase que da noite para odia. O ristianismo, de Paulo, assegurou a adora�~ao do Cristo divino, mas quase totalmente perdeu de vista o valenteJesus da Galil�eia, humano, que lutou pelo valor da sua f�e religiosa pessoal, e o hero��smo do seu Ajustador residente,que asendeu do n��vel inferior da humanidade para tornar-se um om a divindade, transformando-se, assim, no novoaminho vivo pelo qual todos os mortais podem asender, dessa forma, da humanidade �a divindade. Os mortais, emtodos os est�agios de espiritualidade e em todos os mundos, podem enontrar, na vida pessoal de Jesus, tudo que osfortaleer�a e inspirar�a, no seu progresso do n��vel espiritual mais baixo, at�e os valores divinos mais elevados, do ome�oao �m de toda a experiênia religiosa pessoal.5\Livro de Urantia", Doumento 139: \Os Doze Ap�ostolos", Item 139.2: \Sim~ao Pedro".6Livro de Urantia, 98:7.10 - O pensamento �los�o�o dos povos helênios, na Alexandria e Antioquia, na Gr�eia,em Sirausa e Roma. A �loso�a dos gregos estava mais em harmonia om a vers~ao de Paulo, para o ristianismo,do que om qualquer outro sistema religioso da �epoa, e tornou-se um fator importante para o suesso do ristianismono Oidente. A �loso�a grega, ligada �a teologia de Paulo, ainda forma a base da �etia europ�eia.4



Estes representantes elesi�astios viviam no Pal�aio Imperial em Constantinopla, bem longe do povoe sem a aprova�~ao do Papa. Assim todo Patriara Antioqueno esolhido pelo Imperador Bizantino eras�o Patriara nominal, n~ao exerendo, nem podendo exerer as suas fun�~oes e obriga�~oes de autêntiopastor de sua Igreja.5.1 Yuhanna Maroun, Primeiro Patriara MaronitaPor raz~ao desta situa�~ao onfusa e humilhante para a Igreja de Antioquia, os adeptos do Con��lio deCaledônia nesta Igreja, orientados pelos monges dos mosteiros maronitas, n~ao pararam diante deuma lei, n~ao pediram o onselho de ningu�em, n~ao aeitaram nenhuma nomea�~ao ou on�rma�~ao deestranhos. Reuniram-se e deidiram eleger um Patriara vivendo no meio do povo. Para essa �nali-dade foi eleito e entronizado o Bispo de Batroun, Yuhanna (Jo~ao) Maron, omo primeiro PatriaraMaronita de Antioquia.Segundo seus bi�ografos, antigos e modernos, baseados sobre a tradi�~ao, Yuhanna Maroun naseuno in��io do s�eulo VII, na idade de Sarum, na regi~ao de Antioquia. Fez seus estudos na idadede Antioquia e no prinipal mosteiro de S~ao Maron na S��ria Central, perto de Maarret Annaman,Depois de sua ordena�~ao saerdotal, a sua atividade inteletual e seu zelo mission�ario irradiaram at�ebem longe daquela regi~ao. O Legado do Papa em Terra Santa o nomeou Bispo de Batroun (norte doL��bano) em 675 ou 676. A sua atividade mission�aria ontinuou irradiando-se no L��bano e em outrospa��ses da regi~ao.Em 686 ou no in��io do s�eulo VIII, o Bispo Yuhanna Maroun foi eleito Primeiro Patriara Maro-nita pelos monges sir��aos do Patriarado de Antioquia om apoio do povo. Desde a sua entroniza�~aoteve que enfrentar dois obst�aulos de grande importânia. O primeiro veio da parte do ImperadorJustiniano II que reusou de onheer-lhe omo Patriara. O segundo obst�aulo onsiste no onfrontoom o Imp�erio �arabe Omyade uja apital era Damaso.Depois de sua elei�~ao o primeiro Patriara Maronita teve uma passagem r�apida em Antioquia,na Igreja do m�artir S~ao Babilas. Perseguido pelo Imperador Justiniano II deixou Antioquia para sedirigir ao Mosteiro de S~ao Maron na prov��nia de Apam�eia e a outro mosteiro perto de Damaso ondepermaneeu tamb�em pouo tempo. Perseguido pelo ex�erito bizantino teve que se dirigir ao L��banoe estabeleer a sua residênia provis�oria em Kfar Hai, regi~ao de Batroun, a sua antiga dioese, ondeguardou omo rel��quia de grande valor o rânio de S~ao Maron.Alem disso, o Califa n~ao queria admitir a presen�a de um Patriara no L��bano dando apoio ear�esimo de for�a aos ex�eritos Maradat, inimigos dos �Arabes. Por isso, os ombates reome�aramentre �arabes e Maradat no in��io do Patriarado de Yuhanna Maroun. Este reunia em sua pessoaas qualidades do pastor religioso e do hefe pol��tio, isto �e a prudênia, a sabedoria e a oragemdos her�ois naionais. Essas qualidades e o tempo onseguiram afastar gradativamente os dois prin-ipais obst�aulos. O primeiro Patriara Maronita foi onheido por sua santidade e sua alta ulturateol�ogia. Ele passou a uma vida melhor perto do ano 710. Como aonteia naquela �epoa, o povomaronita levou o Patriara Yuhanna Maroun aos altares. Celebramos a sua festa no dia 2 de mar�ode ada ano.Assim naseu o maronismo, um ato de ontesta�~ao, de liberdade, uma iniiativa riadora e �uniaem seu gênero na Igreja, numa unidade perfeita. Disse Charles de Clerq: \O poderoso mosteiro deS~ao Maron, tendo jurisdi�~ao sobre a popula�~ao dos arredores do onvento, se delara independentee forma uma verdadeira Igreja a testa da qual n�os enontramos, no s�eulo VIII, um Patriara."Ao instituir um Patriarado autônomo, sem pedir a autoriza�~ao do Califa Omeyade ou do Impera-dor Byzantino, segundo a mentalidade daquela �epoa, os Maronitas ometiam um ato de rebeldia deuma aud�aia inr��vel. Al�em disso, n~ao aeitaram, mais tarde, soliitar a investidura (Firman) exigidapelos governadores mu�ulmanos para todos os Patriaras e Bispos. Os dis��pulos de S~ao Maron têm5



sustentado essa negativa desde a �epoa dos Califas Omeyades at�e o ano 1918, data do �m da �epoaOtomana no L��bano. Este ato de ilegalidade renovado durante doze s�eulos de�ne perfeitamente oar�ater dos Maronitas, seus planos e seu destino. Foi a ilegalidade introduzida omo prin��pio deexistênia frente �as legalidades tirânias o�iais. Desta iniiativa dos monges disse o Papa BentoXIV: \Perto do �m do s�eulo VII enquanto a heresia desolava o Patriarado de Antioquia, os Maro-nitas a �m de se oloarem ao abrigo desse ont�agio, resolveram esolher um Patriara uja elei�~aofoi on�rmada pelos Pont���es Romanos."6 Sedes dos Patriaras MaronitasOs Patriaras Maronitas, apesar de serem Patriaras de Antioquia e de todo Oriente, n~ao tiveram asua sede em Antioquia, por ausa das guerras e das persegui�~oes. No s�eulo X, depois da destrui�~aodo mosteiro de S~ao Maron pelos �arabes, a sede patriaral foi transferida de�nitivamente para oL��bano no ano 939, por Jo~ao Maron II. A maioria absoluta do povo maronita vivia j�a nas montanhasdo L��bano.Este povo foi formado por três grupos diferentes: os desendentes dos primeiros Crist~aos queviviam no litoral libanês, onvertidos pela prega�~ao dos Ap�ostolos e de seus dis��pulos nos s�eulosprimeiro e segundo do Cristianismo; os libaneses arameus da Montanha Libanesa, onvertidos dopaganismo nos s�eulos V e VI, em virtude da prega�~ao dos monges de S~ao Maron; e �nalmente otereiro grupo dos Crist~aos que emigraram, notadamente da S��ria, perseguidos por anti-alidoniose por mu�ulmanos.As prinipais sedes patriarais maronitas no L��bano s~ao quatro, e todas dediadas a Nossa Senhora,Maria, m~ae de Jesus7:1. Convento de Nossa Senhora de Yanouh, entre Kartaba e Akoura, regi~ao de Biblos, onde resi-diram 23 Patriaras. O mais onheido destes foi Jeremias Alamhiti.2. Convento Nossa Senhora de Mayfouk foi sede de 10 Patriaras. Os mais importantes entre elesforam o m�artir Gabriel de Hjoula e Yuhanna Eljajy II. Este, depois de morar alguns anos nestemosteiro, transferiu a sede patriaral, em 1440, para Qannubin.3. Convento Nossa Senhora de Qannubin, num profundo e inaess��vel vale onde residiram 25Patriaras. O mais famoso de todos eles �e o Patriara Estefan Douaihy.4. Convento Nossa Senhora de Bkerke, a partir de 1823, foi sede de 9 Patriaras: Yussef Hebaih,Yussef Elkhazen, Boulos Massad, Yuhanna Eljaji, Elias Elhoyek, Antonios Arida, Boulos Me-ouhy, Antonios Koraih e Nasrallah Sfeir, o Patriara atual.A hist�oria deu ao Patriara Maronita um papel muito importante nos dom��nios soial, pol��tio ereligioso. Dominique Chevallier reonhee que o papel do Patriara Maronita tem aumentado om a7Livro de Urantia, 122:1.2 - Maria, a m~ae terrena de Jesus, era desendente de uma longa linhagem deanestrais singulares, que abrangia v�arias das mulheres mais not�aveis na hist�oria das ra�as de Urantia. Embora Mariafosse uma mulher omum, dos seus dias e gera�~ao, dona de um temperamento bastante orriqueiro, ela ontava entre osseus antepassados om mulheres bem onheidas omo Anon, Tamar, Rute, Betsab�a, Ansie, Cloa, Eva, Enta e Ratta.Nenhuma mulher judia, daquela �epoa, era de linhagem mais ilustre de progenitores e nenhuma remontava a origensmais auspiiosas. A uniformidade na linha dos anestrais de Maria, e a de Jos�e, araterizada pela predominâniade indiv��duos fortes mas omuns, era quebrada aqui e ali por v�arias pessoalidades que se destaavam na marha daiviliza�~ao e da evolu�~ao progressiva da religi~ao. Do ponto de vista raial, n~ao seria pr�oprio onsiderar Maria omojudia. Na ultura e na ren�a ela era judia, mas, pelos dons heredit�arios, era mais uma omposi�~ao de sangue s��rio,hitita, fen��io, grego e eg��pio, de modo que a sua heran�a raial era mais gen�eria do que a de Jos�e.6



potênia de sua Igreja e a popula�~ao de sua omunidade. Chegou a ser o interloutor respeitado dasautoridades onstitu��das.A hist�oria dos s�eulos passados nos d�a v�arios testemunhos neste sentido. Informando-nos sobre aorganiza�~ao da justi�a no L��bano, sob o Emir Fakhreddin II (1598-1635), Frei Eug�ene Roger disse doGrande Emir do L��bano: Por raz~ao do amor que testemunhava aos Crist~aos da Igreja Romana . . . n~aoqueria tomar onheimento dos assuntos dos Maronitas, deixando a seu Patriara as diligênias demantê-los em seu dever e de aabar as suas desaven�as. E segundo Frei Bernard, o Patriara Maronita�e a primeira autoridade moral do pa��s e tem na vida naional um papel de primeiro plano.Como a id�eia religiosa tem presidido �a onstitui�~ao do povo maronita, de uma maneira naturalo Patriara hegou a ser o seu entro de uni~ao e de ades~ao, ao mesmo tempo pol��tio e religioso.Este estatuto patriaral tem sido refor�ado por raz~ao das persegui�~oes que os Maronitas suportaram,notadamente na �epoa dos Mameluos e dos Otomanos.6.1 Os Maronitas e o L��banoPerseguidos em raz~ao de sua f�e, os Maronitas tiveram que se refugiar, a partir do s�eulo VII, noL��bano, mas a maior parte deles emigrou depois da destrui�~ao do Mosteiro de S~ao Maron pelos�arabes, no ano 939. Os emigrantes enontraram na Montanha Libanesa uma terra de liberdade, eom o esp��rito tenaz, transformaram seu �arido solo em um oresente e feundo jardim.Como os Maronitas n~ao pediram o onsentimento de ningu�em para instituir um Patriarado,tampouo pediram autoriza�~ao para esalar as montanhas do L��bano, abrigar-se em seus imos esuas vales e transportar um pouo de terra de entre suas rohas, a �m de plantar nela algo queomer. Eles �zeram tamb�em, do Monte L��bano, um ref�ugio para todos os oprimidos no Oriente.Por um ato de liberdade, os Maronitas naseram e apareeram no mundo, e por ausa destaliberdade emigraram de uma terra para outra, do Oriente at�e o �m do Oidente. Foram perseguidose n~ao perseguiram ningu�em. Na liberdade est�a a raz~ao de ser das garantias que ontinuam exigindodos amigos Orientais, Europeus, Amerianos e da ONU.A sua hist�oria identi�ou-se om a hist�oria do L��bano, e n~ao ser�a estranho vê-los defender suap�atria om valentia, sangue e hero��smo. Jamais o L��bano, �unio baluarte do Cristianismo em Oriente,aeitou a submiss~ao aos inimigos, gra�as �a luta dos Maronitas e seus irm~aos Libaneses ontra osinimigos opressores. Disse Khaled Ibn Alwalid: Submeti pa��ses que se prostraram omo amelos.Por�em o L��bano permaneeu em p�e omo gigante.Se a Igreja Maronita, erada por regimes profundamente teor�atios, onseguiu resistir e pre-servar a sua identidade, �e porque ela se erigiu rapidamente em Na�~ao, para poder sobreviver. Asirunstânias hist�orias e a failidade de adapta�~ao deste povo �a onvivênia om outros povos eoutras mentalidades ausaram grande transforma�~ao. A Montanha Libanesa tornou-se omo umagrande muralha frente a todos os invasores.Dois aonteimentos importantes na segunda parte do s�eulo VII ajudaram muito ao fortalei-mento dessa nova Na�~ao. A hegada �as montanhas libanesas, a partir do ano 676, dos guerreirosarameus hamados Maradat, om a �nalidade de ombater os Omyades da S��ria. Todos os Mara-dat que �aram no Monte L��bano onverteram-se em Maronitas e, em ontrapartida, o ex�erito dosMaronitas se hamou desde ent~ao Maradat. O segundo aonteimento j�a itado, foi a institui�~ao doPatriarado Maronita. Mas o ompleto fortaleimento e a o�ializa�~ao da Na�~ao Maronita aonte-eram no s�eulo X, om a transferênia de�nitiva deste Patriarado, em 939, da S��ria para o L��bano,pelo Patriara Jo~ao Maron II.Este maronismo n~ao se reduz, pois, a uma Igreja, nem pode limitar-se a uma terra, j�a que pelouniversalismo de sua f�e at�olia, por sua difus~ao geogr�a�a em todos os ontinentes, pela diversidade7



de suas express~oes ulturais, desborda as fronteiras de um determinado territ�orio naional. Emvirtude de todos estes aspetos, o Maronismo �e um testemunho do universal. Por onseguinte, eleonsiste numa abertura a todas as Igrejas, a todas as on�ss~oes religiosas, a todos os homens de boavontade.Contudo, todas essas riquezas teriam sido sem d�uvida esgotadas e a personalidade maronita seteria desagregado se n~ao tivesse existido, em alguma parte, um entro de gravidade destinado aassegurar a unidade e a manter a oes~ao. Este entro �e o L��bano, desde o ano 939, quando a sedepatriaral passou a ele em forma de�nitiva, instalando-se em Yanouh, nas altas montanhas de Biblos.O resultado esperado foi o nasimento de um povo, e de um pa��s, j�a que sem o Maronita, a terra,omo tantas outras zonas do Oriente, teria sido est�eril pela falta de herdeiros naturais, e o Maronita,sem a terra, seguramente teria errado de porto em porto at�e perder-se de�nitivamente.A vida religiosa do povo Maronita �e assim ligada intimamente a sua vida pol��tia e naional,de maneira que uma n~ao pode ser expliada sen~ao pela outra. Neste sentido disse Ristelhueber:Fortemente agrupados ao redor de seu lero e de seu Patriara, os Maronitas onstituem logo umpequeno povo de uma essênia partiular. O vale sagrado de Kadiha esavado de elas de eremitas,os edros dos altos umes, s��mbolo de sua vitalidade e de sua independênia, e o mosteiro patriaralde Cannobin, alanforado omo um ninho de �aguia, resumem toda a sua hist�oria. Assim, falar deMaronitas e do L��bano �e falar de duas entidades bem ligadas entre si, as suas rela�~oes s~ao t~ao ��ntimasque se perdem na noite dos tempos.7 Rela�~ao dos Maronitas om RomaDurante quatro s�eulos, Roma pareia ignorar a existênia dos Maronitas, que por sua vez, obrigadosao isolamento na Montanha Libanesa, ignoravam tudo o que aonteia em Roma. Mas, om a hegadados Cruzados ao L��bano, em 1099, os Maronitas onseguiram retomar o aminho de Roma que lhesera interditado. Assim, se liberaram do isolamento e reataram boas rela�~oes om alguns pa��seseuropeus e espeialmente om a Igreja Latina.Esse fato se explia failmente ao lembrar que o Patriarado Maronita tem sido formado e institu��doquando as omunia�~oes om Oidente eram muito dif��eis e, mais tarde, as di�uldades aumentaramgradativamente, porque as persegui�~oes perpetradas ontra os Maronitas, a partir do s�eulo VI, lhesimpediram manter importantes rela�~oes om o ramo oidental da iviliza�~ao rist~a. As pequenasrela�~oes que os Maronitas onseguiram ter om Roma e a Cristandade oidental atiravam as suspeitasdos governadores mameluos e otomanos e as utilizavam omo pretexto �a novas persegui�~oes. N~ao �eneess�ario itar aqui os nomes das longas listas do \martiriologio"maronita, onde todas as ategoriassoiais est~ao representadas.Na �epoa dos Mameluos, as rela�~oes s�oio-religiosas entre a Igreja Maronita e Roma enfraque-eram muito. Em onseq�uênia das di�uldades de omunia�~ao om Europa e da tirania dos Ma-meluos, n~ao foi poss��vel aos Patriaras Maronitas onseguirem om failidade o Paliam, s��mbolodo reonheimento pelo Papa da autoridade do Patriara sobre o povo maronita. Roma fazia o quepodia e sabia, nesta situa�~ao ompliada, enarregando os Franisanos de Terra Santa de velar so-bre as neessidades religiosas e ulturais da Igreja Maronita. Eles umpriam seu dever om muitaapaidade e honestidade.Essas rela�~oes durante o sombrio e deadente per��odo do regime mameluo reduziram-se ao in-terâmbio de artas asseguradas por delegados esolhidos notadamente entre os Franisanos de TerraSanta. Seu omissariado apost�olio assegurava a ontinuidade dessas rela�~oes, desde a sua ria�~ao emBeirute, no ano 1444. Os Franisanos �zeram a onsola�~ao dos Maronitas at�e o �m do s�eulo XV.Entre todos eles se destaou um belga, Fra Gryphon. A lembran�a de sua miss~ao foi profundamentegravada na mem�oria dos Crist~aos Libaneses. 8



Essas rela�~oes melhoram na �epoa otomana om a ajuda dos Reis de Fran�a, pelo regime desCapitulations. As rela�~oes permaneem gra�as aos mission�arios Franisanos, no in��io, e mais tardepelos Jesu��tas, Capuhinos, Carmelitas, Lazaristas e outros. Essa abertura n~ao se separa do onjuntodas rela�~oes religiosas, pol��tias e eonômias entre Oriente e Oidente.A �epoa de Fakreddin II (1598-1635) pode ser onsiderada omo a idade de ouro das rela�~oesda Igreja Maronita om Roma. O Emir reorreu ao Patriara Yuhanna Maklouf pedindo a suainterven�~ao perante o Papa para poder garantir a independênia do L��bano. O Patriara atendeua seu pedido enarregando grandes esritores formados no Col�egio Maronita de Roma de trabalharomo embaixadores do Emir em Roma, Tosana e Espanha. Citamos entre eles o Bispo JorgeHumaira (futuro Patriara) e o Professor Ibrahim Alhaqlany.As rela�~oes om Roma onsolidaram-se gra�as ao Col�egio Maronita de Roma fundado em 1584.Ele onsagrou uma abertura s�eria da Igreja sir��aa maronita de Antioquia �a Igreja Latina de Roma.Essa abertura n~ao podia ser isolada do onjunto das rela�~oes religiosas, pol��tias e eonômias entreOriente e Oidente. Assim, o projeto ultural, inaugurado pela Santa S�e, ap�os a seess~ao protestante�e onsolidado pelo regime des Capitulations entre Europa e Istanbul, ao qual o Patriarado Maronitaaderiu plenamente, a �m de ontribuir aos interâmbios entre esses dois Mundos.A partir da �epoa do Mandato franês (1918-1943), as rela�~oes do L��bano om Europa, espeial-mente om Roma e Paris, �aram perfeitamente normais, gra�as �a presen�a de numerosos saerdotes,religiosos, ol�egios e homens pol��tios franeses no L��bano.Al�em disso, os Papas prestaram om suas bondosas palavras um valioso testemunho que enhede orgulho e de satisfa�~ao o povo maronita. Assim, Leon X esrevia, em 1515, ao Patriara Maro-nita Simaan Alhaday: \Conv�em agradeer �a divina lemênia porque, entre as na�~oes orientais, oAlt��ssimo queria que os Maronitas fossem omo rosas entre espinhos."Clemente XII em 1735, quali�a a Na�~ao Maronita de rosa entre os espinhos, de roha muitos�olida ontra a qual se rompem as f�urias da in�delidade e das heresias.Pio X disse: \Amamos todos os Crist~aos do Oriente, por�em os Maronitas oupam um lugarespeial em nosso ora�~ao, porque foram em todo tempo a alegria da Igreja e o onsolo do Papado. . . A f�e at�olia est�a arraigada no ora�~ao dos Maronitas omo os antigos edros est~ao enraizadospor suas poderosas ra��zes nas altas montanhas de sua P�atria."N~ao �e neess�ario estender-se mais sobre este sublime apre�o dos Papas aos Maronitas. �E muitoeloq�uente a atitude dos dois �ultimos Pont���es onvivendo om os dramas que afetaram ao L��bano na�ultima guerra que astigou ruelmente o Pa��s durante 17 anos. As palavras, os gestos, a preoupa�~aoquase di�aria foram a manifesta�~ao ont��nua do afeto mais puro e sinero do Papa Jo~ao Paulo II, defeliz mem�oria, para o L��bano. Tudo isso foi um suave b�alsamo para as feridas do povo maronitae uma forte dose de esperan�a para os �lhos de S~ao Maron, em sua �ardua luta para uma dignasupervivênia. Lembramos om grande apre�o a onvoa�~ao para uma assembl�eia espeial do S��nododos Bispos dediado ao L��bano, omo tamb�em a visita do Papa em maio 1997 para os Crist~aos destepa��s.Tudo isto porque os Maronitas representam, sobre esta pequena superf��ie, que �e o L��bano, osvalores de eternidade, de iviliza�~ao e de humanismo. Abrindo seus ora�~oes a Roma e aos ensina-mentos que emanam da Sede de Pedro, numa submiss~ao raional que os honra e os enobree, elesontinuam guardando om o Oriente o sentido vivo das tradi�~oes legadas pela Igreja de Antioquia.Seu apego �a Roma on�rma e onsolida mais as suas tradi�~oes antioquenas. Em Roma, omo emOriente, se sentem plenamente em sua asa. Mais al�em do onfessionalismo estreito, vivem dentroda Cat�olia, numa alma at�olia.
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8 A Amizade Frano-Libanesa na Hist�oriaA amizade frano-libanesa �e uma realidade hist�oria, uma tradi�~ao e uma onstante.As primeiras rela�~oes amistosas entre Maronitas e Europeus, espeialmente Franeses, remontam�a �epoa de Carlos Magno (768-814), gra�as aos peregrinos Europeus que visitavam ontinuamente aTerra Santa.�E a R. Ristelhueber que devemos as informa�~oes referentes �a essas rela�~oes: \�E igualmente nestadata (�epoa de Carlo Magno) que as peregrina�~oes a Terra Santa se �zeram mais freq�uentes. Asua origem remonta a uma �epoa muito long��nqua . . . Para hegar ao T�umulo de Cristo muitosperegrinos do Oidente atravessavam o litoral libanês habitado pelos Maronitas. Estes, a�rma atradi�~ao, reservavam a seus orreligion�arios, - muitos vinham de Fran�a - o aolhimento mais ordialque podiam. Gostavam de ouvir falar de nosso pa��s e j�a a Fran�a teria sido onheida, amada erespeitada na S��ria antes mesmo da hegada dos Cruzados . . . "Uma arta mandada em 881 pelo Patriara maronita Elias ao lero do Oidente prova laramenteque, antes dessa �epoa, foram estabeleidas rela�~oes ont��nuas entre os Crist~aos de Oriente e os deEuropa. Neste doumento, o Patriara desrevia os sofrimentos do seu povo e soliitava a expedi�~ao deajudas peuni�arias destinadas a restaurar os Lugares Santos. Paree que, de fato, o desapareimentode Carlo Magno foi nefasto para os Crist~aos do Oriente uja situa�~ao piorou rapidamente. Chamadasinessantes foram dirigidas a Europa para implorar a sua prote�~ao. No onerto dessas lamenta�~oes,a voz dos Maronitas se fez ouvir.Mas R. Ristelhueber mesmo disse: \durante todo esse primeiro per��odo, o que sabemos das rela�~oestravadas entre os Maronitas e seus orreligion�arios de Oidente �e, devemos reonheer, singularmentepouo preiso. Devemos ontentar-nos de probabilidades. Estas deduzem-se om muita l�ogia defatos hist�orios onheidos. S~ao omo um eloq�uente e novo testemunho do apego dos Maronitas aFran�a."Durante a primavera de 1099, os Cruzados hegaram �a idade de Arqa no distrito de Akkar(norte do L��bano). Desde o in��io eles foram bem aolhidos pelos Crist~aos da Montanha Libanesa.Entusiasmados por uma imensa alegria ao verem seus irm~aos, rist~aos do Oidente que, omo eleseram \aledônios", foram para os re�em hegados auxiliadores muito �uteis. Disse R. Ristelhueber:\Enquanto a S��ria ribombava do estrondo das armas, a maior parte dos aonteimentos que sedesenvolveram em torno deles n~ao hegou a modi�ar sensivelmente a situa�~ao dos montanhesesmaronitas. Sem embargo, um (aonteimento) produziu entre eles uma reperuss~ao onsider�avel: foia hegada dos Cruzados."O mesmo historiador ita um ronista da �epoa que falou desse enontro entre Crist~aos orientaise oidentais: \O ex�erito rist~ao viu deser das montanhas, om v��veres e armas, homens orientaisque gritavam: `Franos! Franos!' S~ao os Maronitas que, quatroentos anos antes ome�aram aCruzada e que hegaram agora, om alegria, para ofereer guias e guerreiros." Jaques de Vitryaresenta dizendo: \A�� sobre os planaltos do L��bano, na regi~ao de Fen��ia e n~ao longe da idade deBiblos (distrito de Jbeil), se enontram gentes bastante numerosas, espertas em manipular o aro.Auxiliaram muito os Cruzados."Conv�em sublinhar que para os Maronitas daquela �epoa os Franos eram sobre tudo Franeses.Mais tarde, em 1535 o rei da Fran�a, Fran�ois Premier assinou om o Imp�erio Otomano um aordohamado \Les Capitulations" que dava aos Franeses v�arios privil�egios, entre eles que os respons�aveisOtomanos abrem os portos pertenendo a seu Imp�erio, failitando para os Franeses o om�erio omtodos os pa��ses do M�edio Oriente, e de defender os direitos dos Crist~aos destes pa��ses. Desde aquelemomento os Franeses empenharam-se em defender os direitos dos Maronitas frente aos Otomanose aos Ingleses. 10



Assim, por exemplo, os massares dos Crist~aos do L��bano e de Damaso, em 1860, alertaram osEuropeus que deidiram intervir, sobre tudo ap�os as diligênias de Thourvenel, ministro Franês deassuntos exteriores. No dia 3 de agosto as potênias europ�eias �rmaram, em Paris, um protoolo queprevia iniialmente a expedi�~ao de tropas para pai�ar as regi~oes atormentadas. Essa expedi�~ao foiexlusivamente franesa. Assim, no dia 8 de agosto o general de Beauford d'Hautpoul, omandantedo orpo expediion�ario, embarou em Marseilles, e no dia 16 entrou em Beirute. Sobre uma rohade Nahr Elkalb, a 14 quilômetros ao norte desta Capital, foi esrita uma insri�~ao omemorativa daexpedi�~ao franesa de 1860, que levou ao L��bano o soorro e a paz. Assim, Napole~ao III reuperapara a Fran�a seu lugar de protetora dos Crist~aos de Oriente.9 A Liturgia MaronitaA liturgia Maronita pertene, por sua origem, ao grupo de liturgias sir��aas antioquenas. No s�euloIV, a l��ngua liter�aria do povo de Antioquia era o grego. Mas o sir��ao foi a l��ngua vern�aula dapopula�~ao rural. S~ao Jo~ao Crisostomo (345-407) disse que do seu tempo, o povo das aldeias vizinhasde Antioquia que vinham a esta apital para as grandes festas, partiipavam ao ajuntamento daelebra�~ao euar��stia, mas n~ao entendiam a homilia feita em grego. Theodoreto, bispo de Cyrrus,e origin�ario de Antioquia dizia tamb�em, que toda a regi~ao que ele onheia perfeitamente entreAntioquia e Aleppo tinha omo l��ngua o sir��ao. Por isso, o sir��ao na liturgia substituir�a pouo apouo a l��ngua grega, omo mais tarde �e o �arabe que substituir�a em grande parte a l��ngua sir��aanos pa��ses de l��ngua �arabe.Esta liturgia ont��nua em representar a antiga liturgia antioquena do s�eulo IV, apesar de estararregada, em nossos dias, do que as diferentes amadas da evolu�~ao e da hist�oria têm aresentadonela atrav�es dos s�eulos. Ela �e universalmente onheida sob a denomina�~ao de Liturgia de Santiagoap�ostolo, primeiro Bispo de Jerusal�em. Dela existem manusritos desde o s�eulo VIII.Os monges de S~ao Maron onservaram essa liturgia em sua forma primitiva e se opuseram aque fosse bizantinizada. De modo que a liturgia Maronita, apesar das modi�a�~oes introduzidas,onserva ainda intato o selo de antiguidade, seu unho de simpliidade grandiosa e a nota daquelasformos��ssimas ora�~oes que s~ao omo uma ompila�~ao po�etia das Sagradas Esrituras.A tradi�~ao siro-aramaia antioquena se arateriza, tanto em sua forma teol�ogia omo em suaexpress~ao lit�urgia e nas artiula�~oes fundamentais de sua espiritualidade, por uma ades~ao �a verdadede Cristo. Isto, sem nenhum dos ajudantes humanos �los�o�os, aos quais as duas outras tradi�~oes,a grega e a latina, reorrem para melhor expliitar e viver o onte�udo da mensagem rist~a. A suapr�opria voa�~ao �e �ar o mais perto poss��vel do texto b��blio, reusando toda outra terminologia.Por isso, em mat�eria de liturgia, essa tradi�~ao se apresenta omo uma tereira via situada entre aliturgia bizantina de assun�~ao e a liturgia latina de enarna�~ao. A arte aqui e ali prova a inlina�~aopara um Cristo de gl�oria e um Cristo de paix~ao. A liturgia sir��aa reproduz, em seu desenvolvimentoe na vida das omunidades, um modo intermedi�ario entre esta gl�oria e esta paix~ao . . . A maior partedas ora�~oes �e fruto deliioso da pena de Santo Efr�em denominado \harpa do Esp��rito Santo", dogrande mestre Jaob de Sarug e de muitos outros padres da Igreja de Antioquia que ompuseram,na alma da medita�~ao, estas belas ora�~oes.A l��ngua, omo j�a falamos, �e o sir��ao ou siro-aramaio, isto �e, o mesmo idioma que falou JesusCristo e que lhe serviu na �Ultima Ceia para a institui�~ao da Sagrada Euaristia. A Liturgia Maronitaonserva, pois, a nota sublime destas palavras da onsagra�~ao.Na onep�~ao dos Crist~aos orientais, a renova�~ao lit�urgia �e naturalmente a primeira dire�~ao paraa qual devemos tender para elaborar toda renova�~ao elesial ou paroquial. A liturgia �e onsideradaomo o \saramento do povo de Deus" em marha para a terra prometida, reunindo-se ao redor do11



seu hefe, o Cristo, na pre�gura�~ao de um ajuntamento �nal do qual fala o autor do Apoalipse.Com efeito, a palavra \igreja", em sir��ao, �e \Knuhto" e signi�a: ajuntamento.Esse povo de Deus estando em marha, ada homem em partiular �e um peregrino aompanhadopela liturgia durante toda sua vida: no nasimento, no amor, a alegria e a morte. Para os Orientaisigualmente, a liturgia �e, por onseguinte, o ponto de partida de toda evangeliza�~ao e o ponto de�naliza�~ao da vida rist~a. A a�~ao lit�urgia na tradi�~ao oriental �e a prinipal fonte de alimentoespiritual.Para estudar a renova�~ao lit�urgia na Igreja Maronita, �e in�util seguir, sem distin�~ao, os rit�erios emhonra na liturgia do Oidente. Porque a Genesis das ulturas e das mentalidades onstitui ao Orientee ao Oidente personalidades distintas, n~ao superior uma a outra, mas simplesmente diferentes.O interesse que os Maronitas Libaneses d~ao �a renova�~ao do Missal, elipsa, a seus olhos, todaoutra neessidade de renova�~ao lit�urgia. Em quanto o livro do Missal n~ao fosse renovado, elespermaneem �eptios �a toda possibilidade de renova�~ao. Este valor dominante, o valor do verbo,�e uma das prinipais raz~oes que \onentra" a renova�~ao em livros determinados, por nosso aso oMissal. Por isso, a Comiss~ao Lit�urgia Maronita empenhou-se em fazer a renova�~ao deste livro que,ap�os v�arias tentativas, �ou vigente em 2001.Tem que ser da \iviliza�~ao da Palavra", do livro, para ompreender o que �e a renova�~ao de umlivro lit�urgio. Paree que a neessidade de permutar tem privilegiado alguns valores t��pios daiviliza�~ao oriental. Pode-se dizer que esta �e fundamentalmente a iviliza�~ao da Palavra. Ap�os apedra, s~ao as palavras que o homem do Oriente Pr�oximo empenhou-se em polir om perseveran�a.Esta dupla prevalênia da palavra e do esrito �e um dado permanente que ressurge at�e os n��veis maisespirituais do omportamento humano.Podemos dizer, �nalmente, que a arater��stia talvez mais evidente da Liturgia Maronita �e a deser popular. Paree laro aqui que a missa �e o sarif��io de toda a Assembl�eia, que dele partiipaefetivamente. Durante o sarif��io, o povo deve manter um di�alogo ont��nuo om o elebrante, e suasalama�~oes lembram os Primeiros Crist~aos rodeando seu Bispo na fra�~ao do p~ao.10 Os Santos Maronitas10.1 A vida dos santosDa profunda e dif��il vida e da espiritualidade da Igreja maronita, sem olvidar os inumer�aveis ��eisque deram sua pr�opria vida pela f�e, existe um importante eleno de santos e beatos maronitas, sinalda partiipa�~ao desta Igreja partiular na Igreja Universal. De S~ao Maron omo padroeiro da Igrejamaronita e de S~ao Yuhanna Maron j�a falamos anteriormente porque fazem parte integrante da hist�oriada Igreja Maronita. Falaremos, em ontinua�~ao dos Santos \modernos" que foram beati�ados eanonizados segundo as normas modernas ou reentes exigidas para a anoniza�~ao.10.1.1 Rafqa El-Ray�esSanta Rafqa El-Ray�es naseu em 28 de junho de 1832, na pequena idade de Himlaya, a 30quilômetros de Beirute, numa fam��lia maronita. Aos sete anos, perdeu a sua m~ae, o que deixou nelaum grande vazio. Ainda adolesente n~ao hesitou em se tornar empregada dom�estia para ajudar asua fam��lia. Aos 14 anos de idade ome�ou a sentir a voa�~ao para a vida religiosa. Aos 21 anosabra�ou a vida religiosa no Convento de Mariamat, em Bikfaya. De 1856 at�e 1871, desempenhou-se omo professora e eduadora, sendo bem querida por seus alunos e soliitada pelas fam��lias quedepositavam nela toda a sua on�an�a. 12



No ano 1860, Rafqa viveu as sangrentas matan�as dos Crist~aos na Montanha Libanesa. Isto foipara ela uma ruel experiênia dos sofrimentos humanos.Em 1871, foi dissolvido o Instituto Religioso Mariamat. Rafqa (Rebea) entrou logo na OrdemLibanesa Maronita feminina, no mosteiro de Mar Semaan Elqarn. Seu grande ideal era assumirom Jesus Cristo todas as etapas de Calv�ario. Um domingo do Ros�ario (1o domingo do mês) de1885, Rafqa, inspirada, elevou a Deus essa ora�~ao: \Por que meu Deus n~ao me visitas om algumaenfermidade! Por aaso me h�as abandonado?"Deus aeitou essa obla�~ao de amor inondiional que Rafqa fazia de sua sa�ude. Pouo tempodepois, sentiu violentas dores de abe�a e nos olhos. Uma opera�~ao do olho direito foi onsideradaneess�aria. A irurgia pratiada por uma m~ao inexperiente provoou a perda ompleta do olho direitoe a infe�~ao do olho esquerdo que tamb�em rapidamente se perdeu.A partir da��, Rafqa passou por prova�~oes aima das for�as humanas. Fiou ega e om os ossosdesartiulados. Era transportada para a igreja, envolta num len�ol. Seu ardente desejo de partiiparnos sofrimentos do Salvador se realizou, e ela onseguiu transformar suas ont��nuas provas em umaalegria angelial, manifestando um sorriso permanente, enquanto seu orpo, d�ebil e enfraqueido, seapagava lentamente, ofereendo assim, seus sofrimentos em omunh~ao om Jesus pela reden�~ao dahumanidade.Em 1897, foi transferida para o mosteiro de s~ao Jos�e de Jrabta, na regi~ao de Batroun, onde�ou paral��tia, ravada em seu leito, enquanto balbuiava sem essar: \Em omunh~ao om vossosofrimento, ô Jesus". Assim foi a vida da irm~a Rafqa: desde a infânia at�e a morte, um ont��nuomart��rio, arregando a Cruz de Cristo om paiênia, alegria e entrega total �a vontade de Deus.Em 23 de mar�o de 1914, Rafqa entregou sua alma a Deus dizendo: \Jesus, Maria, Jos�e, lhes doumeu ora�~ao e meu esp��rito, tomem posse de minha alma". Ela se apagou no leito omo uma pedraim�ovel, no mesmo momento altar e holoausto. A vida rui�ada de Rafqa nos revela o segredo dosofrimento redentor, provoa em n�os \louuras" de generosidade e nos situa sempre mais perto deDeus e do homem.A irm~a Rafqa foi beati�ada em 17 de novembro de 1985, pelo Papa Jo~ao Paulo II, e anonizadaem 10 de agosto do ano 2001, pelo mesmo Papa. A sua festa lit�urgia elebra-se no dia 23 de mar�o,dia de seu faleimento.10.1.2 M�artiresFraniso, Abdulmoti e Rafael, três m�artires da fam��lia maronita Massabki hamados m�artiresde Damaso, porque foram martirizados em Damaso junto om 8 franisanos, no dia 10 de julho1860. No dia 10 de outubro 1926 foram beati�ados. Comemoramos sua festa no mesmo dia que seumart��rio, 10 de julho.Os 350 m�artires, monges maronitas, foram martirizados em S��ria no ano 517, por aquelesrist~aos que n~ao admitiam o Con��lio de Caledônia. Celebramos sua festa no dia 31 de julho.10.1.3 S~ao Nimatullah Youssef Kassab Al-HardiniS~ao Nimatullah Youssef Kassab Al-Hardini, naseu em 1808, em uma aldeia de Hardin, noNorte da Montanha Libanesa, numa fam��lia profundamente rist~a maronita. No batismo reebeu onome de Youssef. Em 1828, ele entrou num mosteiro da Ordem Libanesa Maronita e tomou o nomede \Nimatullah" que signi�a \Gra�a de Deus". Reebeu o h�abito monaal e fez pro�ss~ao solene nodia 14 de novembro de 1835. Esolhido diretor dos seminaristas da Ordem, e professor de Teologiamoral, foi nomeado três vezes Assistente geral da Ordem. Ele umpriu muitas atividades mission�ariase apost�olias. Cumpriu os votos religiosos de maneira perfeita, om f�e, humildade e abnega�~ao.13



Morreu no dia 14 de dezembro de 1858. Foi beati�ado no dia 10 de maio de 1998, pelo papaJo~ao Paulo II, e foi anonizado no dia 16 de maio de 2004, pelo mesmo Papa. A sua festa lit�urgiaelebra-se no dia 14 de dezembro, data de seu faleimento.10.1.4 Charbel MakhloufS~ao Charbel Makhlouf, nasido dia 8 de maio de 1828, em Beqahkafra, aldeia montanhosa, a 1600metros de altitude no norte do L��bano, situada nas proximidades dos edros milenares e de Bisharri,idade natal de Gibran. Era o quinto �lho do asal Antoun Zarour Makhlouf e Brigida Alhidia, foibatizado sob o nome de Youssef. Seu pai requisitado pelo ex�erito otomano para trabalhos for�adosn~ao tardou para morrer, quando Youssef tinha ainda três anos. Este reseu num meio familiarprofundamente religioso.�Orf~ao de pai, o pequeno Youssef freq�uentava, em ompanhia de seus olegas, a esola paroquialde sua aldeia. Desde a sua primeira infânia manifestou uma tendênia muito pronuniada para oisolamento e a devo�~ao. Abandonava seus amaradas e retirava-se para rezar numa gruta que foidenominada, a prin��pio ironiamente, a gruta do santo. J�a adolesente rezava muito e pedia a MariaSant��ssima que o ajudasse para se tornar monge omo seus dois tios maternos.Em 1851, numa madrugada, sem avisar ningu�em, nem se despediu de sua m~ae, o jovem Youssef,om 23 anos de idade, se apresentou no mosteiro de Nossa Senhora de Mayfouk da Ordem LibanesaMaronita. Fez seu primeiro ano de noviiado neste mosteiro. Esolheu por nome religioso CHARBEL,em honra a S~ao Charbel martirizado em 107 da era rist~a. Seu segundo ano de noviiado aonteeuno mosteiro de S~ao Maron de Annaya (Montanha de Jbeil).Em 1853 e aos 25 anos de idade ele fez a sua pro�ss~ao mon�astia, ou seja, os votos solenes deobediênia, astidade e pobreza. No mesmo ano foi enviado ao mosteiro de S~ao Cipriano em KfarHai para ompletar seus estudos. Terminado o urso de �loso�a e teologia, Charbel foi ordenadosaerdote a 23 de julho de 1859, em Bkerke, sede patriaral maronita. Voltou, em seguida ao mosteirode Annaya onde permaneeu 16 anos, vivendo em omunidade, antes de retirar-se na ermida domosteiro, dediada a S~ao Pedro e S~ao Paulo.No mosteiro pratiou todas as virtudes rist~as humanas e mon�astias. Na realidade, seus 16anos de vida no mosteiro foram omo uma introdu�~ao aos 23 anos de eremita, que s~ao o pontoulminante de sua existênia. Os testemunhos reolhidos mostram um S~ao Charbel obediente omuma obediênia quase lend�aria. Sua astidade era verdadeiramente ang�elia. Em sua pobreza alegreimitou os maiores santos da Igreja, pois sabia perfeitamente que ao despojar-se de tudo neste mundoera imensamente rio no Senhor. S~ao Charbel foi sempre um homem de ora�~ao; permaneia longashoras ajoelhado em frente do Sant��ssimo Saramento. Dividia seus dias entre os trabalhos bra�ais naspropriedades do onvento e as prees e medita�~oes. Em resumo, suas ora�~oes inessantes, seus jejunsprolongados, suas morti�a�~oes e sua uni~ao om Deus �zeram dele \um anjo om forma humana".Perdia-se em Deus omo um rio se perde no mar.No dia 16 de dezembro de 1898, o eremita Padre Charbel elebrava omo de ostume a Santamissa na apela da ermida quando de repente foi ataado de paralisia, no momento exato da GrandeEleva�~ao. A agonia durou 8 dias, ap�os 23 anos de vida de eremita exemplar, S~ao Charbel morreu nodia 24 de dezembro de 1898 na v�espera de Natal, para naser de novo no �eu.Ap�os a morte, bem omo durante a vida, padre Charbel foi onsiderado um santo. No dia de suainuma�~ao, o superior do onvento de S~ao Maron de Annaya, Padre Tanios Almehemhany anotouno di�ario do mosteiro o seguinte: \Hoje 24 de dezembro de 1898, faleeu na miseri�ordia do Senhor oPadre Charbel de Biqahkafra, eremita. . . . Reebeu os �ultimos saramentos e morreu aos 70 anos deidade. Foi sepultado no emit�erio da omunidade. O que ele realizar�a ap�os a morte dispensa maioresoment�arios sobre a santidade de sua vida". 14



O orpo de S~ao Charbel permaneeu intato durante muitos anos ap�os sua morte e inlusive trans-pirava. Esse fenômeno de onserva�~ao e de transpira�~ao do orpo, desa�ando as leis da natureza,fasinou os m�edios, os homens da iênia. Que um ad�aver se onserve n~ao �e um fenômeno �unio,por�em que os restos mortais se onservem ex��veis, tenros, transpirando inessantemente �e um asoextraordin�ario e �unio no gênero. Esse foi o aso de nosso santo. Muitos milagres aonteeram ompessoas de v�arias naionalidades e religi~oes que rezaram sobre o t�umulo deste eremita.O Padre Charbel foi beati�ado no dia 5 de dezembro de 1965 pelo Papa Paulo VI. No dia 9de outubro de 1977, o mesmo Papa o anonizou, delarando-o santo do L��bano, santo para a IgrejaUniversal. Celebramos sua festa no tereiro domingo de julho. Mas no Brasil, na Argentina e emoutros pa��ses, sua festa oinide om o dia de sua anoniza�~ao, 9 de outubro.10.1.5 O Beato Abuna Yaaqub El-HaddadO Beato Abuna Yaaqub El-Haddad: No Domingo 22 de junho de 2008 foi prolamado Beato,em Beirute, Yaaqub Haddad de Ghazir, presb��tero, da ordem dos frades menores apuhinhos, fun-dador da Congrega�~ao das irm~as franisanas da Cruz no L��bano, faleido em 1954 aos 79 anos. Aonelebra�~ao euar��stia desta grande festividade foi presidida pelo Cardeal Jos�e Saraiva Martins,Prefeito da Congrega�~ao para as ausas dos santos.A beati�a�~ao de Abuna Yaaqub, unida �a reorda�~ao dos santos Libaneses Charbel, Rafqa eNimatullah Kassab de Hardin, evoa toda a verdade e beleza das palavras de Jo~ao Paulo II quandodizia: \A santidade �e a via-mestra para os rentes do tereiro milênio". As hist�orias dos santoslibaneses, �as quais se aresenta esta partiular do novo Beato, narram sobre homens e mulheresque, obedeendo ao des��gnio divino, muitas vezes tiveram que enfrentar prova�~oes e sofrimentosindesrit��veis. Mas, omo nos reordou o Papa Bento XVI: \Cada forma de santidade, emboraseguindo aminhos diferentes, passa sempre pela via da Cruz, a via da renunia a si mesmo".A santidade n~ao ignora e n~ao evita a ruz, a renunia, o dom de si. O Beato Abuna Yaaqubareditou verdadeiramente, por isso ensinava: \N~ao h�a �eu sem ruz. Desejar o �eu sem sofrimento,�e omo querer omprar meradorias sem pagar".O dom de um novo Beato �a Igreja Libanesa �e um sinal de esperan�a nas extraordin�arias possibili-dades deste amado pa��s, de profundas ra��zes b��blias. Abuna Yaaqub, que se une aos santos m�artiresdo Vale Santo, e de S~ao Charbel, Santa Rafqa, Santo Nimatullah, �e para o L��bano e para os Libanesesum fasinante sinal de reonilia�~ao e de paz, que vem �a terra aos homens que Deus ama.11 Resumo Cronol�ogio da Hist�oria do L��banoNosso prop�osito �e fazer um resumo ronol�ogio, mesmo inompleto, dos prinipais aonteimentosque mararam a hist�oria do L��bano8, a sua geogra�a e os onstantes do povo libanês. A nossapesquisa baseia-se sobre v�arias obras hist�orias e arqueol�ogias em diferentes l��nguas.A preeptoria da Montanha Libanesa permanee envolta no mist�erio. O L��bano omo entidadegeogr�a�a e realidade hist�oria foi onheido desde muitos s�eulos. Por�em, do povo libanês quevivia nesta Montanha na long��nqua antiguidade, antes da hegada dos Arameus, pouo se sabe. Osarque�ologos enontraram muitos vest��gios das iviliza�~oes antigas sobre o litoral L��bano-Fen��io. NaMontanha desobriram pouos vest��gios importantes referentes �a pr�e-hist�oria e �a antiga hist�oria do8Existem muitas passagens da revela�~ao urantiana que falam de Jesus e seus dis��pulos na regi~ao onde atualmentese loaliza o L��bano. Por exemplo: Livro de Urantia, A Caminho da Fen��ia, 155:4.1 - . . . esse grupo, de vinte e inoinstrutores da verdade, deixou Cesar�eia-Filipe para iniiar a sua viagem �a osta Fen��ia. Eles ontornaram a partepantanosa pelo aminho de Luz, at�e o ponto de jun�~ao om a trilha de Magdala - Monte L��bano, e da�� seguirampara o ruzamento om a estrada que leva a Sidom, hegando l�a na sexta-feira �a tarde.15



L��bano. A maior parte dos vest��gios eslareeu at�e erto ponto, a hist�oria do litoral libanês, quereebera a partir do tereiro milênio antes de Cristo o nome de Fen��ia. A Montanha Libanesaentrara plenamente na hist�oria, oupando o papel do litoral, a partir do s�eulo VII da era rist~a,�epoa da onquista �arabe.Come�amos pela idade paleol��tia.45.000 antes de Cristo (Paleol��tio m�edio): Os arque�ologos enontraram abrigos em grutas do valede Nahr Elkalb, de ksar Akil (Antelias) e de Abu halka (Tripoli).A mais antiga instala�~ao de uma idade Libanesa, Biblos, data aproximadamente do ano 6.000antes de Cristo �E o �m dos anos pr�e-hist�orios, a idade que hamamos neol��tia.�Epoa endol��tia (3.800-3200 antes de Cristo) �E a �epoa do desobrimento do obre que engajouo homem na maravilhosa aventura da Idade do metal. Dela existem vest��gios em Biblos (Jebeil).No quarto milênio: presen�a dos Cananeus, antepassados dos Fen��ios no L��bano. Enontramosos primeiros exemplos de ritos funer�arios em Biblos, e muros de reinto fehado em Beirute.Na �epoa da iviliza�~ao pr�e-urbana (3.200-3.000 antes de Cristo): os antigos Libaneses ons-tru��ram, em Biblos, asas retangulares, divididas habitualmente em três salas.A iviliza�~ao urbana (3.000-2.500 antes de Cristo) oinide om a presen�a dos Fen��ios. Eleshabitaram o litoral libanês e a regi~ao meridional de S��ria, notadamente na famosa Ugarit.III Milênio antes de Cristo: Funda�~ao das idades merantes Fen��ias. A primeira, segundoHer�odoto �e Tiro, em 2750 antes de Cristo. Come�aram tamb�em as rela�~oes omeriais om Egito.�Epoa pr�e-Amorita (2.500-2.150 antes de Cristo) revela a existênia de uma ria burguesia Fen��ia.A onquista Amorita (2.150-2.000 antes de Cristo) deixou uma mudan�a total na organiza�~aourbana de Biblos. A vinda de Abra~ao de Ur, por Harran, �a Palestina �e um aspeto desta grandemigra�~ao. Ela mara o in��io da hist�oria dos Patriaras.Tempo dos Amoritas (2.000-1.725), deixou omo prinipais vest��gios, sar�ofagos monumentaise novos templos na idade de Biblos. Politiamente, o Egito teve grande inuênia no pa��s. OsGibelinos, ou seja os habitantes de Jebeil (Biblos), usavam, no in��io, a esrita hierogl���a do Egito,e, posteriormente, uma esrita pseudo-hierogli�a de sua inven�~ao.Por volta do ano 1725 antes de Cristo desferraram os Hiksos, hordas guerreiras indo-europ�eias,oupando o Egito, a S��ria, o L��bano, at�e o ano 1.580 antes de Cristo, aproximadamente.No s�eulo XVII antes de Cristo, os Fen��ios inventaram o alfabeto, hamado alfabeto de Biblosque �e a maior e a melhor d�adiva ofereida �a humanidade inteira.A �epoa da domina�~ao eg��pia (1.580-1.200 antes de Cristo) ome�a om a vit�oria de ThutmosIII. O rei de Biblos, aliado �el do fara�o de Egito fazia a guerra ontra os pr��nipes s��rios que viviamsob a hegemonia dos Hititas.S�eulo XV antes de Cristo: Per��odo de grande prosperidade. Funda�~ao de pequenos reinos, quehamamos Cidades-estados, pelos Fen��ios.S�eulo XIV antes de Cristo: Apareeram os primeiros doumentos de esrita alfab�etia de Ugarit.A partir do s�eulo XIV antes de Cristo, os Fen��ios da orla mar��tima do mediterrâneo oriental,distinguiram-se por sua perfeita ruptura om os m�etodos pol��tios de seus vizinhos. N~ao entravammais em lutas que dominavam nas outras popula�~oes do oriente. Em vez de entrarem em guerrasabertas, omo faziam outros pa��ses, entre eles Ass��rios e Persas. Ao ontr�ario, os Fen��ios, por suadiplomaia, levaram os invasores a pagar os seus servi�os no mar. Aeitaram tamb�em a lurativamiss~ao de intermedi�arios entre �Asia e o mundo mediterrâneo.Entre 1.200 e 1.000 antes de Cristo foi marada a hegada dos \Povos do mar". A S��ria, o L��bano-16



Fen��ia e a palestina onseguiram ser o lugar de enontro de três povos migrantes quase s��nronas.Os Arameus oupavam a S��ria Setentrional e o L��bano. Os Judeus se instalaram em Canaan e os\Povos do mar", vindos das ilhas e das margens do mediterrâneo oidental, preparam para si umlugar no meio das popula�~oes da orla mar��tima da Fen��ia. Tiro domina no sul e Aradus no Norte.�E a �epoa do in��io da navega�~ao at�e �Afria.A hegemonia de Tiro9 e de Aradus se on�rma mais entre 1.100 e 725 antes de Cristo sobre aregi~ao do mediterrâneo. Monopolizaram o om�erio oriental e seus navios sulavam o mar em todaa sua extens~ao. �E a �epoa das grandes expedi�~oes mar��timas onjuntas feitas pelo rei Hirom de Tiroe seu vizinho, o rei Salom~ao.Em 814 antes de Cristo, a famosa Alissa, irm~a de Pigmalion, rei de Tiro, se dirige para Oidentepara fundar a idade p�unia de Cartago, a �m de dominar gradualmente o Oidente.A domina�~ao Assiro-Babilonia ome�a em 725 e termina em 539 antes de Cristo, in��io da �epoaPersa. Os nomes mais famosos naquela regi~ao s~ao os reis ass��rios Salamanossor, Tiglatfalazar, As-surbanipal e o rei neobabilônio Nabuodonozor, quem onquistou Jerusal�em em 586 antes de Cristoe exilou em Babilônia muitos guerreiros do povo Judeu.Em 539 antes de Cristo, o rei persa Ciro onquistou Babilônia e onseguiu a hegemonia sobre todosos pa��ses vizinhos, do Indus ao torrente de Egito. S��ria, Fen��ia, Palestina e Chipre formaram a 5a�\satrap��a". Os portos Fen��ios hegaram a uma prosperidade extraordin�aria. O pa��s foi pai�ado ea administra�~ao bem organizada.A domina�~ao persa no L��bano-Fen��ia terminou em 332 antes de Cristo, �epoa da onquista deAlexandre, o Grande. A partir de 284 antes de Cristo ome�ou uma nova guerra entre os Seleuidese os Tolomeus, isto �e entre os dois prinipais grupos gregos.Em 218 antes de Cristo: Na parte oidental do Mediterrâneo, o famoso general artaginês Hanibaloupa a It�alia durante 15 anos. Foi esta a segunda guerra P�unia (218-219).Em 148 antes de Cristo, Cartago foi destru��da pelos Romanos que estenderam a sua onquista atodas as margens do Mediterrâneo Oidental.A �epoa Romana no L��bano (63 antes de Cristo - 330 ap�os Cristo), ome�a om a onquista dePompeu. Durante essa �epoa, as grandes possibilidades omeriais dos Fen��ios foram bem orientadase bem dirigidas. Assim, o L��bano-Fen��ia10 hegou a um alto n��vel de prosperidade e de progresso.Grandes monumentos foram onstru��dos em todas as idades, prinipalmente os de Baalbek.Em 27-30 ap�os Cristo: No in��io de sua vida p�ublia Jesus realiza seu primeiro milagre no ma-trimônio de Can�a11 de Galil�eia, no sul do L��bano, a doze quilômetros da idade de Tiro, segundoEus�ebio de Ces�area, primeiro historiador da Igreja, e S~ao Jerônimo que viveu muitos anos em TerraSanta. Cera do ano 30 de nossa era: morte e Ressurrei�~ao de Cristo.No ano 57, na sua tereira viagem, S~ao Paulo passa em Tiro onde enontra uma Comunidade deCrist~aos.Em 222: Funda�~ao da famosa Esola de Direito em Beirute, a idade denominada: M~ae das Leis.9\Livro de Urantia", Doumento 156: \A Estada em Tiro e Sidom", Item 156.4: \Em Tiro".10No Livro de Urantia, 156:2.3, revela-se a alorosa reep�~ao do povo na Fen��ia aos ensinamentos de Jesus - Osap�ostolos e os evangelistas �aram bastante animados pelo modo omo os gentios de Sidom reebiam a mensagemdeles; e, durante a sua urta estada ali, muitos foram aresidos ao Reino. Esse per��odo de era de seis semanas naFen��ia foi um tempo muito frut��fero para o trabalho de onquistar almas. No entanto os esritores judeus, que maistarde redigiram os evangelhos, habituaram-se a passar por ima e desonsiderar o registro dessa alorosa reep�~aoaos ensinamentos de Jesus da parte desses gentios, no exato momento em que uma grande parela dos do seupr�oprio povo enontrava-se mobilizada ontra ele.11\Livro de Urantia", Doumento 137: \O Tempo de Espera na Galil�eia", Item 137.4: \O Matrimônio deCan�a". 17



N~ao �e f�ail determinar exatamente quando ome�a a �epoa Bizantina, porque o Estado Bizantinon~ao foi, no in��io, mais que um prolongamento do antigo Imperium Romanum. Este n~ao aaboubrusamente om a transferênia da apital a Constantinopla em 330. Preferimos situar o in��iodentro de uma �epoa. Neste aso, a transferênia da Capital, seguida om a morte do ImperadorTeodoio (395) e a partilha do Imp�erio, abrem a era, hamada mais tarde Bizantina, que terminoupela onquista �arabe (632-640).A data do Batismo do Imperador Constantino I, em 337 A.D., foi um evento b�asio para a vidapol��tio-religiosa dos Crist~aos.Em 476, o Imperador Romano Oidental aiu sob os golpes dos b�arbaros, enquanto o do Orienteou Bizânio prosseguiu uma longa hist�oria.S�eulo V: Evangeliza�~ao da Montanha Libanesa pelos dis��pulos de S~ao Maron.No ano de 634, ome�am as vit�orias dos �arabes Mu�ulmanos sobre os Bizantinos. Em pouosanos, os seguidores de Mahom�e onquistaram toda a S��ria, a Palestina e o litoral do L��bano.Ano 650: In��io do reino do alifa Muawiya, fundador da dinastia dos Omyades em Damaso.Provavelmente, o ano 685 foi eleito S~ao Jo~ao Maron, primeiro Patriara Maronita para a sede deAntioquia.Nos in��ios do s�eulo VIII: Funda�~ao de Anjar (na Bekaa) pelo Khalifa Alwalid. Em 750, o KhalifaAbasside Abu Alabbas reina em Bagdad.Nos s�eulos IX e X: Desmembramento do Imp�erio Abasside. Os Bizantinos voltam ao L��bano.No ano 1071: Os Turos Seldj�uidas venem o ex�erito bizantino. O Oidente ome�a a se mobi-lizar.Em 1095-1099: A Primeira Cruzada oupa Jerusal�em. Tr��poli ai nas m~aos dos Franos (=Cruzados), em 1109, e Tiro em 1124.Em 1197: Vit�oria de Salah Eddin sobre os Cruzados em Hattin (Palestina). Delino do ReinoLatino de Jerusal�em.Em 1250: Os Mameluos suedem aos �Arabes.Entre 1289 e 1291, as idades de Tripoli, Sidon (Saida) e Tiro foram tomadas pelos �Arabes. Fimdos Estados Latinos do Oriente.Em 1292-1293: Sa��da de�nitiva dos Cruzados do Oriente Pr�oximo.1301-1307: Guerra dos Mameluos ontra os Keserwanitas.Em 1516: Os Otomanos (Turos) venem os Mameluos e oupam o L��bano. �Epoa Tura: 1516-1918.Em 1544-1697: Reino dos Pr��nipes Maan no L��bano. O mais famoso entre eles foi Fakhreddin II(1598-1635).Em 1584: Funda�~ao do Col�egio maronita de Roma.Em 1607-1842: Reino dos Pr��nipes da fam��lia Chehab ujo prinipal representante foi Bahir II.Em 1840: Provoa�~ao dos onitos onfessionais na Montanha Libanesa, entre Crist~aos e Druzos.Em 1842: Instala�~ao do regime dos dois Kaemmaqamat, isto �e a divis~ao do L��bano em doisdistritos, um ao norte administrado por um Maronita, outro ao sul, administrado por um Druzo.Em 1860: Massare dos Crist~aos do Chouf (prinipalmente Deir Elkamar), de Zahle e Damaso,pelos Druzos e Turos. Interven�~ao r�apida do ex�erito Franês na �epoa do Imperador Napole~ao III,para terminar os massares onfessionais. 18



Em 9 de junho 1861: Protoolo de 1861 estabelee o regime da Mutassary�at, onsistindo noreonheimento da autonomia administrativa do Monte L��bano.Em 1866: Funda�~ao da Universidade Ameriana em Beirute.Em 1875: Funda�~ao da Universidade Franesa, Saint Joseph, em Beirute, pelos Padres Jesu��tas.Em 1914-1918: Primeira Guerra Mundial = quatro anos de mis�eria para o L��bano. Em 1918termina a �epoa otomana om a entrada das tropas franesas e inglesas no pa��s dos Cedros.Em abril 1920: O L��bano foi oloado sob Mandato Franês.Em 31 de agosto 1920: O general Gouraud, alto Comiss�ario da Fran�a no Levante, dereta orestabeleimento do L��bano em suas fronteiras geogr�a�as e hist�orias. No primeiro dia de setembro,ele mesmo prolama o Estado do Grande L��bano, Estado independente sob Mandato Franês.Em 23 de maio 1926: O Estado do grande L��bano transformou-se em Rep�ublia Libanesa, depois deter estabeleido e promulgado demoratiamente uma Constitui�~ao, adotando o regime parlamentar.Em 27 de mar�o 1929, Charles Debbas foi nomeado primeiro Presidente da Rep�ublia Libanesa.Em 1929-1930: Emile Edd�e foi nomeado presidente do Conselho de Ministros. Ele onseguiu doParlamento plenos poderes e legisla por deretos-lei. Proede notadamente �a reforma administrativae judii�aria do jovem Estado libanês.Em janeiro 1936, Emile Edd�e foi eleito Presidente da Rep�ublia Libanesa. �E o primeiro Presidenteeleito pela Assembl�eia Naional e o primeiro maronita que nomeia um mu�ulmano omo PrimeiroMinistro.Em 1941, as tropas anglo-gaulistas penetram no L��bano e on�rmam a sua inten�~ao de lhe onedera independênia que permanee te�oria durante dois anos.Em 1943, Behara el Khoury foi eleito Presidente da Rep�ublia. No dia 22 de novembro do mesmoano, o L��bano obteve efetivamente a sua Independênia, mas sofrendo as onseq�uênias da rivalidadefrano-britânia.Em 14 de maio 1948 foi prolamado o estado judeu. Esse fato teve omo prinipal resultado aguerra entre Israel e os pa��ses �arabes da regi~ao. Primeira hegada dos Palestinos ao L��bano.Em 23 de mar�o de 1949: Assinatura da Conven�~ao de Armist��io L��bano-Israelense.Em 27 de setembro 1949: Faleimento do antigo Presidente da Rep�ublia Libanesa, Emile Edd�e,ujo enterro se transforma numa manifesta�~ao pol��tia extraordin�aria, revelando a inten�~ao e o en-raizamento do seuleader-ship.Em setembro 1952, a frente Naional da Oposi�~ao organizou uma greve geral no L��bano. Oprinipal resultado foi a demiss~ao do Presidente Behara Elkhoury e elei�~ao de Camille Chamoun(22 de Setembro).Em 1957: O governo libanês adotou a lei de Eisenhawer que dava a USA a autoriza�~ao e o poderde utilizar as armas para defender todo pa��s do Oriente Pr�oximo que desejaria seu apoio ontra aagress~ao omunista.Primavera de 1957: Elei�~oes Legislativas no L��bano.Em 22 de fevereiro 1958, Egito e S��ria estabeleeram uma verdadeira fus~ao, para formar aRep�ublia �Arabe Unida que permaneeu durante pouo tempo unida.Em maio 1958: Revolta dos hefes da oposi�~ao ontra o Presidente Chamoun e seu governo. Emsetembro do mesmo ano teve a elei�~ao do general Fouad Chehab omo presidente da Rep�ubliaLibanesa.Em junho e Julho de 1960: Elei�~ao Legislativa no L��bano. O Presidente da Câmara dos deputados19



foi Sabre Hamad�e.Em 15 de setembro 1960: Abertura em Beirute do Congresso dos emigrados Libaneses.Na noite de 30-31 dezembro de 1961: Tentativa frustrada de um golpe de Estado pelo PartidoPopular S��rio no L��bano.Em 2 de mar�o 1962: Funda�~ao da Federa�~ao do Trabalho em Beirute.Em 5 de setembro 1962: Monsenhor Batanian foi eleito Patriara dos Armênios Cat�olios.No ver~ao de 1963: Elei�~oes Muniipais no L��bano.No dia 7 de janeiro 1964: Faleimento do Cheikh Behara Elkhoury, antigo Presidente da Rep�ubliaLibanesa.Em abril 1964: Elei�~ao da Câmara dos Deputados.Em 18 de agosto 1964 foi eleito Charles Helou omo Presidente da Rep�ublia Libanesa.No dia 20 de agosto 1964: Congresso da Uni~ao Libanesa Cultural Mundial no Pal�aio da UNESCOem Beirute.Em 25 de abril 1965, os Armênios lembram, no L��bano, o inq�uenten�ario do assassinato e matan�adeste povo pelos Turos.Em 21 de dezembro 1966, o Cheikh Hassan Khaled foi eleito Mufty da Rep�ublia Libanesa.No dia 5 de junho 1967, a Guerra de Seis dias estourou entre �Arabes e Israelenses. Os �Arabesperderam. Novos refugiados Palestinos hegaram ao L��bano.Mar�o e abril 1968: Elei�~oes Legislativas no L��bano.No dia 3 de novembro 1969: Assinatura dos Aordos do Cairo, ujo resultado foi p�essimo para opa��s dos Cedros.No dia 17 de agosto 1970, foi eleito Sulaiman Frangieh omo Presidente da Rep�ublia Libanesa.No dia 3 de agosto 1971: Abertura do IV Congresso da Uni~ao Libanesa Cultural Mundial, emBeirute.Em abril 1972: Elei�~oes Legislativas no L��bano.Em maio 1973: Confronto entre o ex�erito libanês e os Palestinos.No dia 13 de abril 1975: In��io da Guerra sobre o territ�orio libanês.No in��io de junho 1976: Interven�~ao s��ria na guerra em nosso pa��s.Em junho 1982: Invas~ao israelense de uma parte do territ�orio libanês.Em 1984: Visita de Sua Beatitude o Patriara Ignatius IV Hazym a sua Comunidade no Brasil.Em 1989: Os Aordos do Taef preparam a instala�~ao da Tereira Rep�ublia.Em 1990: �m das hostilidades entre os diversos grupos pol��tios e religiosos no L��bano.Em 1993: Visita de sua Beatitude o Patriara Maximos V Hakim a sua omunidade Melkita noBrasil.Em 1994: Importantes esava�~oes em Beirute ujo prinipal resultado foi a desoberta de umaparte da idade Fen��ia no bairro dos Souks. Os Gregos e os Romanos edi�aram sobre embasamentosFen��ios e a organiza�~ao urbana de Beirute foi anterior ao modelo helen��stio.Em 1997: Visita de Sua Beatitude o Patriara e Cardeal Nasrallah Sfeir a sua Comunidademaronita no Brasil (1-15 de mar�o), atendendo ao onvite da Soiedade Maronita de Bene�ênia,na oasi~ao de seu primeiro Centen�ario de funda�~ao.20



No dia 26 de Novembro de 2006 foi ordenado o Padre Edgard Madi Arebispo para a DioeseMaronita do Brasil.12 Links RelaionadosBkerke - a sede Patriaral12S~ao Maroun - Mar Maroun13S~ao Charbel14Santa Rafqa15S~ao Nimatullah Kassab Al-Hardini16Saramentos17Voa�~ao Saerdotal18Reprodu�~ao de onte�udo autorizada desde que itada fonteEparquia Maronita do Brasil

12Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/?eFh4fDEzNA==".13Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/?eFh4fDExNw==".14Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/?eFh4fDE0NA==".15Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/?eFh4fDE0NQ==".16Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/?eFh4fDE0Nw==".17Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/?eFh4fDExOA==".18Internet: \http://www.igrejamaronita.org.br/onteudos/?eFh4fDExNg==".21


