
DEPODIENTO

o IMPASSE LIlWitS

GUy Condet*

o cotidiano durante os bcHDbardeios

~ noite em Beirute; ha tres horas 0 ceu esta sendo ras

gado par clarees fugidios que enchem a noite com uma luz in

quietante; nao e a natureza em colera como numa noite de tem

pestade: desta vez sao os homens levados por sua compulsao

,criminosa que enviam cegamente obusesde todos os calibres 50

bre 0 campo inimigo. SIrios e mu~ulmanos libaneses de urn lado,

cristaos do outro defrontam-se num violento duelo de artilha

ria pesada. Sera que esta e uma guerra classica onde se exal

tam asqualidades guerreiras doscombatentes? Nao, e 0 metra

lharintensivo e cego de regioes civis. Escondidos nos abri

gos fortificados ou em seus tanques, os artilheiros bombar

deiam sem distin9ao oterritorio inimigo: hospitais, escolas,

fabricas, casas e abrigos saoatingidos e dezenas de inocen

tes dizimados por este diluvio de fogo.

Estou num abrigo com todos os meus vizinhos: e 0 corredor

do predio, protegido por paredes de pedra e sacos de areia; e

urn edificio de sete andares e todos os seus moradores estao no

·Professor no liceu frances de Beirute de 1978 a 1983. Tradu
zido por Maria Helena G. ~lamigonian e Beatriz G. M. Bessa.
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abrigo; estamos relativamente em seguran¥a pois ate agora os

obuses empregados tern uma for¥a de penetra¥ao que nao ultra

passa tres andares; os predios pequenos sao mais vulneraveis,

foi por isto que 0 Embaixador da Espanha perdeu a vida: ele

estava num predio de dois andares, 0 obus atravessou os te-

tos explodindo no abrigo onde ele se encontrava; muitas pes

soas sao mortas nas mesmas condi¥oes, cada bombardeio tern sua

cota de vitimas inoc~ntes.

Cada urn reage aos acontecimentos de acordo com seu tempe

ramento: quando urn ou varios obuses caem perto do abrigo -- os

"orgaos de Stalin" podem enviar quarenta obuses ao mesmo tem

po -- 0 estrondo da explosao faz tremer as paredes e sacode

nervosamente os que assistem: as mulheres, esgotadas, choram;

as crian¥as sensiveis, tomadas de panico, tremem e gritam de

terror; os homens interrompem sua partida de baralho ou de

"tric-trac" e em seus olhares advinha-se a inquietude, por ve

zes 0 desespero; 0 odio que ·esta no fundo de cada cora¥ao ex

plode entao em maldi¥oes raivosas contra 0 inimigo; depois 0

barulho dos obuses se afasta;e urn outro setor que esta sob

as bombas; todos se precipitam em torno do radio para escutar

febrilmente as ultimas noticias; depois a tensao relaxa urn

pouco e a cidade retoma seus direitos: bebe-se cafe servido

pelas mulheres ou partilha-se uma refei¥ao frugal; os homens

retomam seu jogo; as mulheres sentadas num diva repousam ou

trocam banalidades para descontrair urn pouco a atmosfera mas

a tensao permanece pois a noite e entrecortada a cada instan

te por "flashes de informac;:oes" relatando a situac;:ao; as cri

anc;:as, cansadas, dormem sobre colchoes; as horas da noite se

escoam assim desconfortaveis e angustiantes; tarde da noite,

o cansac;:o venceu todos e cada urn dorme, sobre camas improvisa

das, urn sono agitado e precarl.o. Ninguem ousaria sair durante

os bombardeios; na noite lugubre e escura -- ou fracamente il~

minada -- e deserto; as vezes uma ambulancia passa em velo

cidade para conduzir feridos ao hospital mais proximo; os caes

uivam mortalmente pelo quarteirao e no alto, bolas vermelhas

atravessam 0 ceu para cumprir sua tarefa sinistra. De manha,

os artilheiros retiram-se de cena para dormir: sua

cia nao perturbara seu sono.
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Meus' vizinhos retornarn a seus apartamentos.;e precise

aproveitara tregua..rnatinal, resultad<j> de um acordo tacito

dos antagonistas; isto faz parte daregra do jogo, pois e do

interes·se d.e todos;. cada .urn sobe a sua casa para· {azer uma

pequena toilette, paratelefonar a sua famIlia, para eS,cutar

o radio que dad. num })Qletim laconico a lista dos mortos· e fe

;r:idos, para descansar poisa"noite foi ardua, ouainda para

cozinhar e limpar. As lojas de alimentos e os banco~ entrea
?rem suas portas ate 0 meio-dia -- se ,nao ha' incidentes que os
obriguem a fecha-las rapldamente --eos homensaproveitam pa
ra fazer algumas compras ou retirar dinheiro; eles constatam,

entao, com amargura, que os pre~os das mercadorias sobrem mui-
, ," :- ., .~. i-. . . ' "- . .

to depressa e q~eos gen~ros de prirneira necessidade faltam:
~ pao, por exemplo. 0 libanes eum grande comedor de pao, que
e' a base da alimenta~ao dos pobres, mas em todas as famIlias

aprecia-se 0 "mana~che": um tipo de paoenrolado contendo to

~ilho, ol~o,' duas faUas de ling(1i~a e dois peda~os de tomate.

Longasfilas de espera formam-se em frente das padarias e as

vezes e pI:'eciso.es!'erar hora!i ate conseguir pao a menos que se

tenha algu~ni aseu servl~.o ou se tenha amigosentre os mili

cianos: re~olver na cintura, estes .passam, com c~nismo, na
frente de todos e qualquerreclama~ao terminariaem altera~ao

.p0I:' vezes trag-ica paI:'a. o~orajoso .contestador; acontece tam

bem, para grande desapontiimento, de naohaver mais pao, quando

chega a sua vez ee a mesma coisa com a ~asolina, distribuIda
com pa rc Lmdnf.a salvo para os .traficantes· que a revendem no
mercado negro. Aproveita-se tam.bem os momentosde tregua para
enterrar os mortos sem as cerimonias habituais. Os primeiros
obuses sao as vezes mortals e atingem aquelesque nao puderam
voltar rapidamente a urn abrigo. Nas ruas, entulhadas de es
combros, de destro~os de vidro, salpicadas de buracos de obu
ses, as pessoas apressam 0 passo, lan~ando olhares consterna

dos sobre os estragos ocasionados pelos bombardeios da noite:
casas e spedacadas most.rando 013 largos rombos abertos, apar
tamentos destruIdos, lojas e entrepostos incendiadospor bom

bas de fosforo, automoveis queimados, postes derrubados e ca
naJiza~oes rompidas. Quando dois amigos se encontram, congra

tulam-se pronunciando a formula ritual marcada de fatalismo:
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"Grac;ras a Deus voce esta vivo". Est~ e 0 espetacul,o aflitivo

visto pelas pessoas que acabam de .deixar seus abrigos apos
uma noite de angustia e de terror. ~ precisoaqui esclarecer

que 0 Estado, moribundo, nao previu nenhu~ in4enizac;rao para

os atingidos pelo sinistro ou para ps invalidos -- que tern co

mo unico recurso a ajuda da familia (no sentido maior da pala

vra). Esta naofalta jamais aos .seus 4everes para. com os -seus:

a solidariedadefamiliar substitui entao 0 Estado falido; so

os feridos sao tratados gra.tuitamente nos hospitais.

Logo, as ruas se esvaziam e urn silencio pesadotoma conta

da cidade; escuta-se 0 sinal da retoma4a dos bombardeios COm

resignac;rao e cada urn se apressa em voltar ao abrigo a primei

ra queda de obuses mencionada pelo radio.

A vida corre assiro no Libano desde 1975: a perlodos de

violencia se sucedem periodos de tregua (as vezes bern lon.gos

como em 1987-88), mas a situac;rao socio~economica se degrada

dia-a-dia:os capitais deixam 0 pals. Os industriais e os co
merciantes liquidam seus estoques mas "nao investem mat s, a es"'"

cassez de gasolina provoca 0 aparecimentode urn mercad6 para

lela que ofereceo produto apre90s exorbitantes. Nos super
mercados se da a dan9a das etiquetas ao ritmo da depreciac;rao do

dinheiro local (1 dOlar valia 3 libras "libanesasem 1975, ele

vale atualmente 500-550). Asmensalidades eScolares noensino

privado aumentam a cadatrimestre, no ritmo da inflac;rao; ora,
a grande maioria dos alunos freq6en.ta as escolas privadas' -

na sua maioria catolicas -- e 0 montante dos abonos familia"'"

res recebidos pelos pais e irrisorio quando nao e nulo para

muitas categorias sociais. Os salarios nao seguero a mesma cur

va pois eles nao sao indexados e os' iaumerrbos salatiafs" sao'in..;"

suficientes e concedidos com muito atraso; 0 desemprego aumen

ta, sobretudo entre os ]ovens. Enfim, e a pauperiza9ao da

grande maioria da popula9aO, agravada por urn sistema de .pro
te9ao social inexistente para muitos e irrisorio para outros(

o reembolso dos gastos medicos e f arrnaceu t Lcoa se faz sobre

bases bern inferiores ao montante das despesas feitas. Por ou
tro lado, os numerosos cortes de eletricidade e agua obrigam,

aqueles que tern condic;roes. a comprar pequenos geradores e cis-
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ternas de agua; os outros recorrerao as veIas 'e aos baIdes;En

fim; as freqf1entes perturbac;oes das linhas telefonicas trans

tornam as cOrnuriicac;oescomerciais e privadas. Em compenaac;ao,

urna minoria expoe, aem vergonha, sinais exteriores de riqueza

e vive foigadamente: traficantes de armas e dedroga, empre

sas finance~ras especulando com 0 dinheiro, detentores de ca

pitais em divisas 'estrangeiras, medicos, grandes comerciantes

lsobretudo do ramo de ~limentayao), d~spachantes, etc.

Em todas 'as escolas 0 nivel dos ,estudos baixa considera

velmente; os programassao mal concluldos, 'os exames de fim

de 'ano nao sao mais organizados - ,0 "baccalaureat" por exem- '

plo ~ e os alunos sao assim admitidos em muitas faculdades

fornecendo sirnplesmente urn atestado do termino .dos estudos

secundarios de seu estabelecimento; sornente os alunos dos es

t~belecimentos fran~eses e de alguns grandes colegios da cida
de .r ec ebem uma solida . formac;ao confirmada pelo "baccalaureat"
frances, m~s ,eles sao urna minoria. No ensino superior. o ,nivel

dos estudos , seguira a mesma curvae incitara muitos jovens
das classes favorecidas a continuar seus estudos ,na Europa
na Franc;a particularmente - enos EstadosUnidos. ~certo,que

esta situac;ao ,tera graves conseqf1encias para pfuturo do pais
quando for necessario ,substituir os quadros atuais. Eu pcde

ria passarem revista todos os setores ,de atividades e chega
ria ,as mesmas conclusoes: por toda pa~te e a degradac;ao do
sistema socio-economico, provocada por uma falencia completa
das ,i ns ti tuic;oes politicas.

A vida nos periodos de tregua

Antes de abordar 0 fundo do problema, isto e, as causas
da crise que abala atualmente 0 pais, seria born conhecer al
guns aspectos da vida no Libano durante as treguas. "0 homem
e urn animal que se habitua a tudo" disse Dostoievski: e ver

dade para as lihaneses como para as outros habitantes do pla
neta . Na ausencia de urn futuro. eles v ivem 0 presente, mas nao

e urn presente alegre e cheio de promessas; por certo os momen
tos de calmaria tiram da alma 0 peso do medo dos obuses as-
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sassinos~ mas e urn presente sombrio,pesado de amea~as e sub~

metido ao destino pois cada urn sabe que esta treg~a nao sig

nifica a paz~ e ainda urn presente de penuria e de dor para os

que perderam urn ente querido.

porem, nestes momentos, os libaneses encontramna reli

giao e nas rela~oes estreitas que unem os membros da" comuni

dade os recursos para suportar as prova~oes atuais. Eles reen-

contram entao suas inclina~oes naturais para os prazeres da

mesa, do jogo, da dan~a, do mar e da montanha. Os mais abo-

nados demoram-se nos restaurantes, boates e em volta do pano

verde do cassino~ os outros, reunern-se em suas casas, num am

biente caloroso e descontraido, para festejar urn aconteci

mento feliz ou simplesmente pelo prazer de encontrar-secom a

familia ou com os amigos.

A mesa, as breves discussoes politicas omitem os proble

mas do futuro do pais~ a dialetica esta ausente do debate:

contenta-se em atacar os inimigos ou acusar a influencia das

potencias estrangeiras nos negocios do pais, a culpa e sempre

dos outros. Tem-se sempre e antes de tudo confian~a nos chefes

de sua comunidade. ~ preciso dizer tambem que estes dirigen

tes nao tern a concep~ao ocidental da liberdade de expressao:

por prudencia eles preferem nao prolongar a discussao, eles

discutem, preferencialmente, a infla9ao, a taxa de cambio do

d6lar, os racionamentos e seus negoclos. Por voca9ao, as ati

vidades deste povo e's t ao ligadas ao comerc i o sob todas as suas

formas e em todos os seus dominios. As mulheres se preocupam

com suas roupas, exaltamos sucessos escolares de seus filhos

e comentam os pequenos acontecimentos da vida cotidiana. Esta

mos no Oriente, e as discussoes, se estabelecem de preferen

cia entre pessoas do mesmo sexo reunidas em torno de uma mesa

que agrupa todos. Aborrece-se bern depressa durante estas re

fei90es copiosas e variadas, no curso das quais elevar-se-a

diversas vezes seu copo "i saudeR de todos, mas havera sempre

urn ou diversos convidados para contar uma anedota divertida

is vezes trivial -- que fara rir a assistencia.

Por vezes, urn cortejo barulhento de carros enfeitados com

fitas e flores passa na rua: aproveita-se a tregua para ca-
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sar,...se.debranc:o.A vicrgindade da esposa e ainda \UIItablJ ar

raigado, nae>,Sle, transige., com a honra ~. e algumasvezes com

sanque __ sobretudo nas aldeias ..- que termina <) ·'confronto •.

Freq6entemente tiros de revolver oude'metralhadora'saudam a

salda da igreja dos jovensespolilos ou,ii c.h~gada acali!a do, ma

rido,.. isto entre os J;lIuyulm~nos•.~ ncostume no pais, aqui,ama

se as armaS de fogo e todas as ocasioes sao ,boas ~ar~ uma sal

vi:! de bal~s. ps cortejos funebI;esiicompanhand()milicianqs mor

tos ou homens polltico~ a sua ultima. morada e as co~emorayoes

das festas religiosas e c.ivis recebem 0 mesmo tratamento: em

31 de dezembro, por exemp Io , e prudente nao por 0 nariz na ja

nela. Os libanese's gosta~ ta~bem da .cayil, J;loretn ria? ha' mais

anill\ais de caya 11(), pals •. Desperdiyam-se cartuchos d~. grosse
calibre atirando em pequenos passaros como 0 tentilhao ou os

verdelhoes; exercita.-se ainda com alvos lanyados a moda das
bo'inas de'iartarin de Tarascon (A. Daudet). biz-seque 0 caya

dor e 'urn sadicoque se ignora: seo prazer morbido de aUrar
empequenos"passarosiiteis ao meio-ambient'e-pudessecurar 0

pals da vidlencia, esta seria umarboa terapia para 0 pals,
ma~, infelizmente iste nao e stificiente:

O domingo, entre oscritaos, e consaqxado a ora<;ao, a f a.
milia eao descanso. De manhji , os sinosdas igre,jas tocam para
chamar .os fi~is que vira(), numarosos, implorar a ,paz, a pro

teyao divinaE! orar por seus mortos,. Ao fimcia missa:, eles
s~eni da igrej~ urn pouco aliviad()s do pesoda sua mir:;eria e de
seus sofrimentos, mais unidose resolvidos a defender sua vida
~seus bens.Entreos ~uyulmanos, encontra-se 0 mesmo fervor e
as mesquit~s' enchem-se d~ fieis para aoray~o .da' sexta-feira:
voltado~ em direyaoa Meca eles recitam os versos do Corao,
num mesmo elan 'de submissao a Deus, de vontade e de frater

n~dade. Para todos, a religiao e 0 cimento do seu destino, ela
traz a coesao do, grupo, galvaniza sua espe~anya e aliv1a seus
sofrimentos.

Apcs a missa, .as familias (cristas e mucuImanes; pods 0

domingo e 0 diade repouso semanal para todos) ganham Seus
lugares habituais de lazer. A discrimina<;ao social vai sepa

rar uns dos outros: clubes privados para os mais abonados,
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praia~,popu;J.ares !~rao,s o~trps, durante 0 ve:J;'~p- Estas;, praia:;

sao, infitlizl\ll!nte, cpm fr~qflenciacobertas deJmu~cies, mas

iSto,nao Jmp~dir~>,psjovense asm()~as ,4e,se deitarem. sobce a

areia quente jl,1!1to das ondas que. ,lambem pregui~osamente a

)2;aia oq de s~~i,,~~prem alegremente na ~guamorna.'e: suave

dl;l~ mal:;cintilant!!,dfil,luz,: A ap,arquiaque reina n9pals.:nao

P0llpCiO ,JIla;r, qlJe"seenc,Ol1traas ve:tes polu!do ppr,. dejetosq~I:-,

micqs ori)lndosd~.out:r;.ospalses ,e jogados aqu,i, Lmpunementie,

qOll'tra.J:'etr,ibu.i~ao'bern ;entl;lndido- Qsli,baneses,sao"entao pri,7

vados doJs. pra2e;es d()banho de mar durantet(i)¥a esta.~aol Co

mo ,foi 0 pa89em .1,988.

Durante 0 verao, 0 tempo pass'ara assim,na'S praias OU'DOS

pequefios iestal.'l'rantes situ'ados na costa~ e quando 0 sol, mag

nific'a,bO'la 'de "f6'<]0 "no 'hOrizonte,'desa'parecer ria's profu'ndezas

d9 maJ;:".9sJil:>,an,es,es. vO.lta.raq paJ:'as.uas(:asaS'·rfi!:laxados ..~fisi

C;:~}lte,.e c~O "c:ora9aoaliv:i;adoppr'll1II momentp :de -esqueci,men

to ,e d~:aQan~on.o., "" ,

oUt'r'Cispreferema. montianha, queofElrecea -', posSibiH'dade

de praticar 'oesqli-i alpin6 noimverno; quando 'Ulna espessa' "ca

mada rde tieve- :recobreo s6lo; mas' 0 raciessO' 'as 'plst'as' e 'dHlcff,
ca,ro'~'por vezes pericjoso. Prati:ca-setambemoesqui deftirtdo',

enquanto que' os jovens' dedicani-se'a' suaa brinca'deiias ,na neve

preferidas;' Firiaimefit'e; mui tds vao:para respiraro ar 'pu'todi1s

montanhase,'relaxa:r _

Na primavera e no verao, a montanha oferece aos cidadaos

de Beirute e de sua regiao a chance de provar ,agradaveis Pra-
'.,:"~;~~:'~.; ~'~"_: "',;".( :,,-.Y-:'.,:.,'.' ,: ",'''.:.. '~ ';..\';;

zeres campestres, e, mais tarde, quando um sol de chumbo es-

maga a cidade, de fugir do calor sufocante. 05 mais ricos iso

l'aril-'se ~'rri~hai~;',; os out.ros encontrarnpequenos bosques flo

r Ldos ainda poupadoa ~e'lovandalismo. A~ familias partem cedo

para encont.ra'r urri'iugar OCrohreado e re'irescado pela agua !10r-

ri<i~nte'de lima forite; ~li, 'cada~mpr~p~racom~a~i1idade os

espetos' de carne. perfumacios'. corn tomi'lho oue desprende~~o .um

cheiro ape t Lt.oso sobre' a brasa ardente; a urna,hora;da,:tflFde,'

a saladeiia cheia de "taboule" circula entre 05 participantes

e o s copos de "arak" m:istur'ad.o corn agua mat.am a sua ' sede ,

Qua'ndo osespetos ~stao assado~; sao postos num prato cOlpca-
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d6 no meio dogrupo e cada urn camera , a seu modo (ea silcieda

de para a convidado estrangeiro, que e sempre objeto de ' ,uma

atentraoespecial).Depois, acaba-se a refeitrao cOlllendo sa1a

das variadase frutas da est:a¢ao; estas refei~ se prolongam as' vezes
ate ofim da tarde. 'Depois do cafe, cada urn se afasta urn pouco

do grupo para digerir a copiosa refeitrao numatranqdlla sono

lencia" acompanhada pelo canto das cigarras. porem os mats ve

Lhos ,. asvezes ainda vestidos com' sua roupa tradicional ' (que

se destaca sobretudo por'uma calc;:a bufante chamada "serouel"),

riao dormem e' acendem 0 "narguile" , cachimbo com urn longo -t ubo

flexlvel; sentados em clrculo eles 'pas s am ' 0 'c achi mbo 'em ' "r oda

e cada ,um aspira 'com prazer esta baforada de cfumatra ' perfumada

com 'agua de rosas; as trocas de palavras 'saO' raras, eo momen
to do sonho ; caro aosorientais, no adormecimento do corpo.

Quando a sombra do crespusculo desce sobre o 'bosque , as

f~mIlias retornam 0 caminhode v~lta, obst~uldo 'por '" centenas
de automoveis voltando'das praias o~ d~s '~o~tanhas: todos vol~

tam saturados de ar puro e de sol, felizes de ter deiic:~do por
urn momenta uma cidade' marna e aflitiva. Do que ' se r a ' f e i t 6 a

amanha? Em que boas coisas' pensar? Tudo ira ~m ' "in~h~llah" e

se tudo for bern, ~s crian<ras ira~ a' escola, as esta:b~lecimen-:
tos 'come r c i a i s eos 'bancos ab~irao suas portas 'e a's' " , ,eng~r
rafam~;'tos nas estradas serao a sinal de uma atlvidade econo
mica normal; senao, encontrarei meus amigos no abrigo.

Adiversidade reliqiosa no L{bano

Os libaneses vivem num pals de mais au menos 'lO .OOO km2,

apertado 'entre dois ' inimigos irredutlveis: a SIria 'a6 norte e
Israel ao su L, Antiga terra dos 'f en IcLos , Elste pais sofreu
a domina<rao dos gregos, dos romanos, dos bizantinos, dos - ara
bes e 'a passagem dos cruzados. Os otomanos" 0 ocuparam de sde a
seculoXVI ate a comec;:o do seculo XX. Depois de 1918 a SON

(Soc iedade das Nac;:oesl colocou 0 Libano e a Siria sob' a tutela
da Fran<ra. Os turcos, aliados dos, alemaes durante a Ii}- Guerra

Mundial sofreram assim as conseq6encias da derrota destes ul
timos.
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Este pals de maisou menos 3 milhoes de habitantes e po

voado per ummosaico de comunidades arabes, ligadas as duas

grandes religioes monoteIstas:a rel1giao crista e a islamica.

Numerosos ritos sao praticados no interior destes grupos. En

tre os cristaos, se distinguem: [1] os maronitas, ligados a

Roma desde 0 tempo das Cruzadas:e o. grupo mais .numeroso e 0

mais poderoso: por volta do seculo VIII, seu chefe espiritual,

canonizado sob 0 nome de Sao Maron, conduziu esta comunidade

daSlria ao Llbano onde se instalaram nas montanhas do Monte

Llbano: [2] os gregos ortodoxoscuja igreja separou-se de Ro

rna em 1054: segundo os historiadores esta comunidade teria se

instalado no Llbano antes de todas as outras: [3] os gregos

catolicos, chamados assim porque sao ligados a Roma, mas eles

nao seguem 0 rito zoraano r [4] os sirlacos, fieis da mais . ve

lha igreja do Oriente, esta comunidade vinda da SIria e do

Ira9ue falava a lingua aramaica, dizia-se que era a lIngua de

Cristo e~se ainda ver nas velhas igrejas deste rito evan-

gelhos escritos nesta lIngua. t importante salientar que em

todas estas igrejas amissae dita em arabe. t preciso, en-

fim, acrescentar a todos estes grandes grupos de origem arabe

os armenios, vitimas da historia, quando do genocidio turco

de 1915-1916: os sobreviventes. instalaram-se em Alepo na Stria

e no Libano (Beirute e Anjar, perto da fronteira sirio-liba

nesa): entre eles tambem encontram-se comunidades reli~iosas

diferentes (ortodoxas e catolicas).

Esta popula~ao crista, incluindo todos os grupos, deve

representar atualmente 40% da popuLacjio total .do pafs ; Esta

cifra e dada sob total reserva pois nao hi recenseamento ofi-

cial desde ha muito tempo: no ultimo recenseamento os cris-

taos eram mai s numerosos· porem .a guerra levou mui t.os a emi-

grar. Entre os mu~ulmanos a emigra~ao e menos significativa:

por outro lade osmu~ulmanos beneficiam-se de urn crescimento

demografico mais forte (particularmente entre os mu~ulmanos

xiitas onde familias de oito filhos sao freqftentes, quando a

media de filhos de uma familia crista.se situaria em tres).

Em materia religiosa, entre os mUQulmanos a situa9ao e

igualmente complexa: tres grandes grupos vivem no pais: os
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diuzos~ cos iJlinit-as 'e' os' xt'ltas. mr drlizos',f6rllia.m cUR, illlpOrtan

teminoria fechada enFsiillesma'i'nas,':mntanhas;,si'o ',:' hedit1'cos

dO"Isi"a 't'radlci'ona'l ie,a'inicfaQ'ao'a,c'seu rit~· e,'S'e~reta;; '<);:''Sua.'
Solidaiiedade 'e"totaL ' O'S':sunitas" reprEl'sentar'iam' 'S'5'a4"O'iF·"da;

popula~ao"mU~ulma:riaddpa1s::'~ao 'fieis"a'"Sun'a", ,"':t:'s'tO '@, < 'a
ortdliodci';, "eles ''forlilll acomunidaa!f"ma1-S impottan€eartites" "de'
:):,975'.; 'Os'':Xi~Ita's''SepiR''aJ:'a~se "do' ts'la ·ttadiclonal ;apos' ea"marte

d~Maoifte jY elescohtes't-l1taiil' a alit.orIdade ·do,ca:I.ffa:,;· 'desi~nado

pe'Ibs· tra:alc1bh,f'lT$tasO;~';'sei1'caHfa:An,!genrO dei'Maoine i: ·,,'£o!
por sua vez :cortteshdo' pel&.l'trcRUc'1oncrTiSUs:re -assassinadd::

estefolo cf$,'nia!'Os xIltaS"fa:i'em:a -cada'ano'uinaf'esta.:"" "para:
cbiiieili'Orar sua i-embianc;:a: a .11 Mholiraol:; ':Urn ac6ntedimento' :';'iltipdi:"
tah'lill des"ta fes'ta e;a':frcigeiacriio';depehHent'es" ria'l!I'ruas.' :ESt-a
c6mimidadei' benefici~u.olSe··do~salto :d'em6cjraf'ico'doS' uIMmos"'atibs;,

e1a seria ·'is.:m-ais'nunielfo·sa. 't-~preci's6,~ressa'l'ear ·~tim, fato ." ':iilipor..i
t-ante:Qd'xiitas pr'a.ti-eani"6rt1esIliC:f.irito que"o'S'iiafiianos.. -r..: ..

',i' ' T6das Jr~o~~ni'd'id~s;'rdiis~~s'e m~cr~l~'~rias')l"'t:aqi~p;~~~e

fJndo ii. 'fre'nf~'s~Js ch~'~es"~'spiritu~i~;';N~sta: "r~~ii~ 'dd "~lirido
":,,_. • _j... ~';:,•• ,.~ . ' ;" ~ "-;',: "1:;: ~:_;' :':~ ~'.' ':,',.>? ;0,'; J;.i;;;, .. t-';.~'-·.:r ~", .1' ·._.~·._,",r:<~

osentimento religioso e profundo, a religiaodita as regras.
d~;:vida'p'rl~~d~:do:i~dI~td'Uo:~ de;f~iid~;'~~' .'s~ci~d~d~','~~'\rit~';
:..:' '-,~.L.'· ,f.;'.~ ~ "r: ')~~' -:... ;.-~ ",",i.-,'·";~"~' j,. :,< r.'.~· , ~.-, ··j.'~:l ".:.;. r.:.i',~f.F ':::.:':,
resses do grupo em plena harmonia com os responsaveis ,polI,ti-:
;.-r.: (:....,........ ; '.'{!.. ;~.,:.-.: -, ...1:' ,,"< " ':::H .:':G:);;: ..J, ,~:·:_ji: ••--- !.~~~ :,,;
cos. Alem disto, 0 poder das igrejas - particularmente, entre
. , .. :. ", "\} :"<'-, '.:;" -: ..'" "c._: •.L: ',/1 '.'! ~'. i'~"j..::'<·:"'<:<": :',,1 :-::

os maronitas -- ultrapassa 0 quadro espiritual; na rea1ida-
:'()~;"'.),~.'. ';".1':-. .. ; ',:,::, ",~~:,,,,,,, ..,,\~: ,".::': "'~"'r"':' :·t>., '",,~, :·~:·'- ..:S'·'·.~~i~·· '; !.;"':,~~;'

de seu patrimonio fundiario comporta propriedadesimportant~s,

exploradas com rigor e metod~::~~r ~u~r~ fa.dO:"~{ "~'~c6la~;
quase todcrs'cat6Heas ,1sao'tiIlia 'fmpotta'nte' ~fohie "de"recursos.

, ~ pre6i~0 '~qu'{ >ab'rl~u~pa;l"e~t;ese qJ~ 'p~r~i ti'ri 'a~"" 'leiI-
1 ;J ;," l . ~ : .-~;:; .-_ -':.'':;' 'j.. l' 'l..:.,;' -. !:,.:,,:::" :::. ,F'.

tor melhor'compreender os detalhes que se seguirao. Todos OS
"',:'. '''', , ,,'.';'.', ur,:-: .'.~' (":- . -t • L ",": ' ,,:"'; ..;.', "<.".; ~~I'; , '. ~ ' :" "" J.. r,.r-
libaneses oensam e agem, primeiro.em fungao dos interesses de

:' £' :', i .•. :.~"" ,~,:,~".' ~".:: ',:."; ".~.: -'"--;.,::'j', -' ,:r~"'\ .'. '.' -~',

sua familia e depois de sua comunidade de rito (ela mesma
', ".:, .. ;.. -.~...~' '.. :_ ,,~, "'<"1, /', " ..<1' ',' ;.~:(."'; ~,f'~.'i" :,~ .

dividida em clas encabec;:ados por poderosas familias. A guerra
ieu~iu'e~hs cmnunidad~sel1l'd~isCgrande'sgrup~~:crist~o~ " ". e

mu<;ulmano's se agr~i:>a:r~m ~a;a m~ihcrdefencl~r'PQlltic~me~~'~;:~
.:' ,.J:i,;", .. ' ,~:, ''''_''':':~. ": ':'j"~ _."":, .'::". , \',. ~ • -,1:.:1": ;"";:-,' .:~'

1nteresses. Isto nao impede 0 ressul:'gimento de~HveJ:.:~enci~s"

de inferesses partic'ulares' durante'o's momentos de'tregua', mas'

paratodos, dinter.e13'se'dO' bern piibHco 'da nac;:ao vern' depois de

todos os'interess'es 'ja ·c-it·ados,.V~searascaUsa'sessenci'a:!s'

da crise, que serao melhor desenvolvidas mais adiante: 0 ego-
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Ismo do cla e a ausencia do civismo. Para citar so urn exem

plo, fica-se tocado pelo contraste entre a limpeza, impecavel

das apartamentospara onde se e convidado e 0 estado das ruas:

lixo espalhado pelas cal~adas, buracosnas ruas, cal~adas

quebradas e em estado deploravel. Eu poderia citar dezenas de
exemplos e chegaria a mesma constata~ao: em todos os lugares

e 9'fiasco do $ervi~o publico. Se este pals reencontrar urn dia
a paz --e eu 0 desejo ardentemente -- seus dirigentes deve

riam inscrevercomo prioridade em seus programas escolares
do maternal a universidade -- 0 ensino do valor essencial que

falta neste pals: 0 deverclvico, pedra angular deuma na~ao.

A organ1.a~io polltica l1banesa

Ate 1943, todas estas comunidades sempre. viveram sob a
tutela do estrangeiro. Os turcosocuparam 0 pals durante tres
seculos; eles encontraram ali uma severa resistencia ~;sobre

tudo,no setor cristao ~ e em 1861, apos 0 massacre dos cris
taos pelosdruzos e a interven~ao de Napoleao III; a Europa

impes a autonomia do Llbano. Os turcos organizaram 0 pals em
zonas autenomase 0 deixaram assim em 1918. A Fran~a, 'que

lhes sucedeu, de.ejava construir um Estado centralizado onde
todas as comunidades pudessem cohabitar harmoniosamente. Os
objetivos perseguidos pela Fran~a iam entao mudar as estrutu
ras pol1ticase administrativasdo pals.

Por razoes culturais e religiosas, a Franga interessa-
va""sedesde ha muito tempo'pelo destino das comu~idades cris
tas do Lfbano ~ particularmente os maronitas, ligados a igre
ja romana ~ e as protegia das perseguic;:oes turcas e druzas.
A primeira iniciativa data de rrancisco 19 (sabulo XVI) e esta
polltica e seguida no curso dos seculos, a cada vez que a co
munidade crista esteveameac;:ada: por exemplo, em 1861, quando
do massacre dos cristaos pelos druzos na regiao do "Chouf"
(5.000 cristaos foram degolados) NapoleaoIII enviou um corpo
expedi~ionario que perseguiu e castigou os culpados; os dru
zos conservam urn forte ressentirnento deste episodio.

138



o interesse estrategico.do Libano incitou entao a Fran~a

a favorecer a cria~ao de urn Estado centralizado, submetido a
sua influencia e uma republioa foi estabelecidaem 1926, sOb

protetorado frances. Mas asegunda.guerra mundial acelerou a

marcha deste pais em dire~ao a sua emancipa9ao total; a sua

independencia foi proclamada em 1943 por seus dirigentes e

aceita pela Fran~a-- sob influencia do general De Gaulle na

regiao -- que foi a inspiradora de uma constitui~ao ate hoje

em vigor. A Fran~a ajudou este pais a per em pratica suas es

truturas estatais e funcionarios franceses foram enviados no

quadro de coopera~ao cientifica e tecnioa; ela se associoutam

bern a trabalhos de infra-estrutura econemica. No campo cultu

ral, ela enviou muitos professores, multiplicou os estabele

cimentos culturais e construiuestabelecimentos escolares·

ainda em funcionamento -- diretamente ligados a Fran~a; os

programas escolares baseados nos franceses refor~aram sua in

fluencia:· 0 ensinoe biling6e (arabe, lingua oficial + lingua

estrangeira)porem a maioria das escolas escolhe 0 franoes co

mo lingua estrangeira; a lingua inglesa fez bastante progres

sO.mas ela se encontra ainda bern atras. Os programas reservam

maishoras ao ensino dalingua estranqeirapoisas disciplinas

cientIficasea matematica saogeralmente ministradas nesta

lingua. Enfim, ml)itos.franceses viviam no Llbano antes dos

"acontecimentos",nao restam quase'mais atualmente, porem os

casamentos mistos --;-essencialmentecom a comunidade,crista

mantem a influencia da Fran9a neste pais. ~ precise acrescen

tar que 0 Libano faz parte da francofonia, associa~ao agrupan

do diversos paises e tendo como objetivQ a defesa e a difusao

da lingua francesa. Entretanto nenhum tratado de defesa liga

os dois paises e 0 LIbano .faz tambem parte da Liga lI.rabe, para

marcar ocarater arabe deste pais.

A Constituicao, de estilo presidencial, oferece a

bilidade atodas as comunidades denarticiparem da vida

ca do pals. Ela favoreceu entretanto, duas comunidades:

posSi

piibli-

os

maronistas, entre os cristaos,e os sunitas, entre os mu~ulma

nos, lhes concedendoo essencial do poderpolitico.

Segundo 0 costume, pois a constitui9ao e omissa neste as

sunto, 0 Presidente da Republica, eleito pela Assembleia Na-
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'clonal 'deve'ser obriga1:6r:Lamente cri~tao:,'·do tl't6"·maronita.

Ele'det~m o'poder eXE!eu1:.1vo,'elepromulga'as leis e os ' acor

'dos internaCionaisi:lpode>legislar p6r 'decreto ~ h6 i'campo,

"administrativo -'-'.. coma c6ncordancia do Presidente'dO' Canse-

lho. Ele e 0 chefedb exercito, nomeLa 0 pri:meiro 'min'iiltro,

convoca e preside 0' conselho de mlni'iltros F',Ele pede" alssolver
6 'Patlamento. ", , ....

Opresidente do conselp~ des ~inistros eobrlgatoriatnen

te mu~ulmano suni,ta; ~.1e: r~ferendc'i os'cl~cretos min:i.st~d~is e

torma sua equipe'.com a.concor~an6'i~"d6i'preside~t~·da."R~publi
ca) ~le',e responsavel por sua administra~~o'diarite da' Assetn

ble'iil. Na~ional. v~-i;e' ja que esta situa~~o pode s~r ~m~ i~n:fe
de conflitos em caso de desent~ndi~~~t:oent:r~6~d'o:is " preRi-

'~'.-'.\ _"'.' , -.,:;" _. ""',:L ::"',', .r , "i.:.:: ,. : :", 2- ,"J:'j.;') .. .{. \ ~"J'. '
dentes. Ate mais ou menos 1970, os primeiros ministros esco-
lhidos entre a rica burgu~sia ~unItaadministra~~!lIos ') neg6

Clos'do Estado se~ mu~tos atritos' coin' os' resp6nsi:iT~is' ; c~i~s-
'tio~; apos E!sta data; sob'apres~ao. do'~'aco~tecime'nt~s evo-

cados!ll~is adiante',a atmosfer~ deteriorou-se e'n~m~r~sos'con
finos opusera~ os doi.s pod-eres' ex~6utivos;'e~~~~~hu~9~O'pro

du~iu um ri.a'l' estar ainda late:nte po~em p~ofundo '~~~ais. .
,;'-, ,-" ,-:.i' \:

os pos~os, min~s.teriais sao ¢Ii,.vididos; entr~ tOQ,4S as,';eQ"'~-

.,n,idades.,.mil$, a13,pe,ss,oP.s !ie~ign.adas nii,Q- sa.o , sempze. CillO,' '::J!Iais

,represEjlntativil'lj. i,_,

"'0 poder legislativo pertetice a ulna' a'ssemblHci nacioniH

eomp6sta por'99'merrtbros'eleitos pOi."'escrtitinfodlstritai, '60%

'dos,:deputados -sao cristaos, 40% sao"mu9ulrnl!.nosi 0 numeto de

eleltbrese proporclonai a importaneia tlutnerica'da' '''cOinunidade

tanto enh"e'os"cdstaos quanta entre' os:'mu9uimanos. 0' preS'i
dente daAssembleia"Naeiorial e'xiita masseu pape I "nao' . tern

muita influencia na vida politica'do 'paIs';' e Le<convoca a ' , As

s~mbleta e fil<a a pauta,-9:9s,debates, e assistido por' um vice

pI:'ef!lidellte de ].lma,outr~comullidad~.efi0I:'ma,seugabinete , corn

os repre!3ent;antes da~:,diversas comum.dades; -

;Na adminlstraetaO, os cargos suba l t.ernos e de diI'e~ab''!lao

atribuidos as·difer.ehtes comunidades' emfun~ao dequbta re

se,rvadaa cada Ulna .deLes . ~~,mesma coisa no ~xercito e .na po

Iteia, mas ClgenEj!ral-c:hefe.e 0 ciirator geral da seguranlj=asao
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sempre maronitas enquanto que 0 chefe do" estadG.;lmaior,,'e-"-611ni

tao

'A 'constitul~ao attibuiu~ ~6is,; aos -crist~6'~- mas' sobre

'tudo' aos inarbnltas - e' a68 'mu"~ulmano~ siinitas' n~a';;;kdJ.da
bern menor,prer'rogi:itivcispoii'tic'~s' i~disc\;'Hv'~i~'~"os" C~~gOS

inai~ impo'rtantes'da adininist~a9'~oi'po/c)iitJi6i~dO','~orito ja' ~~-

, lientei, I 6' espl~i t6 'dE; 'cia'-- f~';;6~ecia' 6 n~pobsmo Elm t6d6s "os
nlveis da v~da'piibiica. ,,-" ,,' 1,/";,,'.

" ::, ~" ~! l<~ ;'~:.

~~t~; C;ol}c~p~ao dediri~~o do poder. pOdfac, se )u~tif,tc<ir em
1943 quando da elabora~ao da constitui~ao; com .. ,efe~Fo

nesta epoca os cristaos er<im majoritarios no pals e os

marortltaa, (.grupo ptivr1egiadOpeia" FranQa' epe'ri:>: •• "vkucano)
'fClrmavam' il\'coihunidllde'mais ritim~rosa e m~is'poaerb'~~'i'Jpoi' out~o

<., "\": "' .. '.'.'; ' •. j'-;' .. ,,'.r,. ':~-:'~;;'I_ ",,'(.:: .'.::,i:"".....: . "....L,:,·. ":' ~:
lado, .: ao mUhdo, mucu Lmano que acordava. de urn longo sono ,talt,<iva

,~ig6r idebl~gic(r e'lide~an~as; ,t6dOS o~:pil!ses a~<ibe's ,;Z~~~o~
t:tciva~~se a{ndasob oj~go'do coloni<iti.~~o 'ou· do'" neo-~~f~~i~
lismo, 'enquanto"que ,,'a'C0hstitUi9~O'perlllitia"\aoll -u, iliu(;:lh~anos

libaneses 'e.sobretudoaos' sunitias partiQ!par'<diC gestao- dells

Mas k constituJ:~~od~'i943 deveria 1:ete~6i~ido c6;;;""! 0

"teiTIr5oIiuili"~eii'tid8 m~i{ f.i~ora';e:i, ~~s ;~u~ui:r;a~~s': (;~ ~acont~~i-
" .'. > " '" " ',' '1"','.'. ,,'.. i _;.'.',",: ...:' ",,'":", ,".' .: :.'...•;,.> ....' r-:. -:'-/" ..,',.1\ .. t.r 'r' .:'"

mentosque marcaram a'Historia da regiao de 1943 a 1975 deve-
'dam ter ievcid06s"ch;hbsacigeitar" um~ divi~~;j m~is.,: - ig~it-

litaria do poder entre todas as comunidades: governar ~,.:, 'pre

v.er."diz-se;,masfalta 'a lucidez'qUanc;Ib 6 privil~9io"cee;ta. A

l{istoI::ia ,nos 'ensina, que' .os .pri.V'ilegiQsso·se 'arraneaIli pela-fOi'

<;:;4; .aLnde que cestes Ipr-Lvilegios so mudem'de'ma08. 1\'" 'Revdlu
.~ao FrAAc.esa ,pI;etendt,aquerer.' aboUros'I3riviiegios na " ':Frari~a

e incitava'as,outra:s'lla~oes 'a fa:ter·Q;mesmGros:·textos 'es 'ab'o
,liram; mas. dod.s: seculos 'mat,s' tar-de eles conefnuem f'lor'ese'endo',

J:".
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o Inlcl0 do_ confl1tos

A ins~tisfa9aO crescia, pois, entre asmassas mU9ulmanas;

sustentadas pelos partidos ~acionalistas arabes e pela SIria,
elas contestavam cada vez c~m mais intensidade 0 poder em vi

gor e reivindicavam uma ref~rma da constitui9a6 afim de obter
umaparticipa9ao igual na c~nduta dos negocios do pals; elas

'" .. ",,,,,,,.1
ree.1alll«Vam tarnbim 0 estabel~cimento de lacospol:Itltios"e cul-

t" .

turais estreitos com a SIri~ no quadro de uma polltica arabe

nacionalista, belicosa com iela9ao a Israel e desconfiada do

ocidente.

Os cristaos, pelo contrario, recusavam qualquer modifica

~io da constitui9ao que pudesse abalar seus privilegios~ por
Qutro lado, ligados aos valores culturais do ocidente e in
te1:'e$saqQ$ pelos progressoscientlficos.e tecniccs desta 'civ1
liza9ao, eles se opunham a q~alquer aproximat;ao com a Siria.

No plano economico e sobial, a situa9ao nao estava me-
Ihor: os partidos arabes nac\onalistas e os partidos leigos de

esquerda reclamavam mai6r justi9a social. Neste domlnio, se

grandes fortunas se contavam no interior de todas as comuni
dades, os mais deserdados encontravam~se em maior numero entre

os mU9ulmanos. Ve-se desde ja que a carr09a cOnduzida por co
cheiros que puxavam cada um por urn lado naodemoraria a Virar

no fosso.

A guerra das radios, dos jornai s e dos cartaaas envene

nava a atmosfera politica e social; forma90e!;-, militares se
organizavam para sustentar os partidos polIticos. No campo

cristao 0 partido Kataeb, de essElncia meronf ea , temendo a im

potencia doexercito conduzia seus homens a 11.1taarlflada. No
outro campo, diversas miliciasoc;:upavam 0 terreno: os "moura

bitoun" (sunitas), "amal" (xiltas-j' eo partido socialistapo
pular (druzo e comunista); tpdos estes movimentos eram susten

tados pelos sirios e pelos p~lestinos da O.L.P.

o Mandato do Presidenteda Republica Frangie devia ter
Minar em 1975 e a febre cresc~u num clima ,deinsurrei9ao ·e

paixao. ~ preciso, talvez, saiientar aqui aue ° libanes pos-,; , ..
sui os tra90s caracteristico~ do mediterraneo: e urn emotivo,
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com rea~oes expontaneas e brutais, que nao meqecom prudencia

os acontecimentos com os quais se con(ronta, ele pode mostrar

se cortez e generoso, manifes~ara com alarde sua alegria ao

anuncio de uma boa nova, mas mostrara uma ferocidade implaca

vel nos seus momentos de dor e de raiva (as atrocidades come

tidas de lado a lado confirm<L\ll estejulgamento),por outro la

do, 0 medo herdado dos terriv~is massacres que ensangllentaram

freqllentemente este pais agrava 0 sentimento de inseguran~a e

conduz este temperamento apaixonadoa atos incontrolados e a

urn recolhimento junto a sua comunidade -- ou seu cIa ~ num

reflexo de defesa, este e urn pais onde constroi-se mais for

talezas do que pontes.

Entretanto, comunidades ~u~ulmanas e cristas viveram jun

tas ate 1975. 0 comercio e rei. no Libano, as trocas comerciais

(de bens e servi~os) se fazial(l entre todas as comunidades, que

mantinham boas re1aqoes de vizinhanqa, nos campos de esporte,

cristaose mu~u1manos freqllentemente defendiam juntos as co

res de um mesmo c1ube, ce1ebrav~semesmo, ainda que rara

mente, casamentos mistos. e verdade que pequenos incidentes

ou assassinatos iso1ados de cempone sea vinham, por vezes, .per

turbar a coh~bita~ao, porem a tensao bai~ava rapidamente e

tudo vo1tava a ordem. Havia zonas (ou regioes) ocupadas na sua

maioria por uma so comunidade ,- 0 que faci.lit~ra mais tarde

o reagrupamento e a minoria, crista ou mu~u1mana, q~e at

vivia dedicava-se tranqlli1amente a seus negocios. Podia-se no

tar entretanto, queuma minoria crista vivia nas regioes po

voadas por muqu1manos e vice-versa, mas que as comunidades mu

culmanaa de ritos diferentes na~ viviam junt'a~ (sobretudo nos

vi1arejos): e1as to1eravam somente os cristaosi 0 cisma que os

havia separado ha: doissecu10smantiriha a segregaqao, para os

cristaos, e 0 Corao que 1hes da 0 direito'de viver e de ser

protegidos em terra muqu1mana.

Porem, tudo exp10diu em abri1 de 1975; 0 fogo estava la

tente desde ha muito tempo e ja em 1958 uma revo1ta de inspi

raqao nasseriana ec10dira sob 0 mandato do Presidente Chamoun,

e1a foi reprimida com a ajuda dOs americanos, preocupados com

o crescimento do naciona1ismo arabe e doexpansionismo sovie

tico.



,tal

o barJ;"il c;lepolyprCl, ag\1arQClV9. que lM",ClGendeSEielil Pi' pavj,o

de novo: ern ,a1:)ril,de).n$,cristaes foramlOortOl!Lel1J~~ma: zona

habLt.ada por !IIU~UlmClnos;:elll represalia, l,lmonibu'/3 de "PCllesti

nos' que passav<!-.perto' de .. uma ,i.grej il num, b~irro grj,stao,' 1:oi: pa-:

raq.o e tOdQi!? 0$ sellS ocupant.es execucados lilUI\UUiiaijlente•. " Pro

vocaltaq, prel\ledi,tada OU. incJ.dente lamen...t~velJ,Foi a gota g.~ a<J\Ila

que fez,tram;;oorgClr o,cqpp. 'f .., '-,",

Eni aeUute, 0 odio tbmou conta dos' doh camp6s~ ,1 c.b:i'Ita
dos por- estes'atos abolilinavej:s e excitados'pela' imi\i-ensa: e pe

10 radib. ExtremistaS dos dOisladost6maram a::fua'emassaci'a

tam vergonhc:lSamtmteinocentes '- cristaos e mu~uilnanos'~": sllr
presos por esta onda de furia. 0 panico tornbucohta de 'tbdlis

<!-Ii millories semodefesa"que: fug1ram"da',;l;ona, perigosa",·"abando

ncLnc:3.Q"S!3us. bens aos sa!'Iueadores.Estes exodos condtizlram.a:,,',1im

priJlleir.o;,re~grupament.o,destas' PQPul<!-~oes pot" SU<!-$<::Cl'enQas, ou
seus ritos. ,'j, ,',,'.,'

o exercito,' ilrip8tente e'dlv:i'afdo, idesintegro\i-se'~' ': cedeu

ltigar a organiza~oes pata-iiiilftares;C10s pa'rt:l.dos i
: ' pblIticbs,

mll.isconhecidassoD, 0 ridmede' i'm:l.l1ci,as i
' , que de!f1agrarain 0

combace para ocupaz' 6 terreno e!niBelrhte-' e\~m fod~sos:pont<js

de atrito do'pais;'Este 'foi' ocoine~o 'Clef gu'eriabivil 2- ii r que

ainda continua -e que ja custou a vida dem.ilis ci4'cem "mh
pessoas (segurido'eertas'es'timativi!s) ;'dfvis:ii:a"suam.iidrfa~

A jov~m'naC;:aolibanesa, formada ,arbitrariam~~~~'e"yIti,ma

de dd s sensoes desde ~uito c~do naop6de~esi~'~ir',a ~~~
>c ...>,:,'., ::,,' : ,".~ '. ."'--'.,: :;~.r:'.' :~~ __ ''':, .,,:,-~r_:·"}·'

convulsao, tanto mais que 0 mandatQ presidencial c.hegav<!-, a,o

fim:c:i desmembr-amen t o deste pe~ueno p,!:l~,~~ d~veJ;:sa.l!O, ", ':"'2;Q';Ias

confessionais come9ava.
0' .-.;

Ja, aaLf.errce I ,:0 papel,imp<;>J:'tan,te, '.dospart.idcos.;.politicos

libaneses ,pro-arabf;!s "encqrajados 'peraS~riae.pe'la; o. L;,pr;,no

surgimento da crise libanesa. , ", " " ',C"

:e y:.;:ecil;;o dizer 't,amb~m que esta regtao viill'ia desde. ha

do;i.,s decenios ,ern uma, ,atmosff;!radetensao earise.( ties, .g\1er~

ras opuseramo .mundoaJ;"abe a. ,;Isra.el, duXantees'te'-periodb ::1..9%,

1967,. ~97J).A fala eo p,inam;i::;mo 'do cozone.L :Na'sser;" 'PreS~i

dentT da ~epl1l:l,licC\ Egipcia, t:.!guraica:r·ismabica. 'e 'li:der ,·iricorf

testavel do mundo arabe, apaixonavam as multidoes e as ~hci-
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tavama ihhanS1fgehcia, de suas reivindlca~oes e'C'a sea 'reaqrupa';'

mehtd'ria llitacoritra 'Isra~r'e'6 imperipHsriio ocidental (a sI

ria: uniia""'seao Egitod~'1958 a 1961 eobo nOme de Republica:

A~abe tIni:da),'Porou'-Ero Ladc , esta epoca estava maz cada por

-uma .iiiitride arit.f ""'ocidental: em muI tosdospaIses . : recenterilerite

descolonizados, oficialmente "nao alinhados" mas cujas simpa

tias iam, mais depressa, para a Uniao Sovietica. Esta atmos

fera so podia exacerbar as'teJ'is&'e'S' 'entre'cr:httaos ~ "f'aVor'avels

as re1a~oes normais com 0 ocidente e inquietos com 0 cresci

mente arabe!,e'mu~iilnianbs,rhosHsa esta'tendencia e galvani

iados pela:ipropaganda;

AapariC(ao na cena libanes.a das conseqt\enc!as da guerra

arabe- is~aelense corit.r i buf,u para a ru~t~ra do. equillbrio fra-

gil.~do pOder'i~stituldO~~l~c<,>n~titu~<iao., ." '.

o conflito arabe-israelense fixou no Llban.o, eml,948,\1ma

importante colonia de refugiados palestinos (trezentos mil,
,":_ ,~ ,.:, • - ',' '. .' i, .. C":' •,.' _. '. ~ " ,'.' ... ~":, "',.:,

mais ou menos ) expuLsos de sua terra por IsraeL Estes pales-

finos, ''ila. 'su~ mai.o~ia·de 'cren~a mu~uima~~' SU~i~~, in~ta1aram~
se ~6b~etud6'~~ Beirut~'e ~a r~~i~o de' said~ (no s~l);' ajuda

dos f inaric~ir~mp.n~~'~6r "6~g'anismos arabes e 'int~rnacion~is, eles
:'~;. ,_. , _~, ,", : "> ", -; , );"" ,'-. .':..~.!.".,.. . '; 1: i: ~ '- . .' .: - -.
f~xaram-se em campo~ situados em zonas mu~u1manas na maioria

f ::~ ,,' '< . __ .;.. __ , .:. _ ,~ ,~" .. :'-.' _, ',' .','.J • _ . '.;":': - , :)

~"a exce~.ao do campo de Te~-EI-Zahtar~. si t.uado em zonas cris-

tas: em i§~'~', a ~iv'isao d~"tIban~ e~ zona'ii ~'~nf~~SiO~a;iS im-
·,:.:..··, .. i

piicou na'sua expulsao deS!ta zona apos ulna fe:r;oz.bata1J?a que

os opos ao~J~iii6{~n~s cristaos.
l· ;:.1 n, ".' ,,'j

,,;E&tes J?al~st.ino!i; ",c,or~j()sos,~ pbstinados, ,or,ganizar<!.ll\a

vida nos campos e puseram em pratica solidas estruturas· po1I

tico-militares sob a autoridade da O.L.P. Nao tardaram a es-
,;.-~ ,-;",):,' '.' ", :.'1 '. :'..;. .;' ':, '. ... .e:' '. - ,: .", ,,' ': -" .,. ',' :'

tender sua zona. de ocu?a~ao a .Beirute. e .ao suL do pais , for~

mand6 umestado 'dent'r~do estado,',que 'se cnocave c~m a' soba

raiiia lega:l 'do Li'bano e 'que des'~o~tentavaQs p~pula~oes 10-
~ i) ._ ::: .~ _.' ':i "~ :'_'; .' '. -,' ._- . . '. .'

cais sUbmet.i.da,s,' p,0r,vez,es, a vexames e abuso~ de"a.utoridade.

Esta situa«ao,desagl;:adaVafortemente os meios cristaos, Il\as
" .',. - , - .: ',',. :. I·· .. .." .

f avor-ec ia a 'comunidade sunita que via entre os palestinos urn

refor<;oimport~nte ~.~. seu favor' no' equilibrio .das ior~a~ p~I"a~
milAa'r~s pr~~entes'- Nest~ cci~texto, nao se' c;ompreende as '~a

z~es ou tal;'ez seja m~lhor nao f~la'r delas - que ..1evaram
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o,Llb~no a assin~r os acordqs do Cairo e~ 1969 quepermit~~m

a C.L.P. de se organizar militarmente no interior dos campos;

era facil preyer queesta forC;a disciplinada e bern armada nao

tardaria a se engajar nas fileiras das forc;as ~uc;ulmanas suni

tas (o s mourabitoun,) na guerra que se preparava nos bastidores.

os interesses estrangeiros envolvidos

No exterior, os dois inimigos irredutlveis, a SIr~a e Is

rael ,:seg~iam atentamente a evoluc;ao polltica do pals; atras

destes palses enc~ntravam-se como sempre desde a conferencia

de Yalta, a Uniao Sovietica e os Estados Unidos. A Franc;a,cau

telosa em nao c~mprometer seus intere~ses, situados nos dois

campos, esforc;ava-se para acalmar 0 jogo e engajava as duels

partes numdialogo.

A Siria jamai.s ac'eitou rec:onhecer 0 Llbano como urn esta

do soberano e Lndependent.e '(nao ha. representa~ao 'consular nOS

dOiS paIses).· El~ considera 0 Llbano como uma regiao natural

da GrandeSlria, que ,englobClria osdois est-ados atuais. A
ideologiacIo partido no poder naSlria, 0 Baas. (h~igi'do pelo

Pres'i'dente da Repiiblic~Hafez-ei-Assadreclama a co~stitUi~aO
de uma confederac;ao polltica agrupando os dois estados: dois

povos para uma nac;ao: esta reivinuicac;ao seapoia sobre as

afinidadesculturais e os lac;:os familiares que os unem ~ mn

c;ulmanos sunitas e'cristaos - de urn lade e de outro das fron

teiras e sobre 0 dinamismo ·das trocas comerclais estabelecidas

entre estes. dois paIses.

~ evidente que Damasco exerceria urn papel preponderante

riesta confederacao. Uma associac;ao semelhante tinha existido

ja corn 0 Egito ern 1988: ela falhou tres anos mais tarde. Pode

se' dizer que SIri.a eEgito nao sao vizinhos e que esta fusao

tinha por objetivo ap'resentar urn "front" unido frente a Is

rael. Mas no Llbano a Lem da opc's Lcjio categorica dos c r i s t aos

a uma semelhante associa<;:ao seria preciso acrescentar as re

ticencias dos xiltas, in£l~enciados pelo Ira, pOUCD interes

sado·na forma<;:ao de urn grande bleco laico: so os sunitas, ma

joritarios na Siria, e os druzos do P.S.P. (Partido Socialista
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pre

comet;o
muito

Progressistal poderiam aderir sem reservas a urn bloco como es

teo

Do seu lado, Israel observava com interesse 0 desconten

tamento crescente das popula90es cristas e xi~tas locais vi
vendo perto de sua fronteira, expostasa cobran9as dos pales
tinos e vitimas das represalias israelitas. Ela explorou este

sentimento para formar e financiar uma milicia -- crista em
sua maioria -- colocada sob seu controle; os homens desta mi

licia, atraidos pelo ganho e hostis aos palestinos foram en

carregados de vigiar os movimentos dos combatentes palestinos

e de impedir sUa infiltra9ao em territorio israelita. Mas a
forma9ao desta milicia envenenou e complicou urn pouco mais 0

clima politico do Libano; ja os combates ferozes que opuse

ram cristaos e palestinos em Tel-EI-Zahtar favoreceram a pol1

tica de reaproxima~ao dos cristaos com Israel.

Nos bastidoresdestas manobras pol1tico-militares estava
Kissinger, secretario de Estado norte-americano, que tinha a

ideia de "balcanizar" os estados ribeirinhos de Israel, isto
e, de os dividir em pequenos estados; esta divisao teria tido

como efeito enfraquecer os inimigos de Israel e criar urn pe
queno estado palestino sobre uma parcela do territorio liba
nes.

Quanto a Uniao Sovietica, esta se colocava atras da s1

ria, ultimo pais da regiao a manter rela90es estreitas com
ela. 0 Presidente Sirio Hafez-el-Assad esperava 0 momento
propicio para intervir diretamente no contI ito mas ele dese

java entrar no Libano na qualidade de mediador, a pedido de
todas as partes engajadas neste conflito. Sua interven9ao nao

podia ser, pois, suspeita a quem quer que seja. Ele pretendia
impor a paz a todos num primeiro momento e depois usar de todo
o seu peso para acelerar a realiza9ao das re!ormas politicas
no Libano, 0 que the permitiria, mais tarde, realizar seus

proprios objetivos com 0 apoio dos partidos libaneses alia-
dos a sua politica.

Num primeiro tempo, tudo se realizou como ele havia

visto; depois, com os acontecimentos de 1975 e com 0

dos combates que se seguiram, a situa~ao degradou-se
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d~J.?~e~.s~ n~,,~gi.~o; a,~Il~r~u,i.a"~ein~'l:F,,.e }rq~~~tav~ ,9.s,
arabes que temiamuma interven~ao de Israel -- ou dos

tais -- do lade dos cristaos •

.,.pi:l.,is~;!i

ociden-

..:' ,-

.A ,~igi:l..Ar~be4~cid?~.u; ,~?~;tao C9nsti:tufr~q;"fPr:f;~d~, ,!i';,s..,

~ui:l.s,~q az:ClP~"•. paz:a,r~st,~~eleqer .a ord.ePl e a., Pca~ ;flo,~;I1?a,flQ.·

~p!~;;~qt:~i~-:~~'J~~iS" ia <>;C:~.$A~O l:o's ~~ri,o.s; Pii:r::a .il:lte,J.jvir ",d.i ")
reta elegalmente nocq.nflJ, to. 1il:laI).~.s.; ,co/l,lef.eit;q" -i!4l,.g:a,.. .Ara_,
r.~~;;" .'.::,"'.' -":.,-.. ::.1. ,~.. '., J:;IJ~., " .' --' ~.' '.. .. ,., '.' ""-'. ~_ .. '''~'' , .. "

b,!'! ;.s6 ;p;p4~a :~qIl~iari'o qfll!\and9,e,,:-;organiz~9 .desta ,tC)r~i'f", l·a,..
~I,~fa. 5?u,trjo ,f~~8,;;~p,8;r~~~te._e.~~e .~a~a, for;9~ fE!C'epeu a ,~llr_~

~,~~~?, ;d~t9d~~, Rs ,p.~ftf~~.!i.Jipant!~~E1.para re~t~~l!lC~::r; ,A., ,,,-,OP7,
d,-rm e~,,'pa~~: ,E~~i:I.,for.c;a ,',~e, ,t;r;inta IllU,~pllle,n!i" :so~ p co~~d,o;d~

~!'I ge!\eri1ls~:r~o,:~r~,.POf'P9~ta e~!lenc,i,~qlllent~~Clr :~opas"lil~;r-i~~·

~i.emdE!"p~qU~';~l;e~nt,i'n~~~~esde .sqid~dos da, ~:r.:~bi,;l.,. \~audi~.
d(t:ii~~n e d~ S~d~~ (~arq':lh~ d~~ ~a~~lo~~~,a~. ~r~b~), .... ~ue
"':. '":"-""4!~ ;(1':~'1.:".\~:· ~~~'.".:''';:';.:..,1 <, ..• :.,:'I.'~:'~ ~-; .,") , , ,.,.; , ',"._ ." '. _. i. . ..'"

alias- voltaram ra.pj,~afl!e.n1;,~.~Jl'1t'7.~!l;a,ll9ilSa~., "N-i.p:.g~Ill; 'l?P'.1~a,. s.e;
iludir e foram as tropas sIrias que entraram no Llbano em 1976
d'6ir1 :a''CorlcoidS:nc'ia 'd~' Jt'dde 0 'irihhdb:' ~ii~t~oJ~ '~. '~h~ti;lriian:;~.

. ;,(~;,;,.~ .\:~;~, .... i" ..., .....;~~ ·:·1"!' .' '. -. ~~· .. I:~::t'~·,,,,,,, .:!',;f:.-,;~:'

" •_ ' Esta ..fo,~r;,a,;ec~beu:tan:t.o dos ,C:.J:ist~~os~J.\!int;o.p-os ,.,mu~,ul.7"

~~~~o:s ~mr::~~p~:~hi~a. f~~1P.F?S;~,.;~~~:?ad~',P"11~S Qf~r,en~C\~ - ,tr~i"7
cionais feitas no Oriente :MediO JfJor~s,punl'\ado " de .arro~)._

I~lr~r '~a,i'~~;?p~~::~,~n:tf~?~;~~~.~,a ',f-9Ff;/i ~0'~i~p¢~S'-"~9~~;'
beleceu uma cond Lcjio "sine qua non": as t.ropae sIrias nao de,:!

viam transpor 0 rio Litani, situado no suI do paI~ a uns ,trin-
ta:·qui1'6'rne··tt-b~S cIa n-dntHfa 'Cbin Isr~~{.' ',' '.- . . '.'.','

} , ~

:~ s : ~"c,~r a en:tr;~:~a,; ,~'f;s; tr'?fla!>..~I;-J.a,s, .no ~~banq,. ,o,p;r9jetQ de

f,ulfl¥.? dos d()is",1?0?9~;Pc;l,::GJ;'Cilq~~.~.irJR-~' ~odia.:ent;ra;-. em spa f<l'-,

s;~, exec,1:1,~~.-,:,a~ ,:,-,1" r;.<,,· __. '"

",' P,;r;eSu':\llpado, .~mu~,onti.nuarl·' daI em',d'iante', '6 ~iiniI::6' ', .,-senhor"

do, j(i)gQ,nc:;) cli!P~r~Oi Jiba.n.es,oO.:President'E!' sIr:i'o obrrqou- -r , pe'La'

f.9TYA <l,!; mil-IeialS mucu Imanas .;-e, palestinas' a v81'tar~rn' , a s'uB's

pp.sJ~~~l[>. <inie,i,(l.i'$' e trnpe.s a paz a,. t0dos, e speLhando sua'S' tJ:'o-'

PiJ,p por todo'.o,pais,(i1i exeet;ao da: zona"'proibida'-'pbr ISra~lh

Urn, Jil9YO Presi4e.n.te,da ,Republiea.,.L-1banesafoi Eileitb' 1 {El'ias
Sarkis) e urn gabinete ministerial ocupou-se de ref*te~ci ivid~'

eeo,~~miea e, social ;~o pafs."

.... Por ou~rQclado·;a Siria.lirnitou·as .. at!ividades do s 'pa'les':'

ti,!;lop.:da O. L.P-., e ,'e010eou' sob' seu cont roLeedf r et;o as 'mil-icias;
,
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mUQulmanas. Com efe:Lto, Damasco t~!!l:La um.fra<;:~ss~ na .tent~t:;1~

vade Lmpoz .. sua vontade ao ladocr:Lstao;·.serii;l preciso,;..:en-:

tao, exercer e manter uma pressao ·poHtico-mil1t~r".obreo

lade cristao, a fim.de util1zaresta d~tli!rmillacraO' aSlllil!.cias

ser:Lam ut:Ll:Lzadaspara este ~:L1lI'

Na real:Ldade, 0 confl:Lto polItico e ideolog:Ldb perslstiu,

opondo os do:Ls campos: A SIria desejou fazer p~ndera 'balancra

em favor de seus va Hados e' tentou ill\por, :pela f6r¢a, sua Vori

tade aos cristaos, sempre reticentes em modi£iC'ar"'a constieli!
Qao ,e hostis ao projeto da "Gri;lnde f>iria," •.Em ,1978, ,comandos

cristaos atacarama.s fqrcrassliias :Lsolad'!-sem ~uazo~, e, .;as

for~aram a recuar, num primeirotempo, .para. a perife~ia. qe,s~

zona e depois a se reti;-ar totalmente~ A sI;'ia se.aborrece1,!e

bombardeou violentamente a zona crista. "'.',

Israel explorou 0 fra.casso; a falta de nieios 'locfIsHcos

das forQas cristas e a ameaca deuma inVasaO de illl'a i
, ',,, re'giao

pelasmilIcias al1adas da SIria ihcita.rall\os primeiros a se
-,reaproximarem de Israel.

Opals encontrou-se, pois, dividido em duas zonas de in~

fluencia: de urn lado os cristaos ajudados e a~mados por I~-

rael, de outro, os mUQulmanos e uma minoria de cristaos sus-

tentados pe la SIria . E os b6mbardeios recomeQaram :;'ine11.1tavel

mente pzovocados poi uns e poroutros, ell\funcr'ao dos fntEiJ!.es::"

ses polIticos ou psicOlegicos que os moviam.

Libano: guerra de posi~S'e deatentados

Podemos nos' interrog:ar aqu I parasaberporque e'sta . Iota:

entre os do i s Lados se resume a uma guerra de Po'siQoes.N6

terreno, a vantagem qualitativa. e qu'a'ntitativape:ttence a. sI·>

ria e as suasmilIcias; e 0 'exercito sitio apofado peLos lni:l1:":

cianos teria a possibil1dadede transporaslfnhet!l' de >defeSa

c r Ls t.a s e ocupar a zona apes cOll\batesde~uaencarni¢cl'd()s e
sem 0 apoic de sua aviaQao (proibida no Libano 'pc:ir Is'rae!).

Pozem, Israel, sustentado pelos oc:j.<lenta:Ls.,nao ace:itari'a, sem

r eaqLr , 0 desenrolarde uma operaQao semelhante:·que ,romper±a,
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o equillbrio estrategico obtido corn a SIria neste pals. Sua

intervent;:ao restabeleceria rapidarnente 0 "status quo" e ter-

minaria como urn fracas so para os Sirios e seus aliados. Por
outro lado, esta opera¥ao envolveria diretamente a SIria, 0

que este pals sempre recusoti, fazer para evitar 0 afrontamen

to direto corn Israel e paraconferir urn carater local ao con

flJ, to libanes. As linhas "v~rmelhas" pr'oLbem qualquer avanco

sobre 0 terreno, r.estando a /tatica do "apodrecimento" por mi

lIcias interpostas.

Os enfrentamentos, sabiamente dosados, seguem a curva da

tensao polltica: incidentes'.de "fronteira" ou pequenas escara

mut;:as opondo os dois lados quando a tensao esta fraca, bom

bardeios de artilharia ligeira das zonas residenciais proximas

das linhas de demarca¥ao quando a tensao aumenta e bombar

deios de artilharia pesada ~obre Beirute e sua reg~ao quando a

tensao desemboca numa conflagra¥ao opondo a artilharia sIria

(as millcias pro-slrias nao tendo uma tal for¥a de ataque) e 0

exercito cristao(exercito l'egal e millcias). A Stria desmente

sempre sua part1cipa9ao mas esta claro que ela engaja sua ar

tilharia e seus tanques quando a rela¥ao de for9as e desfa
voravel As suas millcias.

Todos estes bombardeios tern por objetivo destruir a eco

nomia da zona "inimiga", impi?ndo-lhe importantes perdas mate

riais e humanas e ainda minaf seu moral e sua capacidade de

resistencia. Realmente, as perdas civis sao enormes enquanto
que entre os militares conta-se a morte de alguns soldados ou

milicianos operadores das pe9as de artilharia e a destrui9ao

de canhoes (ou de tanques). ~ precise acrescentar que estes

bombardeios, na sua maioria,.atingem regioes de forte densi

dade de popula9ao: mais da metade da popula9ao do pais vive 50

bre mats ou menos uma quarta, parte deste pequeno territorio

(10.000 km2), Beirute e sua regiao. As outras zonas sao poupa

das, menos quando explodem inCidentes entre milicias (opostas

ou As vezes do mesmo lado) pel0 controle de zonas e, entao, e

ainda a popula¥ao civil a mais duramente atingida.

Mas estes bombardeios nao sao os unicos meios emoregados
para manter a angustiae 0 meqo neste pais. Durante as tre-
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guas, a vida cotidiana e perturbada por rivalidades que

os milicianos do mesmo lade por questoes de interesse: e

a metralhagem cega num ou em varios bairros da cidade.

opoem

ainda

Entre.,.

tanto, 0 paroxismo do horror e atingido quando carros-bomba

explodem numa rua movimentada: dezenas de pessoas, horr L

velmente retalhadas, cobrem 0 solo vermelho de sangue. ~ 0

meio mais odioso empregadopelos terroristas dos dois lados na

sua guerra psicologica - matar para Se vingar e para intimi

dar os outros, a fim de submete-los a sua vontade. Estes atos

visam uma comunidade mas e l.es . podem visar t.ambem uma persona

lidade religiosa ou politica cujas iniciativas amea9ariam os

interesses dos senhores de guerra. Com efeito, existem muitos

homens corajosos que tentaram, em vao, reconciliar os libane...

ses; houve mesmo uma manifesta9ao popular, em 1987, que reuniu

milhares de pessoas das duas zonas, vindas para pedir a paz e

o entendimento; esta manifesta9ao que aconteceu perto da linha

de demarca9ao nao teve sucesso e nao foi repetida. A amea9a

paira sempre por sobre todos, porem os libaneses calam-se re

signados e fechados neles mesmos ou so se indignam quando seu

campo e atingido. Os mais afortunados deixam 0 pais - sobre

tudo os cristaos - amargos e desencorajados pela ausencia de

perspectiva de futuro. Os outros continuarao a viver neste

inferno; 0 odio e 0 desespero alimentarao entre os cristaos sua

timida determina9ao de defender a terra de seus ancestrais e

afastarao as chances de paz e de reconcilia9ao.

A paz israelense

A "paz siria" foi s~guida em 1982 pela "paz israelense~.

Sob 0 pretexto de perseguir os comandos palestinos instalados

no suI do pais. Os israelenses comandados pelo general Sharon

invadiram 0 territorio libanes; seu poderoso exercito pros

seguiu ate Beirute. Ele expulsou os sirios da capital e sua

regiao e obrigou os combatentes palestinos da O.L.P. a deixar

o Libano sob a prote9aO da ONU; em seguida, ele arrasou a mi

licia mU9ulmana sunita (os "mourabitoun")e neutralisou outras

milicias. Esta opera9aO, montada com a concordancia da milicia

crista tinha por objetivo desmantelar a organiza9ao palestina
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da O.L.P . · e colocar no . comando do LIbano um Presidente da Re

publica , favoraveL aum acordode paz e cooperacjio com Israel.

Bechir Gemayelj . chefe da miHcia crista foi, entao, eleito
Presidente da Republica por um parlamento com quorum mInimo

(multos deputados mu<;:ulmanos tendo-se recus.ado a participar

desta vota<;:ao); porem fol marto alguns dias mais tarde em um

at~ntado -= sIriCi?israelita? palestino? -= a Historia nos di.,.

ri!. O·autor ,do atentado foipreso (se acreditarmos nas infor-

ma<;:oes oficiais), mas 0 julgamentojamais aconteceu. Este

misterio bem guardado esconde, certamente, muitas coisas. 0

irmao do presidente, Amine, eleito ·em seu lugar, seguiu uma

politica favoravel a Israel de inicio; recolocou em funcio.,.

namento as institui<;:oes do Estado e reorganizou 0 exercito que
esquadrinhou toda a cidade de Beirute e seusarredores ajudado

pelafor<;:a 'multinacional enviada pela :ONU para evitar o · . ma s 

sacre de popula<;:oes civis indefesas apos 0 desmantelamento " de

suas millcias pelasfor<;:a:s israelenses. Com efeito,· antes da

chegadadesta for<;:a, centenas de palestinos foram massacrados
pela millcia crista, com a cumplicidadedos israelenses , nos

campos de Sabra e Chatila.

A esperan<;:a invade, entao 0 lado cristao; ao contrario,

entre osmu<;:ulmanosesta situa<;:ao suscitava temor e rancor,mas
a rela<;:a6de 'f o r <;:a s os incitava provisoriamente a prudencia e

a sUbmissao; ' a vingan<;:a seria para mals tarde.

Amine Gemayel tinha entao i mpor t ant e s trunfos para rea
lizar reformas pollticas sem pressao dos extremistas. As milI

cias mu<;:ulmanas haviam se retirado de Beirute; os , partidos

politicos mu<;:ulmanos haviam ba ixado 0 tom e 0 exercito liba

nes, po~to sob sua autoridade, espalhara-sepor toda a capi
tal. Por'em ', ele nao tinha a autor idade e , 0 prestigio de seu

irmao. para impor sua vontade ao lado cristao; por outro lado,
." ; . . , .-. . . .

ele partilhava do ponto de . vista dos dirigentes po l i t i cos cri~

taos; ele nao empreendeu, po is, nada de serio para desblo
quear a questao.

De outrolado, Israel pressionava 0 Presidente da Repu
blica para assinarumacordo de paz ' e de cooperac;:ao, segundo
objetiVo visado por seus estrategistas; mas Amine Gemayel he-
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sitava em assinar urn acordo que 0 isolaria do mundo arabe.

Alem disto, os ministros mucu lmanos de seu gabinete , me s mo

os mais moderados -- eram francamente hostis a este acordo.

o Presidente chegou a enviar negociadores que redigiram ' urn

projeto de acordo mas, no ultimo momenta, ele recusou-se a

p.romu Lqa-eLo , Israel sofreu as conseqf1en'cias: retirou".seda' ca

pital e de sua regiao e concentrou suas for9as na zona de' se

guran~a estabelecida perto de sua fronteira. Logo, a Oeste,

asmilicias mu~~lmanas que haviam fugido da capital ou se or

ganizado na clandestinidade reagruparam suas for~as e, em

principios de 1984, a guerra recome~ou entre as duas comuni~

dades.

o exercito libanes, composto por todas as comunidades de

sintegrou-se de novo; os cristaos . (exercito e milIcia) foram

obrigados a se concentrar precipitadamente em sua, zona e . 0 5

soldados mu~ulmanos voltaram para seu lado"o que teve conse

qaencias tragicas para os cristaos que moravam nestas regioes

no Chouf, por exemplo, muitos cristaosforam massacrados e

os sobreviventes abandonaram seus hens para se refugiarem na

zona crista.

A "paz israelense" tambem terminou, entao, porum fracas

so caracterizado por uma perda ainda maior de vitimas .i no c e n

tes, estragos consideraveis e . urn maior distanciamento entre as

comunidades reagrupadas em suas zonas, sob a autoridade de

seus chefes espirituais e militares.

1985-1986 ~ 0 interregno das mi1Icias

Amine Gemayel virou-se entao para a Siria ; hesitou a inda

uma vez -- tra~6 dominante dele -- e acabou por fracassar, ou

fazer f rac assar, todas as tentativas de reaproxima~ao com 0

lado sir io e de seus aliados (Conferencia de Genebra 1985

19 86). Reu n i u todas as comunidades para, tentar encontrar uma

s o l ucao ou urn proj eto de acordo entre 0 chefe da mi Lf c La cris

t a, El ie Hobei ka , o s chefes das milicias mu~ulmanas e a si

r i a. Hobe ika havia sucedido a Bechir Gemayelno controle das
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"FOrfi:as Libanesas"; nesta tentativa de acordo com os sIrios,

foi desautorizado pelo lado cristao e foi destituIdo; apos

disto, foi recuperado pelos sIrios que farao uso dele talvez

urn dia; ele se encontra atualmente em Zahle com seus seguido

res. Geagea foi eleito pelos partidarios da predominancia po

lItica aos cristaos. Ele terminara seu mandato solitario e

impctente para resolver a crise.

o Conselho dosMinistros cessou toda atividade pois 0 Pre

sidente do Conselho (sunita) e os ministros mUfi:ulmanos recusa

ram sua colaborafi:ao. Quanto ao Parlamento, ja amputado de va

rios dos seus membros, mortos ou ausentes (a Assembleia Nacio

nal nao foi renovada desde 1975), ele cessou qualquer ativi

dade legislativa seria.

Atualmente, todas as comunidades importantes tern sua mi

IIcia, a eXCefi:aO dos sunitas cuja milicia "os Mourabitoun" foi

aniquilada por Israel.

Do lade cristao, diversas milIcias controlaram a regiao

ate 1979; estas milicias provenientes de partidos politicos

diferentes estavam mal organizadas.e indisciplinaaas; elas se

opunham, por vezes, em combates sangrentos de rua por questoes

de interesse pessoal ou de supremacia numa zona ou num bairro.

Uma prova de forfi:a come~ou: a milicia dos Kataeb, apoiand6

se sobre estruturas solidas, ocupou tbdo 0 terreno e integrou

todas as milic:ias sob urn comandounico - as "For~as Libane

sas". Estas for~as, de essenc:ia maron:ita, organizaram-se sob a

forma de urn verdadeiro exercito regular e receberam 0 apo:io

de Israel. Elas sao 0 escudo da resistencia crista. Seu pro

grama defende a manuten~ao das,prerrogativas do Presidente da

Rep,ublica, no quadro de uma republica ligada ao mundo arabe

porem vinculada aos valores cristaos e ao progresso cienti-

fico e tecnico do Ocidente. Elas rejeitam violentamente qual

qu'er pro j e t.o de f u.sjio - sob qualquer forma que seja - com a

Siria.Eles' temem,' com efeito, que esta f usao dos dois povos

'em uma confede r a cao atribuiria, na realidade, todo 0 poder

politico a comunidade mais numerosa na ocasiao, a comunidade

mu~ulmana (menos de 10% de cristaos vivem na Siria, a maio-

ria o r t odoxos l v As "For c a s Libanesas" reclamam t.ambem , com
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insistencia, a retirada das tropas sIrias do LIbano.

A oeste, restam atualmente tres millcias ligadas a parti

dos polIticos: 0 P.S.P. (Ichtirak, em arabe) druzo na maio

ria, dirigido por Walid Joumblatt e duas milIcias de obedien

cia xiita, "Amal" ("Esperanc;:a", dirigida por Nabil Berri) e

o partido Hezbollah (0 partido de Deus), conduzido por urn che

fe religioso, 0 Ima Fadlallah.

Os "mourabitoun", milIcia sunita aniquilada por Israel,

nao reapareceram em cena. Os dirigentes dos partidos polIti-

cos sunitas preferiram ocupar urna parte do espac;:o polItico.

Eles preconizam uma polltica de reaproximac;:ao com a sIria,

a qual os ligam lac;:os culturais e familiares (70% da popula

c;:ao sIria e sunita) e a reforma da constituic;:ao. Porem e evi

dente que a partilha -- mesmo que desigual -- do poder com os

cristaos os coloca numa situac;:ao de privilegios com relac;:ao

as outras comunidades muc;:ulmanas; e igualmente certo.que uma

reforma da constituic;:ao os privara tambem, como os outros, de

parte de suas prerrogativas -- isto explica sua atitude mo

derada e sua falta de combatividade. Entretanto, sua solida-

riedade com os outros partidos polIticos pro-sIrios e a in-

transigencia do lade cristao os levam a sustentar suas rei-

vindicac;:oes.

o P.S.P. de Wallid Joumblatt se dec lara por urn socialismo

arabe laico e deseja como AMAL 0 estabelecimento de relac;:oes

privilegiadas coma Siria; as vezes ele associa-se ao partido

comunista libanes, pouco influente no pais, para ac;:oes poll

ticas dirigidas contra as "Forc;:as Libanesas". Sua millcia e
composta de druzos e seu raio de ac;:ao abrange 0 "Chouf" (re-

giao druza). Este partido tambem reclama uma melhor divisao

do poder entre todas as comunidades.

AMAL, de tendencia moderada, deseja uma reforma das ins

tituic;:oes que conduza a uma laiciza9aO do Estado em todos os

seus dominios; aliada privilegiada des sIrios, ela preconiza

o estabelecimento de rela90es estreitas com este pals e sua

milicia dirige, em plena coordenac;:ao com a Slria uma luta ar

mada contra Israel no suI do pals. Neste desejo de laicizac;:ao

existe uma segunda inten9ao politica, ela serviria aos inte-
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resses dos xiltas que,forI!lall\ a.comunidade lI\ais I:lumerOSal efe

t.ivame~te,quandode UII\~ e1eierao,por exemplo, 0 reflexo comu

'~ltar'io co~du~iriaaurna concentraerao dos votos sobre 0 candi

'd~~o ~pre~en~ad~ p~1a. comunidadeou !'1erec;edor·d.e seus favo-

res.

lIEZBQL~H .fez ~ua aparierao na .C;E!I)a libanesCl, apos a queda

de Xa do Ira (1979). 0 guia suprEmlodos xiltas; I~ Khomeiny,

preconizou desde a sua chegada aopoder no Ira a expansao~ da
~ ..- ":;:":. ,::'.< -,:.,',,' ..-: '.- .

,X:~~01Uerao +~lam+5a I. .~~ L!.b~,no, ~1~ enviou 'ileus agentes que im-

p1antaI"a,m-sesobretudo ~os bairros xiItas P9bres de. Beirute

"~~a regiao de Ba~1beck (xiIta). 0 Hezboi1ah e urn .movimento
• ':', f - -~ -~. ,::. -,- " <., .: -:' - ,: ;,'. - , ,:,' ".'.

il).teqr1sta,qu,e preconiza a inst;auraerao de uma republica mueru1-

l1Ia.n~~ura·e dura, .~lem da luta 'armada contra Israel a partir

"d~\e~ri.'to~10 liba~~~~da rE!j e1erao dos valorefil ocidentais e

'~arxist~s:" Movl'mento extremista, e1e conduz seus miiicianos
:~:\:'. ~;·i.:·-.' ~ .. ; " .\ ' ., - -.' - .:.; ", -. - ". - - .

fCl,~S c~,~po~?~~tua~os~o LIbano e ~oIraeos engaja em aeroes
terroristas assassinas contra Israel e 0 OCidente. Por ,exem

~lO,;;~ i9Sj: ;'~~'iunt:;'iri.os da morte" atiraram,:",se com seu ca

'~i'nqao cheio"d~ ~xpiO~ivOS contra UII\ acampamento de tropas

. franc~sas e anie.ri'~ana~ da forera mul tinacional r ' houvetrezentas

~ortesi este igrupo"nao hesita 'em recorre~ a chantagem tomando

i~iens ()~i~e~tai.~ pa.;a trocar por ;esgates ou pela lib~raerao
de prisioneiros'polIticos condenados a penas de prisao na Eu-

'·:topaou"nosEstadds U111dos per atos deterroriSmo.

, "' "AS rel'~~oe~"~~tre.~ siria e 0 "Hezbollah" sao antes re

'~:ui~adO ci~ ~';n 'acoido ta'tico 'e provisorio que'de uma alianera

soi:i.da ...c~m':efeito, 0 "Hezbollah" atrapalha os objetivos . sI-
"~iOS 'qli~~dogrega a i;stauraerao deuma iepUblica mucu Lmana r

e.st.a rei'vi:ndi~aer~oseopoe~ c~nstitui9ao de .uma "Grande 5i
·:ii:.a~, .em princIpio laica, que ser i a composca por t.odas as co

munidades arabes que vivem nos dois paIses; de outra parte es
te"obje1:ivo,:intimida o'S'cristacs, mesmo os mai s moderados, e

'traz ".aljllaparaomoiriho"dos extremistas cristaos, ferozmen

:t'e opos-t.os aqualqueraproximaerao insti tucional com a Siria.

Ma'sa"SIria' :n~o pode submeter 0 "Hezbollah"a sua vorrtade

sern ait~rar'suasboas relacroes. com 0 Ira (Haf~z-EI-Assad, opo

':ki~br poi" mofivos ideo,lo'giCOS do p:r:esid~nte iraquiano Saddam
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Hussein, foi 0 unico chefe de estado arabe aliado ao Ira du

rante a guerra iraque-iraniana). Por outro lado, a ocupayao

pela forya das zonas mantidas pelos milicianos do "Hezbollah"

lhe traria a hostilidade da populayao xiIta e isso nao se fa

ria sem uma resistencia encarniyada dos "soldados de Deus" e

a realizayao de atos terroristas contra 0 exercito sIrio. Ha

fez-El-Assad prefere, entao, isola-los ate neutraliza-los,

guardando as relayoes de boa vizinhanya com este partido afim

de conservar sea papel de interlocutor privilegiado entre 0

Ocidente e este movimento (como e 0 caso no assunto dos refens

ocidentais). Porem a possibilidade de urn afrontamento direto en

tre aSIria e o "Hezbollah" nao esta excluIda para 0 futuro,

se as ac;;oes do "Hezbollah" se opuserem diretamente aos objeti

vos do presidente sIrio que permanece 0 senhor do jogo.

Apos a derrota do exercito libanes, em 1984, e sua reti

rada da zona muyulmana de Beirute, as milIcias tornaram a ocu

par 0 terreno. Mas 0 vazio deixado com a sua saIda e a das

tropas sIrias nao podia ser preenchido, para a manutenyao da

ordem e da seguranya, nem por milicianos formados para outras

tarefas e ocupados com elas, nem por foryas da polIcia legal,

insuficientes e sem autoridade. Foi entao, durante mais ou me

nos dois anos, 0 reino da anarquia e da desordem. Pequenos

grupos de todas as tendencias, gangues e traficantes enfren

tavam-se na rua por questoes de interesse; pilhavam, extor

quiam, ameayavam e submetiam uma populayao aterrorizada a ve

xayoes por qualquer motivo.

porem a popula9ao civil foi submetida a momentos de pani

co ainda maiores quando as milIcias se enfrentaram pelo con

trole dos bairros da cidade. Estes combates opuseram de inI

cio, em 1985, 0 movimento AMAL dos druzos; prudentes e tendo,

talvez, recebido dos sIrios a ordem de se retirar, os druzos

retornaram a seu acampamento no Chouf. Em 1986, uma sucessao

de incidentes sangrentos entre AMAL e os palestinos da O.L.P.

que desejavam se reinstalar em Beirute conduziu a destruiyao

de urn campo palestine e a morte de dezenas de inocentes. A SI

ria seguramente nao era estranha a todos estes incidentes;

ela se servia da milicia de N1AL para expulsar os palestinos

da D.L.P. com quem tinha rompido relayoes apos a invasao is-
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raelense; ela havia ajudado as dissidentes palestinos, hostis

a Arafat, a formar uma millcia que se instalara na regiao ocu

pada pelos sIrios . .

A popula9ao recuperava a folego ha algum tempo quando

AMAL e Hezbollah encontraram-se frente a frente em urn combate

fratricida que as opos em Beirute e no suI do pals. Este en

frentamento era previslvel: a desejo de hegemonia do Hezbollah,

encorajado par alguns chefes religiosos e pelo Ira e a deci

sao da Arnal sustentada .pela SIria e, de limitar a zona e in

fluencia do Hezbollah e de afastar seus milicianos do suI do

pals levavam fatalmente ao enfrentamento dos dois partidos.

E: evidente que todas estas opera90es de "limpeza" foram

dirigidas par Arnal sob a batuta da SIria, que pensava em con

fiar a 'c o nt r o l e de Beirute-Oeste a Arnal, seu aliado privile

giado e que fazia igualmente questao de guardar 0 controle das

opera90es contra Israel no suI, confiando a iniciativa e a

dire9aO destas opera90es a esta millcia. Esta claro, tambem,

que toda esta anarquia so poderia terminar num "a pelo ins1s

tente da popula9aO" -- notadamente dos sunitas que assistiam

impotentes as demoli90es e a carnificina -- em favor da volta
. .

das tropas sIrias a Beirute-oeste . Assim, uma vez mais, os li.-

baneses obcecados pelos mesmos demonios -- anarquia e esplri

to de cIa -- forneciam a prova de sua incapacidade de entendi

menta -- mesmo no seio de uma comunidade de mesmo rito: ...

o retorno da Sirla a cena libanesa, mas as milicias continuam

A SIria se reinstalou, pais, em Beirute-oeste, "a pedido

das personalidades pollticas da regiao", mas nao ocupou os

bairros pobres xiltas controlados pelo Hezbollah; ela evitou

assim uma prova de for~a com este partido e uma ruptura com 0

Ira. Hafez-EI-Assad, fino ~strategista, retomava 0 controle do

jogo em sua zona, 0 jogo de xadrez continuava no cenario liba

nes com ·milicias interpostas . Mas tOdo,este periodo de incer

tezas incitou 05 ultimos cristaos a fugirem da zona oeste para

serefugiarem na zona crista; atualmente, so resta uma peque

na minoria.
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Todas as milIcias (mu~ulmanas e cristas) tern como obje

tivo prioritario a defesa de sua comunidade; - porem elas tambem

instalaram em suas respectivas zonas uma administra~ao para

lela que organiza a vida social, economica e cultural. Sao

verdadeiros feudos, que se beneficiam de importantes rendimen

tos ficais sob a forma desobretaxas diversas recebidas sobre

mercadorias e servi~os. Elas controlam pequenos portos parao

contrabando; elas se aproveitam, de outro lad~, de uma impor

tante ajuda material e de assistencia dos paIses que as man

tern. Estas milicias dispoem ainda de poderosos mefos audio

visuais (televisao, radio, jornais) para dirigir sua propagan

da.

Atualmente, a grande maioria dos cristaos vive em uma zo

na de mais ou menos 1.000 km2, chamada "0 redutocristao",ter

mo com cunho pejorativo; esta zona se estende ao longo do li

toral, de Beirute-leste a Amchit, pequena localidade situada

depois de Jbeil (Biblos), ou seja, tern 40 km de comprimento

por 25 km de largura (ate a crista do Monte Libano). Esta po

pula~ao se encontra sob a prote~ao de umaparte do exercito

que esta sob 0 comando do general Aoun e das For~as Libanesas

(milic ia crista). Jounieh e urn pequeno porto sob 0 comando

dos cristaos ; uma liga~ao marItima Jounieh-Larnaca (Chipre)

assegura urn servi90 diario que permite aos cristaos tomar 0

aviao em Larnaca. Na realidade, 0 aeroporto se encontra no se

tor mU9ulmano de Beirute e muitos preferem por medida de segu

ran9a alcan~ar seu destino transitando por Chipre; por outro

lado, 0 aeroporto esta freqaentemente fechado por causa dos

bomba rdeios . Mas durante os perIodos de forte tensao a viagem

maritima Jounieh-Larnaca nao se faz sern perigo; 0 porto e en

tao castigado pela artilharia e 0 barco e visado durante - seu

p e r cu r s o em aguas territoriais libanesas. Os cristaos dispOem

de urn ca is do porto de Beirute para as trocas comerciais

e ste espa90 esteve sob 0 controle das "For~as Libanesas" ate

fevereiro de 1989; 0 exercito do general Aoun 0 retomou desde
entao .

o setor mU9ulmano (a p r o x i ma d ame nt e 9.000 km2) se encontra

d i s persado em t odo 0 resto do pais; as comunidades mU9ulmanas

s e ag r upam segund o seu rito e m suas zonas de implanta9ao de
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origem ou ocupam zonas abandonadas pelos cristaos; 0 Chouf,

por exemplo, e ocupado exclusivamente pelos druzos depois da

expulsao de cristaos desta zona. Os sunitas se encontram so

bretudo no norte do pals (Tripoli), no Bekaa urn pouco ao suI

enos bairros residenciais de Beirute-oeste. Os xiitas habi

tam mais ao suI do pais, na regiao de Baalbek, no Bekaa e na

periferia suI do pals (alguns bairros desta periferia sao

verdadeiras favelas, onde os partidarios do Hezbollah tern seu

feudo).

Importantes minorias cristas vivem ainda no setor mU9ul

mane, sob 0 olhar vigilante e protetor da SIria. Rivalidades

pollticas, lutas de clas e urn ato abominavel estiveram na ori

gem da ruptura das· rela~oes entre a minoria crista que vive

no norte do pals e 0 resto do pais cristao. Trata-se, nessas

circunstancias, do caso Frangie, ex-presidente da Republica:

seu filho, sua nora e seus netos foram massacrados em 1978

por milicianos vindos do setor cristao. Este odioso massacre

teve uma grande repercussao na epoca; ele provocou a ruptura

das rela90es entre os cristaos do norte, partidarios de Fran

gie e os de Beirute, fieis a familia Gemayel. Os cristaos do

norte favoraveis a familia Gemayel conheceram entao 0 exodo.
Este acontecimento favoreceuos sirios, vizinhos do norte; com

efeito, ele reaproximou 0 cIa Frangie dos sIros que se fize
ram seus aliados polIticos.

No Bekaa, uma importante comunidade crista de rito grego

catolico vive na cidade de Zahle; em 1983, esta cidade foi
bombardeada furiosamente pelos sirios que desejavam expulsar
as For9as Libanesas implantadas na cidade; estes ultimos se
retiraram e Zahle se achou isolada na regiao. Urn acordo foi

concluido, em seguida, com os sIrios e desde entao Zahle vive
na solidao, talvez na resigna~ao, porem, neste momento, em
paz.

Enfim, no suI do pais, cristaos vivem sob a prote~ao dos
israelitas e das milicias locais controladas por eles; Israel

estabeleceu urn cordao de sequranca ao longo de sua fronteira
norte, limitando assim, eficazmente, as tentativas de infil

tra9ao de comandos terroristas com a ajuda interessada das



popula9oes cristas hostis aos palestinos e aos movimentos in

tegristas mU9ulmanos.

Beirute se encontra dividida em duas zonas. Beirute-oes

te vive sob 0 controle das milicias locais e dos sirios, vin

dos a esta cidade para por fim a uma assustadora anarquia; uma

pequena minoria de cristaos ainda vive nesta parte da cidade.

Beirute-Ieste reune a grande maioria da popula9ao crista da

cidade. Os dois setores da cidade estao separados por uma

zona-tampao, esvaziada de seus habitantes, cOberta"de minas

e invadida pela vegeta9ao. As zonas de Beirute e as regioes

do pais nao estao totalmente isoladas; com efeito, durante

as treguas , automoveis e caminhoes circulam em todas as re-

gioes sob 0 olhar inquisidor dos milicianos encarregados do

controle de identidade dos viajantes ou do recolhimento das

taxas de circula9ao cobradas sobre as mercadorias. Em Beirute,

a passagem entre as duas zonas se efetiva a pe-menos para al

guns privilegiados munidos de urn "salvo-conduto" que podem

circular de au t.omovel, do Museu (Lade leste) ao hospital Ber

bir (lado oeste) . Os pedestres passam por uma larga avenida,

ladeada de predios atingidos pelos obuses e esvaziados de seus

habitantes, que assegura a junqao entre as duas zonas. Duran

te os periodos de tregua, centenas de pessoas atravessam a

"terra de ninguem" para reencontrar a famIlia, fazer compras

ou para diminuir seu caminho para ir a Tripoli (no norte) num

sentido e a saIda (no suI) no outro . Em perIodos de tensao, as

passagens sao fechadas e os franco-atiradores, milicianos pos-

tados de urn lado e do outro da linha de demarca9ao, retomam

o prazer sadico de atirar sobre civis desarmados que tentam

temerariamente burlar a interdi980.

A partilha "de fato" do pals estava confirmada; cada urn

se acomodou, pais a DOder real pertencia, de fato, as milI-

c ias. 0 general Aoun, chefe do exercito norneado per Gernayel

e de confiss80 ma r o n i t a se recusou a simplesrnente adrninistrar

a crise; seu programa era ambicioso, ele desejava expulsar os

sirios do Libano au ao menos chegar a urn acordo de evacuaqao

do exerci tc sirio. dissolve~ todas as milicias, reunificar

o pais sob s ua autoridade, propor reformas polIticas apes a

pac if ica980 do pa i s . ~ certo que ~m tal projeto era urn verda-
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deiro "casus belli" contra a Siria e seus aliados libaneses;

de outra parte, propor reformas apos a "reunificac;ao do pais

pela for9a" so pode ser considerado como uma grande imposi9ao•

ApOs a "paz stria" e a "paz israelense": "paz saud1.ta"?

o general contava com,o exercito sediado na zona crista,

reestruturado, melhor "enquadrado", provido de armamentos

modernos; entretanto, este exercito nao dispunha de avia9ao e

nao podia se engajar em opera90es de grande envergadura. Mas

ele esperava poder contar com 0 apoio da opiniao internactonal

na sua luta para acabar com a divisao do pals; contava tambem
com 0 Iraque, inimigo jurado da SIria cuja alian9a tatica com
o Ira na guerra iraque-iraniana ele reprova. Talvez ele con-

tasse tambem com 0 apoio do Ocidente -- particularmente dos

americanos -- para bern conduzir a tarefa. A seqUencia dos

acontecimentos 0 decepcionara; com efeito, os americanos con

sideram que a SIria possui urn papel incontornavel no regula

mento do conflito do Oriente-Medio e na solu9ao d~ crise liba-
nesa; eles nao apoiaram sua a9ao e transferiram para Chipre

sua embaixada (que estava na zona crista) apos amea9as. A
Fran9a escolheu a via diplomatica para fazer parar os combates

que nao tardaram a explodir e deplorou os bombardeios cegos de
zonas civis. Quanto a Israel, ligado sobretudo a milicia, ob
servava com reservas, as a90es intempestivas deste general; a
experiencia amarga de 1982 nao 0 incitava a se engajar tao fa
cilmente no "atoleiro libanes". 0 general recebeu urn apoio
material do Iraque, mas ele se achou sozinho para enfrentar os
sirios.

o caso come90u em fevereiro de 1989; 0 general Aoun se

chocou primeiro com a milicia crista, parte inicial de seu
programa; seu empreendimento resultou num meio sucesso (ou

meia derrota); com efeito, ele recuperou 0 quinto cais do por
to de Beirute, controlado ate entao pela milicia crista e al
guns pontos estrategicos de Beirute-leste ocupados pela mesma
milicia, mas ele nao pode desaloja-la do reduto cristao. Ele
decidiu, em seguida, atacar as milicias mU9ulmanas apoiadas p~
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1 a Siria ; fez bloquear, pela marinha de guerra lil:lanesa - reduzida a dois

ou tres patrulheiros - os pequenos portQ:; ilicitos controlados pelas

milicias pro-sirias. Este foi logo 0 incendio geral e jamais

em quinze anos de guerra chegaram a urn tal grau de violencia

e de furor; os estragos sao enormes pois os obuses utilizados

tern uma potencia bern superior aos empregados antes; predios

inteiros sao destruidos, abrigos atingldos, centenas de car

ros calcinados e muito mais vitimas civis a deplorar. De ou

tra parte, a tentativa de bloqueio se voltou contra seu ins

tigador e logo 0 porto de Jounieh e todo 0 litoral cristao co

nheceram por sua vez 0 bloqueiototal imposto pela artilharia

e a marinha sirias. Urn diluvio de ferro e de fogo se abateu

sobreuma grande parte do Libano ate setembro de 1989, 0 pala

cio do Presidente da Republica, situado em Babda no setor cris

tao, foi severamente atingido. 0 general Aoun termina por acei

tar urn cessar-fogo sob a egide de urn comite da Liga Arabe, ~

posta pela Arabia Saudita, pela Argelia e pelo Marrocos. Os

combates VaG cessar? No Libano os cessar-fogo sao freqftente

mente rompidos antes de serem aceitos seria e honestamente pe

las duas partes. 0 pesado balan~o das perdas em vidas humanas

e bens nao e proporcional aos resultados decepcionantes obti

dos: apelos dos estados ocidentais e do Vaticano para urn ces

sar-fogo e para uma retomada do dialogo entre todas as comu

nidades, condena~ao dos bombardeios de regioes civis. As ne

gocia~oes empreendidas pelo comite arabe levaram a uma ~con~

solida~ao" do cessar-fogo. Os negociadores decidiram tambem

convocar 0 parlamento libanes fora do pais para debater a

elei~ao presidencial e a reforma da constitUi~ao; mas 0 pro

blema da retirada das tropas sirias do Libano esta longe de

ser acertado; num primeiro momento os negociadores haviam ad

mitido em parte 0 ponto de vista do general Aoun, solicitando

aos slrl0s que se retirassem de Beirute; mas a Siria se abor

receu e finalmente 0 comite se retirou e nao se falou mais
nisso.

Apos a derrota das pazes "siria" e "israelense", tera a

"pa~ saudita" mais chances d~ triunfar?

Duvido que ela possa acertar, de modo duravel, 0 confli

to; talvez se chegue sob a pressao da Arabia Saudita e depois
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de grandes negocia¥oes a urn acordo, tao vago na essencia quan

to na forma, sobre 0 futuro do pais e das inStitui¥oes poli

ticas; po rem este acordo se tornara rapidamente "letra morta"

pois the faltara boa fe e clareza.

! certo que os cristaos receiam urn reequillbrio dos pode

res que poderia priva-los mais tarde do direito de dispor li

vremente deles mesmos; eles temem que estas reformas conduzam,

no futuro, a outras reformas que terminarao por priva-los to

talmente do poder polItico. Eles se encontrariam entao na mes

rna situa¥ao das minorias cristas que vivem nos paises vizinhos

do Oriente Medio, isto e, privados de direitos polIticos

nao de direito mas de fato. Os cristaos do Llbano vivem nesta

terra ha muitos seculos; eles pretendem, com justa razao, ter

o direito de viver segundo suas convic¥oes religiosas e cultu

rais e participar da administra¥ao polltica e economica do

patrimonio nacional. Eles nao rejeitam a identidade arabe de
seu pals - 0 Llbano faz parte da Liga Arabe e e 0 iinico pais que

tern a sua frente urn chefe cristao - e forneceram a prova de

sua liga~ao a lIngua arabe; efetivamente muitos pesquisadores

e lingUistas cristaos contribulram com seus importantes tra

balhos para modernizar esta lingua afim de adapta-la as exi

gencias do mundo moderno. Porem eles rejeitam 0 integrismo mu

~ulmallo que the imporia 0 Corao como religiao oficial, 0 que

impl~caria numa constitui~ao inspirada neste livro sagrado,

pois 0 corao dita as.regras da vida social e economica do pals.

Por outro lado, as aspira~oes legltimas da popula~ao por

mais justi~a social e dignidade e por uma divisao igual de

responsabilidades pollticas do pals, teriam conduzido os diri

gentes cristaos a acolher sem desconfian9a nem egoismo as rei

vindica~oes desta comunidade; todos sabem que 0 extremismo
se alimenta de rancores, humilha90es, injusti~as e sofrimen

tos. Os cristaos tern 0 dever de aceitar com lealdade e clare

za as reformas institucionais que levarao a uma divisao igua

litaria do poder entre todas as comunidades. Porem, a comuni

dade mu~ulmana tern a obriga9ao de engajar-se claramente em
respeitar os direitos inalienaveis do povo cristao libanes. 0

caos nao servira nem a uns nem a outros; mas e certo que ele
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servira aos interesses dos estrangeiros que dividirao os "des

pojos mortais" .

Os libaneses sao, pois, condenados a "viver juntos" num

estado soberano ou aver seu pais dividido em pequenos feudos

belicosos e submetidos ao estrangeiro. Se a Historia lhes des

se uma chance de regularizar pacd f Lcament.e 0 problema - '. ' e u

pense, por exemplo, no reaquecimento das relaQoes sovietic6

americanas, - seria necessario que eles retir~ssem a ' li~ao

deste episodio sangrento; "e precise guardar as facas nos ar

marios" dizia 0 general De Gaulle durante a guerra da Arge

lia; s im, e precise estabelecer urn dialogo claro 'e ieal para

chegar a uma sOluQao definitiva; ela seresurne ? algumas pala

vras: · to ler~ncia , ju~tiQa, espirito civico e fraternidad~. _ .

o unico regime que traria justiQa a todas as partes -d a

populaQao me pareceser 0 de federaQao articuladasobre ins

t ituiQoes analogas as que fazem viver a suiQa. Talvez. se che

gasse assim a associar, sem as fundir, as comunidades de per

sonalidades diferentes que vivem alias por conta da guerra em

zonas separadas; este regime permitiria respeitar as parti

cularidades de cada um e associar as comunidades a 'adininistra-"

Qao de seu interesse comum. 0 Parlamento composto igualmente

por cristaos e mUQulmanos teria-competencia para tudo o 'que se

refere ao interesse geral 'do pais. Urn governo federal compos-

to por membros que representem todas as comunidades deterla

todo 0 poderexecutivo e seria responsavel por sua admin!s-

traerao diante do Parlamento; a presidencia deste governo fede~

ral poderia ser atribuida em turnos e por um tempo a ser ' £i

xado em comum acordo, a cada uma das grandescomunidades do

pais. 0 Presidente da Republica s6 teria urn papel protocolar,

ele seria eleito pelo Parlamento 'na s' me s ma s condiQoes qu~ " 0

Pres idente do Conselho. 0 pais ' s e r i a dividido em zonas can

toes-- homogeneas mas que acolher iam sem hostilldade ' qual

quer membro de uma minoria que desejasse ai se instalar.

Na politica exterior, ' 0 Libano deveria guardar uma es-

trita neutral idade, favorecida pel~ reaproxi~aQao americano

sovietica. Ele afirmaria sua dependen~i~ dO mund; ~ra?e, con

firmando sem ret icencias nem ambigQidades sua adesao a liga

165



limites

germes

fonte de

dOB parses arabes. Com a SIria, as rela~oes de boa vizinhan~a

poderiam s~r estabelecidas e urn tratado de coopera~ao economi

ca favoreceria ·as trocas e estimularia 0 comercio entre os

dois paIses. Com Israel 0 ~rmistlcio ja assinado com este pals

mas jamais curnprido entraria em vigor sob 0 controle de uma

for~a da ONU, que garantiria assim a inviolabilidade dos dois

territorios.

Aos que vao dizer que estas estruturas contern os

da implosao do pals, respo~erei que a centraliza~ao,

conflitos entre as comunid~es ja conduziu 0 pals aos

de uma explosao.

Testemunha durante doze anbs dos sofrimentos do povo li
banes, ao qual sou ligado por 1a~os de profunda amizade teci~

dos no curso de minha longa estadia neste pals, formulo votos

de que 0 Llbano reencontre a paz e a concordia entre seus fi

Ihos.
15.10.89

Os .contec~nto. de 1990-91

Os acontecimentos que se seguiram a esta data amea~am

modificar profundamente 0 c1ima polItico do pals se nada b10
quear a evolu~ao atual da situa9ao. Reunidos em Taef (na Ara
bia Saudita) cristaos -- a exce9ao do partido do general Aoun

-- e mu~ulmanos aceitaram sob 0 bastao da SIria modificar a

Constitui9ao num sentido favoravel a comunidade mU9u1mana
(diminui~ao das prerrogativas do Presidente da Republica, sem-
pre cristao maronita, e paridade na representa9ao parlamen-
tar) e proc1amaram 0 cessar-fogo . Este acordo foi rejeitado ·

pe10 general Aoun e 0 campo .c r i s t ao continuou .di v i d i do . entre
mi1icianos das For9as Libanesas (Geargea) e for9as do gene

ral Aoun. Na sua maioria, os cristaos sustentavam 0 . general
Aoun em quem eles viam 0 salvador da patria. Entretanto, com a

aplica9ao dos acordos de Taef, uma primeira elei9aO presiden
cia1 aconteceu (numa zona controlada pelos sIrios). Ela trou

xe ao poder Sr. Moawad (cristao mar oni t a ) mas ele foi mor t o

num atentado alguns dias mais tarde . Urn segundo presidente (Sr.
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Hraoui) foi eleito nas mesmas condi~oes. a general Aoun, recu

sou-se a reconhecer a legitimidade de tal elei~ao (organizada

pelos sirios).

A situa~ao parecia bloqueada mas a crise do Golfo Persi

co precipitou 0 curso dos acontecimentos. a Presidente sirio

Hafez-EI-Assad, inimigo irredutlvel de Saddam Hussein, chefe

do partido "Baas" no poder no Iraque e de Yasser Arafat, chefe

da a .L.p., vive enquanto estrategista minucioso toda a vanta

gem que ele poderia tirar deste conflito sealiando aos ameri

canos . Com 0 apoio destes e 0 da Arabia Saudita pretende eli

minar seus velhos i n i mi go s , Saddam Hussein e Yasser Arafat,es

magar a rebeliao do general Aoun no Libano e impor sua vonta

de aos cristaos, recuperar 0 Gola (territorio sirio ocupado

por Israel desde 1967), suscitando a reuniao de uma conferen

cia internacional encarregada da paz na regiao e ainda con

tinuar a receber 0 precioso apoio financeiro da Arabia Saudi

tao A Siria se decidiu entao a atacar 0 reduto do general

Aoun sem que nenhuma potencia do mundo se opusesse a isto; a

interven~ao da aVia~ao (tolerada por Israel) foi decisiva;

toda a resistencia tornava-se va e assassina; 0 general Aoun

e seu estado-maior se refugiaram na Embaixada da Fran~a, onde

continuam, e pediram a suas tropas que se rendessem. a episo

dio "Aoun" acabou assim e fo i sentido dolorosamente pela mai~

ria dos cristaos que tinham investido toda sua €speran~a neste

homem.

a Presidente da Republica Hraoui se instalou em Baabda

(s e d e do gov e r no ) e constituiu 0 governo. t evidente que este

gover no controlado de perto pela Siria so pode encontrar uma

hostil idade surda dos cristaos e de uma parte da popula~ao

mu~ulmana x iita e druza.

Eu insisto e rn acreditar que a reconcilia~ao nacional so

po d e s e reali zar em urn espirito de toleranc ia, de justi~a e de

fratern idade, entre todas as comunidades e longe de qualquer

i ngerencia estrange ira.

Mas, no contexto atual, 0 futuro dos cristaos e sombrio e

i nqu i e t a n t e e s e a crise moral que sacode estas comunidades
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os empurrasse ao exodo, as conseqdencias seriam desastrosas p~

ra 0 futuro politico, economico e cultural do pals.
22.4.1991


