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Cap��tulo 1A Origem de UrantiaAO OFERECER, aos anais de Urantia, estes exertos dos arquivos de Jerus�em a respeito dos ante-edentes e da hist�oria iniial deste planeta, fomos orientados a onsiderar o tempo em termos de usoorrente - segundo o alend�ario bissexto em uso, om 3651=4 dias por ano. Via de regra, n~ao ser�a feitanenhuma tentativa de forneer os anos om exatid~ao, embora isso esteja nos registros. Usaremos osn�umeros inteiros mais pr�oximos omo o melhor m�etodo de apresentar os fatos hist�orios.Quando nos referirmos a um evento omo tendo aonteido um ou dois milh~oes de anos atr�as,temos a inten�~ao de datar tal oorrênia om um n�umero de anos a ontar das primeiras d�eadas dos�eulo vinte da Era Crist~a. Iremos, assim, desrever esses aonteimentos, distantes no tempo, omohavendo oorrido em per��odos exatos, ou seja, em milhares, milh~oes e bilh~oes de anos.1.1 A Nebulosa de AndronoverUrantia tem a sua origem no vosso sol, e o vosso sol �e uma das m�ultiplas onseq�uênias da nebulosade Andronover, que foi outrora organizada para ser uma parte omponente da potênia f��sia e dasubstânia material do universo loal de N�ebadon. E essa grande nebulosa, por sua vez, teve asua proedênia na arga-for�a universal do espa�o, no superuniverso de Orvônton, em uma �epoabastante remota.Esta narrativa iniia-se em um momento no qual os Mestres Prim�arios Organizadores da For�a doPara��so j�a estavam, havia muito, om o pleno ontrole das energias-espa�o, que mais tarde seriamorganizadas para gerar a nebulosa de Andronover.H�a 987 bilh~oes de anos, o organizador da for�a assoiado, o inspetor de n�umero 811 307 da s�eriede Orvônton, ent~ao em exer��io e vindo de Uversa, reportou aos Ani~aes dos Dias que as ondi�~oesdo espa�o eram favor�aveis ao ome�o dos fenômenos de materializa�~ao em um erto setor do ent~aosegmento oriental de Orvônton.H�a 900 bilh~oes de anos, atestam os arquivos de Uversa, o Conselho de Equil��brio de Uversa, emitiuuma permiss~ao para o governo do superuniverso, autorizando-o a despahar um organizador de for�aom a sua assessoria para a regi~ao previamente designada pelo inspetor de n�umero 811 307. Asautoridades de Orvônton enarregaram o desobridor original desse universo potenial de exeutar omandado dos Ani~aes dos Dias, que onvoava a organiza�~ao de uma nova ria�~ao material.O registro dessa autoriza�~ao signi�a que o organizador da for�a e os seus assessores j�a haviampartido de Uversa na longa jornada at�e aquele setor espaial, no lado leste, onde eles, subseq�uente-mente, dediar-se-iam �as atividades prolongadas que ulminariam na emergênia de uma nova ria�~aof��sia em Orvônton.H�a 875 bilh~oes de anos, a enorme nebulosa de Andronover, de n�umero 876 926, foi devidamente1



iniiada. Apenas a presen�a do organizador da for�a, e do seu pessoal de liga�~ao, foi requisitada paradesenadear o turbilh~ao de energia que �nalmente se transformou nesse vasto ilone espaial. Sub-seq�uentemente ao in��io dessas irunvolu�~oes nebulares, os organizadores da for�a viva simplesmentese retiraram, saindo perpendiularmente ao plano do diso em irunvolu�~ao e, desse momento emdiante, as qualidades inerentes da energia passaram a assegurar a evolu�~ao progressiva e ordenadadesse novo sistema f��sio.Nessa �epoa, aproximadamente, a narrativa volta-se para a atua�~ao das personalidades do su-peruniverso. Na realidade, a hist�oria tem o seu ome�o verdadeiramente nesse ponto, justamentequando os organizadores da for�a do Para��so preparam-se para a retirada, havendo deixado prontasas ondi�~oes da energia-espa�o para a a�~ao dos diretores de potênia e dos ontroladores f��sios dosuperuniverso de Orvônton.1.2 O Est�agio Prim�ario da NebulosaTodas as ria�~oes materiais evoluion�arias nasem de nebulosas irulares e gasosas, e todas essasnebulosas prim�arias s~ao irulares durante a primeira parte da sua existênia gasosa. �A medidaque v~ao envelheendo, geralmente adquirem a forma espiral e quando a sua fun�~ao de forma�~ao solarhega ao �m, freq�uentemente, terminam omo aumula�~oes de estrelas ou omo enormes s�ois eradosde um n�umero vari�avel de planetas, sat�elites e grupos menores de mat�eria, os quais se assemelhamde muitos modos ao vosso diminuto sistema solar.H�a 800 bilh~oes de anos, a ria�~ao de Andronover estava bem estabeleida omo uma das magn���asnebulosas prim�arias de Orvônton. Quando os astrônomos de universos pr�oximos observaram essefenômeno do espa�o, pouo puderam notar que lhes hamasse a aten�~ao. Os �alulos estimativos dagravidade, feitos em ria�~oes adjaentes, indiaram que materializa�~oes de espa�o estavam oorrendonas regi~oes de Andronover, mas isso era tudo.H�a 700 bilh~oes de anos, o sistema de Andronover estava assumindo propor�~oes gigantesas; eoutros ontroladores f��sios foram despahados para nove ria�~oes materiais irunvizinhas, a �mde propiiarem apoio e oopera�~ao aos entros de potênia desse novo sistema material, que t~aorapidamente evolu��a. Nessa �epoa long��nqua, todo o material legado �as ria�~oes subseq�uentes estavasendo mantido dentro dos on�ns dessa gigantesa roda espaial, que ontinuava sempre a girar e que,ap�os alan�ar o m�aximo do seu diâmetro, movia-se ada vez mais rapidamente enquanto ontinuavaa ondensar-se e a ontrair-se.H�a 600 bilh~oes de anos, o apogeu da mobiliza�~ao de energia em Andronover foi alan�ado; anebulosa havia adquirido a sua massa m�axima. Nessa �epoa, era uma nuvem irular gigantesa deg�as, om um formato omo o de um esfer�oide ahatado. Esse foi o per��odo iniial de forma�~ao damassa diferenial e veloidade vari�avel de irunvolu�~ao. A gravidade e outras inuênias estavampara iniiar o seu trabalho de onvers~ao dos gases espaiais em mat�eria organizada.1.3 O Est�agio Seund�ario da NebulosaA enorme nebulosa agora ome�a gradualmente a assumir a forma de uma espiral e torna-se lara-mente vis��vel, mesmo para os astrônomos de universos distantes. E a hist�oria natural da maioria dasnebulosas �e a mesma; antes de ome�arem a arrojar s�ois e empreender o trabalho de onstru�~ao deum universo, tais nebulosas espaiais seund�arias em geral s~ao vistas omo fenômenos espirais.Quando os estudantes de astronomia, de sistemas vizinhos, naquela era long��nqua, observaramessa metamorfose da nebulosa de Andronover, divisaram exatamente o mesmo que os astrônomos do2



s�eulo vinte divisam, quando apontam os seus teles�opios para o espa�o, e vêem as nebulosas espiraisda idade presente no espa�o exterior adjaente.Por volta da �epoa do alane da sua massa m�axima, o ontrole da gravidade do onte�udo gasosoome�ou a enfraqueer e sobreveio o est�agio da fuga do g�as; o g�as esapava em forma de dois bra�osgigantesos e distintos, tendo origem em lados opostos da massa-m~ae. As r�apidas revolu�~oes desseenorme n�uleo entral logo onferiram uma aparênia espiral a essas duas orrentes de g�as proje-tadas para fora. O resfriamento e ondensa�~ao subseq�uente de partes desses bra�os protuberantes�nalmente onferiram a eles a sua aparênia nodosa. Essas partes mais densas onstitu��ram vastossistemas e subsistemas de mat�eria f��sia girando no espa�o em meio �a nuvem gasosa da nebulosa,enquanto esta se mantinha seguramente dentro da atra�~ao da gravidade da roda-m~ae.Contudo, a nebulosa havendo ome�ado a ontrair-se, o ar�esimo da sua veloidade de rota�~aoreduzia ainda mais o ontrole da gravidade. Pouo tempo depois, as regi~oes gasosas exterioresome�aram �nalmente a esapar do abra�o imediato do n�uleo da nebulosa, passando ao espa�o emiruitos de ontornos irregulares, retornando �as regi~oes nuleares para ompletar os seus iruitos, eassim suessivamente. Mas isso foi apenas um est�agio tempor�ario de progress~ao nebular. A veloidadede giro, sempre resente, logo fez om que enormes s�ois fossem atirados ao espa�o, em �orbitasindependentes.E foi isso o que aonteeu om Andronover, em idades extremamente long��nquas. A roda de energiareseu ainda mais, at�e atingir a sua expans~ao m�axima e, ent~ao, quando sobreveio a ontra�~ao, girouada vez mais r�apidamente at�e que, �nalmente, o est�agio entr��fugo r��tio foi alan�ado e teve in��ioa grande desagrega�~ao.H�a 500 bilh~oes de anos naseu o primeiro sol de Andronover. Este, omo um raio amejante,desprendeu-se da atra�~ao da gravidade materna e preipitou-se no espa�o, em uma aventura inde-pendente no osmo da ria�~ao. A sua �orbita �ou determinada pela sua trajet�oria de esape. Essesjovens s�ois rapidamente tornam-se esf�erios e iniiam suas arreiras longas e heias de aonteimen-tos omo estrelas do espa�o. Exetuando-se aqueles vindos de n�uleos nebulares terminais, a grandemaioria dos s�ois de Orvônton teve um nasimento an�alogo. Esses s�ois, que esapam desse modo,passam por per��odos variados de evolu�~ao e servi�o posterior no universo.H�a 400 bilh~oes de anos, a nebulosa de Andronover iniiou o seu per��odo de reapta�~ao. Muitos doss�ois vizinhos e menores foram reaptados, em onseq�uênia do resimento gradual e ondensa�~aoposterior do n�uleo materno. Logo foi inaugurada a fase terminal da ondensa�~ao nebular, per��odoque sempre preede �a desagrega�~ao �nal de tais aumula�~oes espaiais imensas de energia e demat�eria.Foi era de um milh~ao de anos depois dessa �epoa que Mihael de N�ebadon, Filho Criador doPara��so, esolheu essa nebulosa em desintegra�~ao omo loal para a sua aventura de onstru�~ao de umuniverso. Quase imediatamente, teve in��io a onstru�~ao dos mundos arquitetônios de S�alvingtone os em grupos de planetas-sede das onstela�~oes. Quase um milh~ao de anos foram neess�ariospara ompletar esses agrupamentos de mundos espeialmente riados. Os planetas-sede dos sistemasloais foram onstru��dos durante um per��odo que perdurou desde aquela �epoa at�e era de inobilh~oes de anos atr�as.H�a 300 bilh~oes de anos, os iruitos solares de Andronover ahavam-se bem estabeleidos; e osistema nebular estava passando por um per��odo transit�orio de relativa estabilidade f��sia. Nessa�epoa, o orpo de assessores de Mihael hegou a S�alvington e o governo de Orvônton, em Uversa,deu reonheimento �a existênia f��sia do universo loal de N�ebadon.H�a 200 bilh~oes de anos, preseniou-se a progress~ao na sua ontra�~ao e ondensa�~ao om enormegera�~ao de alor no agrupamento entral de Andronover, ou na massa do seu n�uleo. Um espa�orelativo surgiu at�e mesmo nas regi~oes pr�oximas da roda do sol materno entral. As regi~oes exteriorestornavam-se mais estabilizadas e bem organizadas; alguns planetas, girando em torno dos s�ois re�em-3



formados; e haviam resfriado-se su�ientemente para tornarem-se adequados �a implanta�~ao da vida.Os mais antigos planetas habitados de N�ebadon datam dessas �epoas.Ent~ao, o meanismo ompleto do universo de N�ebadon ome�a a funionar pela primeira vez, e aria�~ao de Mihael �e registrada em Uversa, omo um universo para ser habitado e para a asens~aomortal progressiva.H�a 100 bilh~oes de anos, o �apie nebular na tens~ao de ondensa�~ao foi atingido; e o ponto de tens~aom�axima de aqueimento, alan�ado. Esse est�agio r��tio de onten�~ao do aqueimento-gravidadeperdura por idades, algumas vezes, por�em, mais edo ou mais tarde, o alor vene a luta om agravidade e o per��odo espetaular de dispers~ao do sol tem in��io. E isso mara o �m da arreiraseund�aria de uma nebulosa do espa�o.1.4 Os Est�agios Teri�ario e Quatern�arioO est�agio prim�ario de uma nebulosa �e irular; o seund�ario �e espiral; o est�agio teri�ario �e o daprimeira dispers~ao solar; enquanto o quatern�ario abrange o segundo e �ultimo ilo da dispers~ao solar,om o n�uleo-m~ae terminando omo um agrupamento globular ou um sol solit�ario a funionar talqual o entro de um sistema solar terminal.H�a 75 bilh~oes de anos, essa nebulosa havia alan�ado o apogeu do seu est�agio de fam��lia solar. Foient~ao o ponto ulminante do primeiro per��odo de perdas solares. A maioria desses s�ois, desde ent~ao,apoderou-se de vastos sistemas de planetas, sat�elites, ilhas esuras, ometas, meteoros e nuvens dep�o �osmio.H�a 50 bilh~oes de anos, ompletava-se esse primeiro per��odo de dispers~ao solar; a nebulosa terminavarapidamente o seu ilo teri�ario de existênia, durante o qual deu origem a 876 926 sistemas solares.H�a 25 bilh~oes de anos, preseniou-se o ompletar do ilo teri�ario da vida da nebulosa; o queaarretou a organiza�~ao e uma relativa estabiliza�~ao dos vastos sistemas estelares derivados dessanebulosa matriz. Todavia, o proesso de ontra�~ao f��sia e produ�~ao resente de alor, ontinuouna massa entral da nebulosa remanesente.H�a dez bilh~oes de anos, teve ome�o o ilo quatern�ario de Andronover. A temperatura m�axima damassa nulear havia sido atingida; o ponto r��tio de ondensa�~ao aproximava-se. O n�uleo maternooriginal enontrava-se em onvuls~oes, sob a press~ao ombinada da sua pr�opria tens~ao de ondensa�~aode alor interno e atra�~ao resente da mar�e gravitaional do enxame adjaente de sistemas de s�oisliberados. As erup�~oes nuleares que estavam para inaugurar o segundo ilo solar da nebulosa eramiminentes. O ilo quatern�ario da existênia nebular estava para ome�ar.H�a oito bilh~oes de anos, uma imensa erup�~ao terminal teve in��io. Apenas os sistemas exteriores�aram a salvo no momento de um atalismo �osmio omo esse. E assim foi o in��io do �m danebulosa. Por um per��odo de quase dois bilh~oes de anos estendeu-se a fase �nal de emiss~ao de s�ois.H�a sete bilh~oes de anos, preseniou-se o ponto m�aximo da desagrega�~ao terminal de Andronover.Esse foi o per��odo do nasimento de s�ois terminais maiores e do �apie das perturba�~oes f��sias loais.H�a seis bilh~oes de anos, �aram assinalados o �m da desagrega�~ao terminal e o nasimento dovosso sol, o q�uinquag�esimo sexto antes do �ultimo sol da segunda fam��lia solar de Andronover. Essaerup�~ao �nal do n�uleo nebular deu nasimento a 136 702 s�ois, a maioria dos quais �e de globossolit�arios. O n�umero total de s�ois e sistemas solares a se originarem da nebulosa de Andronover foide 1 013 628. O n�umero do sol do vosso sistema solar �e 1 013 572.Na �epoa atual, a grande nebulosa de Andronover j�a n~ao existe mais, mas est�a presente nos muitoss�ois e suas fam��lias planet�arias que se originaram daquela nuvem-m~ae do espa�o. O remanesentenulear �nal dessa nebulosa magn���a ainda arde om um brilho avermelhado e ontinua a emitir luz4



e alor moderados para suas fam��lias planet�arias remanesentes de ento e sessenta e ino mundos,os quais agora giram em torno dessa m~ae vener�avel de duas gera�~oes poderosas de monaras de luz.1.5 Origem de Monm�atia - O Sistema Solar de UrantiaH�a ino bilh~oes de anos, o vosso sol era um globo em hamas, relativamente isolado, tendo atra��dopara si a maior parte da mat�eria que irulava na sua proximidade no espa�o, res��duos do atalismoreente que lhe havia dado origem.Hoje, o vosso sol alan�ou uma estabilidade relativa, mas os seus ilos de onze anos e meiode manhas solares omprovam que foi uma estrela vari�avel na sua juventude. Durante os temposprimitivos do vosso sol, as ontra�~oes ontinuadas e o aumento gradual, onseq�uente da temperatura,deram in��io a onvuls~oes tremendas na sua superf��ie. Tais altera�~oes, de propor�~oes titânias,neessitaram de três dias e meio para ompletar um ilo de brilho vari�avel. Esse estado vari�avel, depulsa�~ao peri�odia, tornou o vosso sol altamente sens��vel a ertas inuênias exteriores, as quais iriaem breve enfrentar.Assim, �ou estabeleido o en�ario do espa�o loal, para a origem singular de Monm�atia, sendoeste o nome da fam��lia planet�aria do vosso sol, o sistema solar ao qual pertene o vosso mundo.Menos de um por ento dos sistemas planet�arios de Orvônton teve uma origem similar.H�a quatro bilh~oes e meio de anos, o enorme sistema de Angona ome�ou a aproximar-se davizinhan�a do vosso sol, ent~ao solit�ario. O entro desse grande sistema era um gigante espaialesuro, s�olido, altamente arregado e possuindo uma tremenda for�a de atra�~ao gravitaional.�A medida que Angona se aproximava mais do vosso sol, em momentos de expans~ao m�axima, edurante as pulsa�~oes solares, orrentes de material gasoso eram atiradas no espa�o, omo l��nguassolares gigantesas. Iniialmente, tais l��nguas amejantes de g�as invariavelmente a��am de voltano sol, mas, no momento em que Angona se aproximava mais e mais, a atra�~ao da gravidade dogiganteso visitante tornou-se t~ao intensa que essas l��nguas de g�as quebravam-se em ertos pontos,e as suas ra��zes a��am novamente no sol, enquanto as partes mais externas destaavam-se, formandoorpos independentes de mat�eria, de meteoritos solares, que imediatamente ome�aram a girar emvolta do sol, em �orbitas el��ptias pr�oprias.E �a medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrus~oes solares tornavam-se ada vezmaiores; mais e mais mat�eria era retirada do sol e transformava-se em orpos irulantes, indepen-dentes, no espa�o irunvizinho. Esse estado desenvolveu-se por era de quinhentos mil anos, at�eque Angona aproximou-se ao m�aximo do sol. Depois dessa aproxima�~ao, o sol, em onjun�~ao omuma das suas peri�odias onvuls~oes internas, experimentou uma quebra parial; e enormes volumesde mat�eria desprenderam-se simultaneamente de lados opostos dele. Do lado de Angona, foi sendoatra��da uma vasta oluna de gases solares, pontiaguda em ambas as extremidades e om um bulboprotuberante no entro, e que se destaou permanentemente do ontrole imediato da gravidade dosol.Essa grande oluna de gases solares, que assim separou-se do sol, posteriormente onverteu-senos doze planetas do sistema solar. Os gases ejetados, por uma reperuss~ao, do lado oposto dosol, ausada pela mar�e, que orrespondeu �a extrus~ao desse anestral giganteso do sistema solar,ondensaram-se desde ent~ao em meteoros e poeira do espa�o, no sistema solar, embora uma grandeparte dessa mat�eria haja sido reapturada posteriormente por gravidade solar, �a medida que o sistemade Angona foi afastando-se no espa�o remoto.Embora tenha onseguido êxito em extrair do sol o material anestral dos planetas do sistema solare um volume enorme de mat�eria, o qual agora irula em volta do sol omo aster�oides e meteoros, osistema de Angona n~ao assegurou para si nada dessa mat�eria solar. O sistema visitante n~ao hegou5



perto o bastante para de fato roubar algo da substânia do sol; no entanto aproximou-se o su�ientepara atrair para o espa�o intermedi�ario todo o material que ompreende o atual sistema solar.Os ino planetas internos e os ino planetas mais externos logo se formaram, ainda om tamanhoreduzido, da mat�eria resfriada e dos n�uleos ondensados nas extremidades de massa menor, e maisa�ladas, do giganteso bulbo provoado pela gravidade, o qual Angona onseguiu destaar do sol,enquanto Saturno e J�upiter formaram-se das partes entrais e de maior massa do bulbo. A poderosaatra�~ao da gravidade de J�upiter e Saturno logo aptou a maior parte do material roubado de Angona,o que �e testemunhado pelo movimento retr�ogrado de alguns dos seus sat�elites.J�upiter e Saturno, que s~ao derivados do entro mesmo da enorme oluna de gases solares supera-queidos, ontinham tanto material solar altamente aqueido que brilharam om uma luz reluzentee emitiram enormes volumes de alor; eles foram, em realidade, s�ois seund�arios, durante um urtoper��odo posterior �as suas forma�~oes, omo orpos separados no espa�o. Esses dois planetas maioresdo sistema solar permaneeram altamente gasosos at�e os dias atuais, n~ao se havendo ainda resfriadoat�e o ponto da ompleta ondensa�~ao ou solidi�a�~ao.Os n�uleos de ontra�~ao de g�as dos outros dez planetas logo atingiram o est�agio de solidi�a�~ao e,assim, ome�aram a puxar para si quantidades ada vez maiores da mat�eria mete�oria que irulavano espa�o vizinho. Os mundos desse sistema solar, de tal modo, tiveram uma dupla origem: n�uleosde ondensa�~ao de g�as, mais tarde aumentados pela apta�~ao de quantidades enormes de meteoros.De fato, ainda ontinuam a aptar meteoros, mas em quantidade bem mais reduzida.Os planetas n~ao giram em torno do sol no plano equatorial da sua m~ae solar, o que fariam sehouvessem sido expelidos na rota�~ao do sol. Na verdade, eles irulam no plano da extrus~ao solar deAngona, que formava um ângulo onsider�avel om o plano equatorial do sol.Embora Angona tivesse sido inapaz de aptar qualquer oisa da massa solar, o vosso sol ares-entou �a sua fam��lia planet�aria, em metamorfose, uma parte da mat�eria do sistema visitante queirulava no espa�o. Devido ao intenso ampo gravitaional de Angona, a sua fam��lia planet�aria tri-but�aria mantinha �orbitas a distânias onsider�aveis do gigante esuro; e pouo depois da extrus~ao damassa anestral do sistema solar, enquanto Angona ainda se enontrava na vizinhan�a do sol, três dosplanetas maiores do sistema de Angona giravam t~ao pr�oximos do mai�o anestral do sistema solarque a sua atra�~ao gravitaional, aumentada pela do sol, foi su�iente para ontrabalan�ar a atra�~aoda gravidade de Angona e destaar permanentemente esses três tribut�arios do visitante eleste.Todo o material do sistema solar derivado do sol estava originalmente dotado de uma dire�~aohomogênea de giro orbital e, n~ao fora pela intrus~ao desses três orpos espaiais estrangeiros, todoesse material do sistema solar estaria ainda mantendo a mesma dire�~ao de movimento orbital. Oque aonteeu foi que o impato om os três tribut�arios de Angona injetou novas for�as direionaisexteriores ao sistema solar emergente, om o resultante apareimento de um movimento retr�ogrado.Um movimento retr�ogrado, em qualquer sistema astronômio, �e sempre aidental e surge sempreomo resultado do impato de olis~ao om orpos espaiais vindos de fora. Tais olis~oes podem nemsempre produzir o movimento retr�ogrado, mas nenhum movimento retr�ogrado jamais aparee, a n~aoser em um sistema que ontenha massas de origens diversas.1.6 O Est�agio do Sistema SolarSubseq�uentemente ao nasimento do sistema solar, seguiu-se um per��odo de diminui�~ao do derramesolar. Durante outros quinhentos mil anos, o sol ontinuou, deresentemente, a derramar volumessempre mais reduzidos de mat�eria no espa�o adjaente. Mas, durante tais etapas primordiais de�orbitas err�atias, quando os orpos irundantes aproximaram-se ao m�aximo do sol, o sol-m~ae foiapaz de reapturar uma grande por�~ao desse material mete�orio.6



Os planetas mais pr�oximos do sol foram os primeiros a ter as suas rota�~oes desaeleradas pelafri�~ao devida ao efeito da gravidade tipo mar�e. Essas inuênias gravitaionais ontribuem tamb�empara a estabiliza�~ao das �orbitas planet�arias, pois atuam omo um freio sobre a veloidade de rota�~aoem torno do eixo planet�ario, levando um planeta a girar sempre mais devagar, at�e que essa rota�~aoaxial esse, deixando um hemisf�erio do planeta sempre voltado para o sol ou para o orpo maior,omo �e ilustrado pelo planeta Mer�urio e pela Lua, a qual gira sempre om a mesma fae voltadapara Urantia.Quando as fri�~oes do tipo mar�e tornarem-se uniformizadas na Terra e na Lua, a Terra ir�a semprevoltar o mesmo hemisf�erio para a Lua e o dia e o mês ser~ao an�alogos - om uma dura�~ao em torno de47 dias. Ao atingir essa estabilidade de �orbitas, as fri�~oes do tipo mar�e reverter~ao a sua a�~ao, n~aomais tendendo a afastar a Lua da Terra, mas gradualmente atraindo o sat�elite na dire�~ao do planeta.E ent~ao, naquele futuro distante, quando a Lua hegar �a distânia de era de dezoito mil quilômetrosda Terra, a a�~ao da gravidade desta provoar�a um olapso da Lua, pois uma explos~ao ausada pelagravidade do tipo mar�e levar�a a Lua a despeda�ar-se em pequenas part��ulas, que poder~ao reunir-seem torno do mundo, omo an�eis de mat�eria, semelhantes aos de Saturno, ou ent~ao, talvez, aindogradualmente na Terra, omo meteoros.Se os orpos espaiais possu��rem tamanhos e densidades semelhantes, poder~ao oorrer olis~oes.Contudo, se dois orpos espaiais de densidades semelhantes forem relativamente desiguais em tama-nho, e o menor aproximar-se progressivamente do maior, a ruptura do orpo menor oorrer�a a partirdo instante em que o raio da sua �orbita tornar-se menor que duas vezes e meia o tamanho do raiodo orpo maior. As olis~oes entre os gigantes do espa�o, na verdade, s~ao raras; ontudo as explos~oesde orpos menores ausadas pela gravidade do tipo mar�e s~ao muito omuns.As estrelas adentes oorrem em enxames, porque s~ao fragmentos de orpos maiores de mat�eriadesloados pela gravidade do tipo mar�e exerida por orpos irunvizinhos ainda maiores. Os an�eisde Saturno s~ao fragmentos de um sat�elite pulverizado. Uma das luas de J�upiter, no presente, est�aaproximando-se perigosamente da zona r��tia de fraturamento, por ausa do efeito da mar�e; e,dentro de uns pouos milh~oes de anos, ou ser�a absorvida pelo planeta, ou ser�a submetida aos efeitosfragmentadores da gravidade tipo mar�e. O quinto planeta do sistema solar, em um tempo muitoremoto, perorria uma �orbita irregular, periodiamente aproximando-se mais e mais de J�upiter,at�e que entrou na zona r��tia de fragmenta�~ao, por ausa da gravidade tipo mar�e, havendo sidofragmentado, rapidamente, onvertendo-se no atual intur~ao de aster�oides.H�a quatro bilh~oes de anos, preseniou-se a organiza�~ao dos sistemas de J�upiter e Saturno, quaseomo s~ao observados hoje, �a exe�~ao das suas luas, que ontinuaram a ter o seu tamanho aumentadodurante v�arios bilh~oes de anos. De fato, todos os planetas e sat�elites deste sistema solar est~ao aindaresendo, por ausa de uma ont��nua apta�~ao de meteoros.H�a três bilh~oes e meio de anos, os n�uleos de ondensa�~ao dos outros dez planetas estavam bemformados; e os n�uleos da maioria das luas estavam intatos, embora alguns dos sat�elites menores sehajam unido, mais tarde, para formar as luas atuais maiores. Tal idade pode ser onsiderada a erada forma�~ao planet�aria.H�a três bilh~oes de anos, o sistema solar estava funionando quase omo hoje o faz. Os seusmembros ontinuavam a aumentar em tamanho, �a medida que, em um ritmo prodigioso, os meteorosdo espa�o au��am aos planetas e seus sat�elites.Por volta dessa �epoa, o vosso sistema solar estava oloado no registro f��sio de N�ebadon e tinhaj�a o seu nome, Monm�atia.H�a dois bilh~oes e meio de anos, os planetas haviam aumentado imensamente o seu tamanho.Urantia era uma esfera bem desenvolvida, om era de um d�eimo da sua massa atual e estavaainda resendo rapidamente por absor�~ao de meteoros.Toda essa tremenda atividade �e uma parte normal da edi�a�~ao de um mundo evoluion�ario da7



ordem de Urantia e onstitui a parte preliminar astronômia para o estabeleimento do en�ario que�e o ome�o da evolu�~ao f��sia dos mundos do espa�o, na prepara�~ao para as aventuras da vida notempo.1.7 A Era Mete�oria - A Era Vulânia (A Atmosfera Pla-net�aria Primitiva)Durante esses tempos primitivos, as regi~oes do espa�o do sistema solar estavam repletas de orposdiminutos, de fragmenta�~oes e ondensa�~ao, e, na ausênia de uma atmosfera protetora de ombust~ao,esses orpos espaiais olidiam diretamente om a superf��ie de Urantia. Tais impatos inessantesmantinham a superf��ie do planeta mais ou menos aqueida, e isso ome�ou, junto om a a�~aoresente da gravidade, �a medida que a esfera �ava maior, a oloar em opera�~ao aquelas inuêniasque gradualmente levaram os elementos mais pesados, omo o ferro, a aumularem-se mais e maisno entro do planeta.H�a dois bilh~oes de anos, a Terra, deididamente, ome�ou a avantajar-se em rela�~ao �a Lua. Oplaneta sempre havia sido maior do que o seu sat�elite, mas n~ao havia tanta diferen�a entre os seustamanhos at�e por volta dessa �epoa, quando enormes orpos espaiais foram aptados pela Terra.Urantia, ent~ao, tinha um quinto do seu tamanho atual e tornava-se grande o su�iente para mantera atmosfera primitiva que havia ome�ado a surgir, omo resultado do onfronto elementar entre ointerior aqueido e a rosta exterior que se resfriava.A atividade vulânia de�nida data desses tempos. O alor interno da Terra ontinuava a au-mentar pelo mergulho ada vez mais fundo dos elementos radioativos, ou mais pesados, trazidos doespa�o pelos meteoros. O estudo desses elementos radioativos revelar�a que Urantia, na sua superf��ie,tem mais de um bilh~ao de anos. O rel�ogio radioativo �e o vosso indiador temporal mais on��avel paraobter estimativas ient���as da idade do planeta, mas todos esses �alulos resultam por demais su-per�iais, porque os materiais radioativos, dispon��veis para a vossa pesquisa, derivam ompletamenteda superf��ie terrestre e, portanto, representam aquisi�~oes relativamente reentes desses elementospor parte de Urantia.H�a um bilh~ao e meio de anos, a Terra possu��a dois ter�os do seu tamanho atual, enquanto aLua estava pr�oxima da massa que hoje apresenta. Se omparado ao da Lua, o r�apido aumento daTerra, em tamanho, apaitou-a a ome�ar a roubar aos pouos a esassa atmosfera que o seu sat�elitepossu��a originalmente.A a�~ao vulânia nesse per��odo atinge o seu apogeu. Toda a Terra �e um verdadeiro inferno de fogo,ent~ao; a superf��ie assemelha-se ao seu estado de fus~ao anterior, antes que os metais mais pesadostivessem ido para o entro por for�a da gravidade. Essa �e a idade vulânia. Contudo, uma rostaonstitu��da prinipalmente de granito, relativamente mais leve, forma-se aos pouos. O en�ario vaisendo estabeleido para que o planeta possa um dia vir a sustentar a vida.A atmosfera primitiva do planeta evolui vagarosamente, agora ontendo um pouo de vapor de�agua, mon�oxido de arbono, di�oxido de arbono e loreto de hidrogênio; mas om pouo ou ne-nhum nitrogênio e oxigênio livres. A atmosfera de um mundo na idade vulânia apresenta umespet�aulo estranho. Al�em dos gases aima menionados, �e pesadamente arregada pelos numerososgases vulânios, e, �a medida que o intur~ao de ar amaduree, tamb�em �e arregada pelos produtosda ombust~ao das pesadas huvas mete�orias que onstantemente se abatem sobre a superf��ie doplaneta. Essa ombust~ao mete�oria mant�em o oxigênio atmosf�erio em um n��vel de quase exaust~aoe o bombardeamento mete�orio ainda �e tremendo.Com o tempo, a atmosfera tornou-se mais estabilizada e resfriada o su�iente para dar in��io�a preipita�~ao de huva sobre a superf��ie rohosa quente do planeta. Durante milhares de anos,8



Urantia permaneeu envolvida por uma imensa e ont��nua amada de vapor. E nessas idades, o solnuna brilhou sobre a superf��ie da Terra.Uma grande parte do arbono da atmosfera onsistiu no substrato de forma�~ao dos arbonatos dev�arios metais que abundavam nas amadas super�iais do planeta. Mais tarde, quantidades aindamaiores desses gases arbônios foram onsumidas pela vida vegetal primitiva que proliferava.Os uxos ont��nuos de lava e meteoros que a��am, mesmo nos per��odos ulteriores, esgotavam quaseompletamente o oxigênio do ar. E, inlusive, os primeiros dep�ositos dos oeanos primitivos, logodepois de surgidos n~ao ontinham nenhuma pedra olorida, nem xistos. Durante um longo tempoap�os o surgimento do oeano n~ao houve virtualmente nenhum oxigênio livre na atmosfera; e este n~aosurgiu em quantidades signi�ativas at�e ter sido mais tarde gerado pelas algas marinhas e outrasformas de vida vegetal.A atmosfera planet�aria primitiva da idade vulânia oferee poua prote�~ao ontra os impatosda olis~ao dos enxames mete�orios. Milh~oes e milh~oes de meteoros s~ao apazes de penetrar nesseintur~ao de ar, esmagando-se ontra a rosta do planeta omo orpos s�olidos. �A medida que passa otempo, por�em, um n�umero ada vez menor de meteoros revela-se de tamanho su�iente para resistirao esudo de fri�~ao, ada vez mais forte, da atmosfera sempre mais ria em oxigênio nessas erasmais reentes.1.8 A Estabiliza�~ao da Crosta Terrestre - A Idade dos Ter-remotos (O Oeano Mundial e o Primeiro Continente)H�a um bilh~ao de anos, deu-se o ome�o efetivo da hist�oria de Urantia. O planeta havia atingidoaproximadamente o seu tamanho atual. E, por volta dessa �epoa, foi oloado nos registros f��siosde N�ebadon e lhe foi dado o seu nome: Urantia.A atmosfera, junto om uma ont��nua preipita�~ao de umidade, failitava o resfriamento da rostaterrestre. A a�~ao vulânia logo equalizou a press~ao do alor interno e a ontra�~ao da rosta; e,quando a atividade vulânia dereseu, rapidamente, os terremotos surgiram e, enquanto isso, oper��odo de resfriamento e ajustamento da rosta progredia.A hist�oria geol�ogia efetiva de Urantia ome�a quando a rosta terrestre se resfria su�ientementepara permitir a forma�~ao do primeiro oeano. A ondensa�~ao do vapor de �agua na superf��ie emresfriamento da Terra, uma vez iniiada, ontinuou virtualmente at�e ompletar-se. Ao �m desseper��odo, o oeano reobria todo o planeta om uma profundidade m�edia de quase dois quilômetros.As mar�es movimentavam-se ent~ao quase do mesmo modo observado atualmente, mas esse oeanoprimitivo n~ao era salgado; pratiamente onsistia numa obertura de �agua doe por todo o mundo.Naqueles dias, a maior parte do loro estava ombinada om v�arios metais, mas havia o su�iente,em ombina�~ao om o hidrogênio, para tornar essa �agua levemente �aida.No prin��pio dessa era long��nqua, Urantia deve ser vista omo um planeta oberto de �agua. Maistarde, uxos mais profundos de lava e mais densos, portanto, aoraram do fundo do que �e o oeanoPa���o atual; e essa parte da superf��ie oberta de �agua tornou-se uma depress~ao onsider�avel. Aprimeira massa de terra ontinental emergiu do oeano mundial omo um ajuste que restabeleia oequil��brio da rosta terrestre, a qual se tornava gradativamente mais espessa.H�a 950 milh~oes de anos, Urantia apresenta o quadro de um grande ontinente de terra, eradopor uma vasta extens~ao de �agua, o oeano Pa���o. Os vul~oes ainda s~ao numerosos; e os terremotost~ao freq�uentes quanto graves. Os meteoros ontinuam a bombardear a Terra, mas v~ao diminuindo,de freq�uênia e tamanho. A atmosfera se limpa, mas a quantidade de di�oxido de arbono ontinuaelevada. A rosta terrestre estabiliza-se gradativamente.9



Por volta dessa �epoa, Urantia foi designada para o sistema de Satânia, quanto �a administra�~aoplanet�aria, havendo sido oloada no registro de vida de Norlatiadeque. Ent~ao ome�ou o reonhei-mento administrativo da pequena e insigni�ante esfera, destinada a ser o planeta no qual, subseq�uen-temente, Mihael engajar-se-ia no empreendimento estupendo da auto-outorga mortal, partiipandodas experiênias que levaram Urantia a tornar-se loalmente onheida desde ent~ao omo o \mundoda ruz".H�a 900 milh~oes de anos, Urantia preseniou a hegada do primeiro grupo de explora�~ao de Satânia,enviado de Jerus�em, a �m de examinar o planeta e elaborar um relat�orio sobre a sua adaptabilidadepara transformar-se numa esta�~ao de vida experimental. Essa omiss~ao, onstitu��da de vinte e quatromembros, abrangia Portadores da Vida, Filhos Lanonandeques, Filhos Melquisedeques, sera�ns eoutras ordens de vida eleste, vinuladas �a organiza�~ao e administra�~ao iniial dos planetas.Ap�os efetuar uma pesquisa uidadosa no planeta, essa omiss~ao retornou a Jerus�em e apresentouum relat�orio favor�avel ao Soberano do Sistema, reomendando que Urantia fosse oloada no registrode vida experimental. O vosso mundo, desse modo, foi registrado em Jerus�em omo um planetadeimal; e os Portadores da Vida foram noti�ados de que lhes seria dada a permiss~ao para instituirnovos modelos de mobiliza�~ao meânia, qu��mia e el�etria, assim que, em um momento subseq�uente,viessem om os mandados de transplanta�~ao e implanta�~ao da vida.No tempo devido, foram tomadas medidas para a oupa�~ao planet�aria pela omiss~ao mista dosdoze de Jerus�em, aprovadas pela omiss~ao planet�aria dos setenta de Edêntia. E os planos propostospelos onselheiros assessores dos Portadores da Vida, �nalmente, foram aeitos em S�alvington. Logodepois, as teledifus~oes de N�ebadon divulgaram o an�unio de que Urantia tornar-se-ia um en�arioonde os Portadores da Vida iriam exeutar o seu sexag�esimo experimento em Satânia, destinado aampliar e a melhorar o tipo Satânia de modelos de vida de N�ebadon.Pouo tempo depois de Urantia haver sido reonheida pela primeira vez por interm�edio dastransmiss~oes universais a todo N�ebadon, foi-lhe onferido o status pleno de aeita�~ao no universo.Logo depois, ela foi registrada nos arquivos dos planetas-sede do setor menor e do setor maior dosuperuniverso; e, antes que essa idade terminasse, Urantia havia entrado no registro da vida planet�ariaem Uversa.Toda essa idade �ou araterizada por tempestades freq�uentes e violentas. A rosta iniial daTerra estava em um estado de uênia ont��nua. O resfriamento super�ial alternava-se om imensosuxos de lava. Em nenhum lugar podia ser enontrado, super�ialmente, nada que fosse da rostaoriginal do planeta. Tudo estava sendo misturado, muitas vezes, �as lavas de origens profundas emextrus~ao; e de novo tudo era juntado aos dep�ositos subseq�uentes do oeano primitivo, que abrangiatodo o mundo.Em nenhum lugar, na superf��ie do mundo, ser~ao enontradas mais das remanesentes modi�adasdessas antigas rohas pr�e-oeânias, do que no nordeste do Canad�a, perto da ba��a de Hudson. Aquelaextensa eleva�~ao gran��tia �e omposta de pedra que pertene �as idades pr�e-oeânias. As suasamadas de roha foram aqueidas, dobradas, toridas; e, de novo reurvadas e, uma vez mais,ainda, submetendo-se a todas essas experiênias metam�or�as de deforma�~ao.Ao longo das idades oeânias, depositaram-se enormes amadas de pedra estrati�ada, livre defossiliza�~oes, sobre esse antiq�u��ssimo fundo de oeano (a pedra al�aria pode formar-se omo resultadode uma preipita�~ao qu��mia; nem todo o al�ario mais antigo foi produzido por dep�osito de vidamarinha). Em nenhuma dessas forma�~oes rohosas antigas ser~ao enontradas evidênias de vida; elasn~ao ontêm f�osseis, a n~ao ser que, por aaso, dep�ositos mais reentes, da idade das �aguas, se hajammisturado a essas amadas mais antigas, anteriores �a vida.A rosta iniial da Terra era altamente inst�avel, mas as montanhas n~ao estavam em proesso deforma�~ao. O planeta ontraiu-se sob a press~ao da gravidade, enquanto se formava. As montanhasn~ao s~ao resultado do olapso da rosta em resfriamento de uma esfera em ontra�~ao; elas surgem10



mais tarde, sendo o resultado da a�~ao da huva, da gravidade e da eros~ao.A massa ontinental terrestre dessa era foi aumentando, at�e que obriu quase dez por ento dasuperf��ie da Terra. Os terremotos graves s�o tiveram in��io depois que a massa ontinental de terraemergiu at�e bem aima do n��vel da �agua. Uma vez iniiados, aumentaram em freq�uênia e severidade,por idades suessivas. Durante milh~oes e milh~oes de anos, os terremotos foram diminuindo, masUrantia ainda apresenta uma m�edia de quinze tremores por dia.H�a 850 milh~oes de anos, teve in��io a primeira �epoa de estabiliza�~ao real da rosta da Terra.A maior parte dos metais mais pesados se havia assentado na dire�~ao do entro do globo; a rostaem resfriamento havia deixado de sofrer realques em uma esala t~ao extensa quanto nas idadesanteriores. Fiou estabeleido um melhor equil��brio entre a extrus~ao de terra e o leito mais pesadodo oeano. O uxo do leito de lava sob a amada da rosta tomou quase uma dimens~ao mundial, e issoompensou e estabilizou as utua�~oes devidas ao resfriamento, ontra�~ao e deslizamentos super�iais.A freq�uênia e a severidade das erup�~oes vulânias e terremotos ontinuaram a diminuir. Aatmosfera estava limpando-se dos gases vulânios e do vapor de �agua, mas a porentagem de di�oxidode arbono ainda era alta.As perturba�~oes el�etrias no ar e na terra tamb�em diminu��am. Os uxos de lava haviam trazido�a superf��ie uma mistura de elementos que diversi�avam a rosta, isolando melhor o planeta dealgumas das energias do espa�o. E tudo isso foi muito �util para failitar o ontrole da energiaterrestre e estabilizar o seu uxo, o que �e revelado pelo funionamento dos p�olos magn�etios.H�a 800 milh~oes de anos, preseniou-se a inaugura�~ao da primeira grande �epoa de solo �rme, aidade da emergênia resente dos ontinentes.Desde a ondensa�~ao da hidrosfera terrestre, iniialmente em um oeano mundial e subseq�uen-temente no oeano Pa���o, deve-se ter em onta que este �ultimo orpo de �agua ent~ao obria noved�eimos da superf��ie da Terra. Os meteoros, aindo no mar, aumularam-se no fundo dos oeanos;pois, de um modo geral, os meteoros s~ao ompostos de materiais pesados. Aqueles que a��am emterra eram, em grande medida, oxidados e subseq�uentemente desgastados pela eros~ao e, ainda, ar-rastados omo aluvi~oes at�e as baias do oeano. Assim, o fundo do oeano tornou-se ada vez maispesado e, aresentado a isso havia o peso de um orpo de �agua de era de quinze quilômetros deprofundidade, em alguns pontos.O resente peso do oeano Pa���o ontinuou a agir no sentido de levantar a massa ontinental deTerra. A Europa e a �Afria ome�aram a emergir das profundezas do Pa���o e, onomitantemente,tamb�em emergiram aquelas massas atualmente hamadas de Austr�alia, Am�eria do Sul e do Norte,e o ontinente da Ant�artida; enquanto o leito do oeano Pa���o iniiou mais um afundamentoompensat�orio. Ao �m desse per��odo, quase um ter�o da superf��ie do planeta onsistia em terras,todas em um �unio orpo ontinental.Com esse aumento na eleva�~ao das terras, apareeram as primeiras diferen�as lim�atias no pla-neta. A eleva�~ao das terras, as nuvens �osmias e as inuênias oeânias onstitu��ram-se nos fatoresprinipais a ausar as utua�~oes lim�atias. A espinha dorsal da massa de terra asi�atia alan�ouuma altitude de quase quinze mil metros, na �epoa da emergênia m�axima das terras. Tivesse ha-vido muita umidade no ar, utuando sobre essas regi~oes sumamente elevadas, enormes apas de geloter-se-iam formado; e a idade do gelo teria hegado muito antes. Centenas de milh~oes de anos sepassariam antes que tanta terra de novo surgisse aima da �agua.H�a 750 milh~oes de anos, surgiram as primeiras fendas na massa de terra ontinental, omo a grandefenda separando o norte e o sul, a qual mais tarde foi preenhida pelas �aguas do oeano e preparouo aminho para o movimento no sentido oeste dos ontinentes da Am�eria do Norte e Am�eria doSul, inlusive a Groenlândia. A longa falha leste-oeste separou a �Afria da Europa, distaniando doontinente asi�atio as massas de terra da Austr�alia, das ilhas do Pa���o, e da Ant�artida.11



H�a 700 milh~oes de anos, Urantia estava aproximando-se da maturidade em termos de ondi�~oesneess�arias �a manuten�~ao da vida. Os movimentos dos ontinentes ontinuavam; o oeano penetravaada vez mais nas terras, formando longos dedos de mar e riando aquelas �aguas rasas e abrigadas,nas ba��as, que t~ao adequadas s~ao omo habitat da vida marinha.H�a 650 milh~oes de anos, preseniou-se mais uma separa�~ao das massas terrestres e, onseq�uente-mente, mais uma expans~ao dos mares ontinentais. E essas �aguas estavam rapidamente atingindoaquele grau de salinidade essenial �a vida de Urantia.Esses mares e os seus suessores estabeleeram os registros de vida em Urantia, omo foi sub-seq�uentemente desoberto em p�aginas de pedra bem onservadas, volume sobre volume, �a medidaque uma era suedeu �a outra, e uma idade �a outra. Na realidade esses mares internos das �epoasremotas foram os ber�os da evolu�~ao.[Apresentado por um Portador da Vida, membro do Corpo original de Urantia e, atualmente,observador residente.℄
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