
2 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIA1.1 A Nebulosa de Andronover

Urantia tem a sua origem no vosso sol, e o vosso sol �e uma dasm�ultiplas onseq�u^enias da nebulosa de Andronover, que foi outroraorganizada para ser uma parte omponente da pot^enia f��sia e dasubst^ania material do universo loal de N�ebadon. E essa grande ne-bulosa, por sua vez, teve a sua proed^enia na arga-for�a universaldo espa�o, no superuniverso de Orv^onton, em uma �epoa bastanteremota.Esta narrativa iniia-se em um momento no qual os Mestres Prim�a-rios Organizadores da For�a do Para��so j�a estavam, havia muito, om opleno ontrole das energias-espa�o, que mais tarde seriam organizadaspara gerar a nebulosa de Andronover.H�a 987 bilh~oes de anos, o organizador da for�a assoiado, o inspetorde n�umero 811 307 da s�erie de Orv^onton, ent~ao em exer��io e vindode Uversa, reportou aos Ani~aes dos Dias que as ondi�~oes do espa�oeram favor�aveis ao ome�o dos fen^omenos de materializa�~ao em umerto setor do ent~ao segmento oriental de Orv^onton.H�a 900 bilh~oes de anos, atestam os arquivos de Uversa, o Conselhode Equil��brio de Uversa, emitiu uma permiss~ao para o governo do su-peruniverso, autorizando-o a despahar um organizador de for�a oma sua assessoria para a regi~ao previamente designada pelo inspetor den�umero 811 307. As autoridades de Orv^onton enarregaram o deso-bridor original desse universo potenial de exeutar o mandado dosAni~aes dos Dias, que onvoava a organiza�~ao de uma nova ria�~aomaterial.O registro dessa autoriza�~ao signi�a que o organizador da for�ae os seus assessores j�a haviam partido de Uversa na longa jornadaat�e aquele setor espaial, no lado leste, onde eles, subseq�uentemente,dediar-se-iam �as atividades prolongadas que ulminariam na emerg^en-ia de uma nova ria�~ao f��sia em Orv^onton.
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Cap��tulo 1

A Origem de Urantia

AO OFERECER, aos anais de Urantia, estes exertos dos arquivos deJerus�em a respeito dos anteedentes e da hist�oria iniial deste planeta,fomos orientados a onsiderar o tempo em termos de uso orrente- segundo o alend�ario bissexto em uso, om 3651=4 dias por ano.Via de regra, n~ao ser�a feita nenhuma tentativa de forneer os anosom exatid~ao, embora isso esteja nos registros. Usaremos os n�umerosinteiros mais pr�oximos omo o melhor m�etodo de apresentar os fatoshist�orios.Quando nos referirmos a um evento omo tendo aonteido um oudois milh~oes de anos atr�as, temos a inten�~ao de datar tal oorr^eniaom um n�umero de anos a ontar das primeiras d�eadas do s�eulovinte da Era Crist~a. Iremos, assim, desrever esses aonteimentos,distantes no tempo, omo havendo oorrido em per��odos exatos, ouseja, em milhares, milh~oes e bilh~oes de anos.
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6 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAterna e preipitou-se no espa�o, em uma aventura independente noosmo da ria�~ao. A sua �orbita �ou determinada pela sua trajet�oriade esape. Esses jovens s�ois rapidamente tornam-se esf�erios e ini-iam suas arreiras longas e heias de aonteimentos omo estrelasdo espa�o. Exetuando-se aqueles vindos de n�uleos nebulares ter-minais, a grande maioria dos s�ois de Orv^onton teve um nasimentoan�alogo. Esses s�ois, que esapam desse modo, passam por per��odosvariados de evolu�~ao e servi�o posterior no universo.H�a 400 bilh~oes de anos, a nebulosa de Andronover iniiou o seuper��odo de reapta�~ao. Muitos dos s�ois vizinhos e menores foramreaptados, em onseq�u^enia do resimento gradual e ondensa�~aoposterior do n�uleo materno. Logo foi inaugurada a fase terminal daondensa�~ao nebular, per��odo que sempre preede �a desagrega�~ao �nalde tais aumula�~oes espaiais imensas de energia e de mat�eria.Foi era de um milh~ao de anos depois dessa �epoa que Mihaelde N�ebadon, Filho Criador do Para��so, esolheu essa nebulosa em de-sintegra�~ao omo loal para a sua aventura de onstru�~ao de um uni-verso. Quase imediatamente, teve in��io a onstru�~ao dos mundos ar-quitet^onios de S�alvington e os em grupos de planetas-sede das ons-tela�~oes. Quase um milh~ao de anos foram neess�arios para ompletaresses agrupamentos de mundos espeialmente riados. Os planetas-sede dos sistemas loais foram onstru��dos durante um per��odo queperdurou desde aquela �epoa at�e era de ino bilh~oes de anos atr�as.H�a 300 bilh~oes de anos, os iruitos solares de Andronover ahavam-se bem estabeleidos; e o sistema nebular estava passando por umper��odo transit�orio de relativa estabilidade f��sia. Nessa �epoa, o orpode assessores de Mihael hegou a S�alvington e o governo de Orv^onton,em Uversa, deu reonheimento �a exist^enia f��sia do universo loal deN�ebadon.H�a 200 bilh~oes de anos, preseniou-se a progress~ao na sua ontra�~aoe ondensa�~ao om enorme gera�~ao de alor no agrupamento entral
1.2. O EST�AGIO PRIM�ARIO DA NEBULOSA 3H�a 875 bilh~oes de anos, a enorme nebulosa de Andronover, den�umero 876 926, foi devidamente iniiada. Apenas a presen�a doorganizador da for�a, e do seu pessoal de liga�~ao, foi requisitada paradesenadear o turbilh~ao de energia que �nalmente se transformounesse vasto ilone espaial. Subseq�uentemente ao in��io dessas ir-unvolu�~oes nebulares, os organizadores da for�a viva simplesmentese retiraram, saindo perpendiularmente ao plano do diso em ir-unvolu�~ao e, desse momento em diante, as qualidades inerentes daenergia passaram a assegurar a evolu�~ao progressiva e ordenada dessenovo sistema f��sio.Nessa �epoa, aproximadamente, a narrativa volta-se para a atua�~aodas personalidades do superuniverso. Na realidade, a hist�oria tem oseu ome�o verdadeiramente nesse ponto, justamente quando os orga-nizadores da for�a do Para��so preparam-se para a retirada, havendodeixado prontas as ondi�~oes da energia-espa�o para a a�~ao dos di-retores de pot^enia e dos ontroladores f��sios do superuniverso deOrv^onton.

1.2 O Est�agio Prim�ario da NebulosaTodas as ria�~oes materiais evoluion�arias nasem de nebulosas iru-lares e gasosas, e todas essas nebulosas prim�arias s~ao irulares durantea primeira parte da sua exist^enia gasosa. �A medida que v~ao enve-lheendo, geralmente adquirem a forma espiral e quando a sua fun�~aode forma�~ao solar hega ao �m, freq�uentemente, terminam omo au-mula�~oes de estrelas ou omo enormes s�ois erados de um n�umerovari�avel de planetas, sat�elites e grupos menores de mat�eria, os quaisse assemelham de muitos modos ao vosso diminuto sistema solar.H�a 800 bilh~oes de anos, a ria�~ao de Andronover estava bem esta-beleida omo uma das magn���as nebulosas prim�arias de Orv^onton.Quando os astr^onomos de universos pr�oximos observaram esse fen^omeno



4 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAdo espa�o, pouo puderam notar que lhes hamasse a aten�~ao. Os�alulos estimativos da gravidade, feitos em ria�~oes adjaentes, indi-aram que materializa�~oes de espa�o estavam oorrendo nas regi~oesde Andronover, mas isso era tudo.H�a 700 bilh~oes de anos, o sistema de Andronover estava assumindopropor�~oes gigantesas; e outros ontroladores f��sios foram despaha-dos para nove ria�~oes materiais irunvizinhas, a �m de propiiaremapoio e oopera�~ao aos entros de pot^enia desse novo sistema ma-terial, que t~ao rapidamente evolu��a. Nessa �epoa long��nqua, todo omaterial legado �as ria�~oes subseq�uentes estava sendo mantido dentrodos on�ns dessa gigantesa roda espaial, que ontinuava sempre a gi-rar e que, ap�os alan�ar o m�aximo do seu di^ametro, movia-se ada vezmais rapidamente enquanto ontinuava a ondensar-se e a ontrair-se.H�a 600 bilh~oes de anos, o apogeu da mobiliza�~ao de energia emAndronover foi alan�ado; a nebulosa havia adquirido a sua massam�axima. Nessa �epoa, era uma nuvem irular gigantesa de g�as, omum formato omo o de um esfer�oide ahatado. Esse foi o per��odoiniial de forma�~ao da massa diferenial e veloidade vari�avel de ir-unvolu�~ao. A gravidade e outras inu^enias estavam para iniiar oseu 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 deuma espiral e torna-se laramente vis��vel, mesmo para os astr^onomosde universos distantes. E a hist�oria natural da maioria das nebulosas �ea mesma; antes de ome�arem a arrojar s�ois e empreender o trabalhode onstru�~ao de um universo, tais nebulosas espaiais seund�arias emgeral s~ao vistas omo fen^omenos espirais.Quando os estudantes de astronomia, de sistemas vizinhos, naquelaera long��nqua, observaram essa metamorfose da nebulosa de Androno-
1.3. O EST�AGIO SECUND�ARIO DA NEBULOSA 5ver, divisaram exatamente o mesmo que os astr^onomos do s�eulo vintedivisam, quando apontam os seus teles�opios para o espa�o, e v^eemas nebulosas espirais da idade presente no espa�o exterior adjaente.Por volta da �epoa do alane da sua massa m�axima, o ontroleda gravidade do onte�udo gasoso ome�ou a enfraqueer e sobreveio oest�agio da fuga do g�as; o g�as esapava em forma de dois bra�os gigan-tesos e distintos, tendo origem em lados opostos da massa-m~ae. Asr�apidas revolu�~oes desse enorme n�uleo entral logo onferiram umaapar^enia espiral a essas duas orrentes de g�as projetadas para fora.O resfriamento e ondensa�~ao subseq�uente de partes desses bra�osprotuberantes �nalmente onferiram a eles a sua apar^enia nodosa.Essas partes mais densas onstitu��ram vastos sistemas e subsistemasde mat�eria f��sia girando no espa�o em meio �a nuvem gasosa da ne-bulosa, enquanto esta se mantinha seguramente dentro da atra�~ao dagravidade da roda-m~ae.Contudo, a nebulosa havendo ome�ado a ontrair-se, o ar�esimoda sua veloidade de rota�~ao reduzia ainda mais o ontrole da gravi-dade. Pouo tempo depois, as regi~oes gasosas exteriores ome�aram�nalmente a esapar do abra�o imediato do n�uleo da nebulosa, pas-sando ao espa�o em iruitos de ontornos irregulares, retornando �asregi~oes nuleares para ompletar os seus iruitos, e assim suessi-vamente. Mas isso foi apenas um est�agio tempor�ario de progress~aonebular. A veloidade de giro, sempre resente, logo fez om queenormes s�ois fossem atirados ao espa�o, em �orbitas independentes.E foi isso o que aonteeu om Andronover, em idades extrema-mente long��nquas. A roda de energia reseu ainda mais, at�e atingira 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��fugor��tio foi alan�ado e teve in��io a 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 ma-



10 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAsimilar.H�a quatro bilh~oes e meio de anos, o enorme sistema de Angonaome�ou a aproximar-se da vizinhan�a do vosso sol, ent~ao solit�ario.O entro desse grande sistema era um gigante espaial esuro, s�olido,altamente arregado e possuindo uma tremenda for�a de atra�~ao gra-vitaional.�A medida que Angona se aproximava mais do vosso sol, em momen-tos de expans~ao m�axima, e durante as pulsa�~oes solares, orrentes dematerial gasoso eram atiradas no espa�o, omo l��nguas solares gigan-tesas. Iniialmente, tais l��nguas amejantes de g�as invariavelmentea��am de volta no sol, mas, no momento em que Angona se aproximavamais e mais, a atra�~ao da gravidade do giganteso visitante tornou-set~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 ex-ternas destaavam-se, formando orpos independentes de mat�eria, demeteoritos solares, que imediatamente ome�aram a girar em volta dosol, em �orbitas el��ptias pr�oprias.E �a medida que o sistema de Angona se aproximava, as extrus~oessolares tornavam-se ada vez maiores; mais e mais mat�eria era reti-rada do sol e transformava-se em orpos irulantes, independentes,no espa�o irunvizinho. Esse estado desenvolveu-se por era de qui-nhentos mil anos, at�e que Angona aproximou-se ao m�aximo do sol.Depois dessa aproxima�~ao, o sol, em onjun�~ao om uma das suasperi�odias onvuls~oes internas, experimentou uma quebra parial; eenormes volumes de mat�eria desprenderam-se simultaneamente de la-dos opostos dele. Do lado de Angona, foi sendo atra��da uma vastaoluna de gases solares, pontiaguda em ambas as extremidades e omum bulbo protuberante no entro, e que se destaou permanentementedo ontrole imediato da gravidade do sol.Essa grande oluna de gases solares, que assim separou-se do sol,posteriormente onverteu-se nos doze planetas do sistema solar. Os
1.4. OS EST�AGIOS TERCI �ARIO E QUATERN�ARIO 7de Andronover, ou na massa do seu n�uleo. Um espa�o relativo sur-giu at�e mesmo nas regi~oes pr�oximas da roda do sol materno entral.As regi~oes exteriores tornavam-se mais estabilizadas e bem organi-zadas; alguns planetas, girando em torno dos s�ois re�em-formados; ehaviam resfriado-se su�ientemente para tornarem-se adequados �a im-planta�~ao da vida. Os mais antigos planetas habitados de N�ebadondatam dessas �epoas.Ent~ao, o meanismo ompleto do universo de N�ebadon ome�a afunionar pela primeira vez, e a ria�~ao de Mihael �e registrada emUversa, omo um universo para ser habitado e para a asens~ao mortalprogressiva.H�a 100 bilh~oes de anos, o �apie nebular na tens~ao de ondensa�~aofoi atingido; e o ponto de tens~ao m�axima de aqueimento, alan�ado.Esse est�agio r��tio de onten�~ao do aqueimento-gravidade perdurapor idades, algumas vezes, por�em, mais edo ou mais tarde, o alorvene a luta om a gravidade e o per��odo espetaular de dispers~aodo sol tem in��io. E isso mara o �m da arreira seund�aria de umanebulosa 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 espi-ral; o est�agio teri�ario �e o da primeira dispers~ao solar; enquanto oquatern�ario abrange o segundo e �ultimo ilo da dispers~ao solar, omo n�uleo-m~ae terminando omo um agrupamento globular ou um solsolit�ario a funionar tal qual o entro de um sistema solar terminal.H�a 75 bilh~oes de anos, essa nebulosa havia alan�ado o apogeudo seu est�agio de fam��lia solar. Foi ent~ao o ponto ulminante doprimeiro 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 de p�o �osmio.



8 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAH�a 50 bilh~oes de anos, ompletava-se esse primeiro per��odo de dis-pers~ao solar; a nebulosa terminava rapidamente o seu ilo teri�ariode exist^enia, durante o qual deu origem a 876 926 sistemas solares.H�a 25 bilh~oes de anos, preseniou-se o ompletar do ilo teri�arioda vida da nebulosa; o que aarretou a organiza�~ao e uma relativaestabiliza�~ao dos vastos sistemas estelares derivados dessa nebulosamatriz. Todavia, o proesso de ontra�~ao f��sia e produ�~ao resentede alor, ontinuou na massa entral da nebulosa remanesente.H�a dez bilh~oes de anos, teve ome�o o ilo quatern�ario de Andro-nover. A temperatura m�axima da massa nulear havia sido atingida;o ponto r��tio de ondensa�~ao aproximava-se. O n�uleo materno ori-ginal enontrava-se em onvuls~oes, sob a press~ao ombinada da suapr�opria tens~ao de ondensa�~ao de alor interno e atra�~ao resente damar�e gravitaional do enxame adjaente de sistemas de s�ois liberados.As erup�~oes nuleares que estavam para inaugurar o segundo ilosolar da nebulosa eram iminentes. O ilo quatern�ario da exist^enianebular 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 umatalismo �osmio omo esse. E assim foi o in��io do �m da nebulosa.Por um per��odo de quase dois bilh~oes de anos estendeu-se a fase �nalde emiss~ao de s�ois.H�a sete bilh~oes de anos, preseniou-se o ponto m�aximo da desa-grega�~ao terminal de Andronover. Esse foi o per��odo do nasimentode 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�~aoterminal e o nasimento do vosso sol, o q�uinquag�esimo sexto antes do�ultimo sol da segunda fam��lia solar de Andronover. Essa erup�~ao �naldo n�uleo nebular deu nasimento a 136 702 s�ois, a maioria dos quais�e de globos solit�arios. O n�umero total de s�ois e sistemas solares a seoriginarem da nebulosa de Andronover foi de 1 013 628. O n�umero do
1.5. SISTEMA SOLAR DE URANTIA 9sol do vosso sistema solar �e 1 013 572.Na �epoa atual, a grande nebulosa de Andronover j�a n~ao existemais, mas est�a presente nos muitos s�ois e suas fam��lias planet�arias quese originaram daquela nuvem-m~ae do espa�o. O remanesente nulear�nal dessa nebulosa magn���a ainda arde om um brilho avermelhado eontinua a emitir luz e alor moderados para suas fam��lias planet�ariasremanesentes de ento e sessenta e ino mundos, os quais agoragiram em torno dessa m~ae vener�avel de duas gera�~oes poderosas demonaras de luz.

1.5 Origem de Monm�atia - O Sistema So-lar de UrantiaH�a ino bilh~oes de anos, o vosso sol era um globo em hamas, re-lativamente isolado, tendo atra��do para si a maior parte da mat�eriaque 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 seusilos de onze anos e meio de manhas solares omprovam que foiuma estrela vari�avel na sua juventude. Durante os tempos primitivosdo vosso sol, as ontra�~oes ontinuadas e o aumento gradual, on-seq�uente da temperatura, deram in��io a onvuls~oes tremendas na suasuperf��ie. Tais altera�~oes, de propor�~oes tit^anias, neessitaram detr^es dias e meio para ompletar um ilo de brilho vari�avel. Esse estadovari�avel, de pulsa�~ao peri�odia, tornou o vosso sol altamente sens��vela ertas inu^enias exteriores, as quais iria em breve enfrentar.Assim, �ou estabeleido o en�ario do espa�o loal, para a origemsingular de Monm�atia, sendo este o nome da fam��lia planet�aria dovosso sol, o sistema solar ao qual pertene o vosso mundo. Menos deum por ento dos sistemas planet�arios de Orv^onton teve uma origem



14 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAdezoito mil quil^ometros da Terra, a a�~ao da gravidade desta provo-ar�a um olapso da Lua, pois uma explos~ao ausada pela gravidadedo tipo mar�e levar�a a Lua a despeda�ar-se em pequenas part��ulas,que poder~ao reunir-se em torno do mundo, omo an�eis de mat�eria,semelhantes aos de Saturno, ou ent~ao, talvez, aindo gradualmente naTerra, omo meteoros.Se os orpos espaiais possu��rem tamanhos e densidades semelhan-tes, poder~ao oorrer olis~oes. Contudo, se dois orpos espaiais dedensidades semelhantes forem relativamente desiguais em tamanho, eo menor aproximar-se progressivamente do maior, a ruptura do orpomenor oorrer�a a partir do instante em que o raio da sua �orbita tornar-se menor que duas vezes e meia o tamanho do raio do orpo maior.As olis~oes entre os gigantes do espa�o, na verdade, s~ao raras; ontudoas explos~oes de orpos menores ausadas pela gravidade do tipo mar�es~ao muito omuns.As estrelas adentes oorrem em enxames, porque s~ao fragmentosde orpos maiores de mat�eria desloados pela gravidade do tipo mar�eexerida por orpos irunvizinhos ainda maiores. Os an�eis de Saturnos~ao fragmentos de um sat�elite pulverizado. Uma das luas de J�upiter,no presente, est�a aproximando-se perigosamente da zona r��tia defraturamento, por ausa do efeito da mar�e; e, dentro de uns pouosmilh~oes de anos, ou ser�a absorvida pelo planeta, ou ser�a submetidaaos efeitos fragmentadores da gravidade tipo mar�e. O quinto planetado sistema solar, em um tempo muito remoto, perorria uma �orbitairregular, periodiamente aproximando-se mais e mais de J�upiter, at�eque entrou na zona r��tia de fragmenta�~ao, por ausa da gravidadetipo mar�e, havendo sido fragmentado, rapidamente, onvertendo-se noatual intur~ao de aster�oides.H�a quatro bilh~oes de anos, preseniou-se a organiza�~ao dos sistemasde J�upiter e Saturno, quase omo s~ao observados hoje, �a exe�~ao dassuas luas, que ontinuaram a ter o seu tamanho aumentado durantev�arios bilh~oes de anos. De fato, todos os planetas e sat�elites deste sis-
1.5. SISTEMA SOLAR DE URANTIA 11gases ejetados, por uma reperuss~ao, do lado oposto do sol, ausadapela mar�e, que orrespondeu �a extrus~ao desse anestral giganteso dosistema solar, ondensaram-se desde ent~ao em meteoros e poeira doespa�o, no sistema solar, embora uma grande parte dessa mat�eria hajasido reapturada posteriormente por gravidade solar, �a medida que osistema de Angona foi afastando-se no espa�o remoto.Embora tenha onseguido ^exito em extrair do sol o material anes-tral dos planetas do sistema solar e 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 hegou perto o bastante para de fato roubaralgo da subst^ania do sol; no entanto aproximou-se o su�iente paraatrair para o espa�o intermedi�ario todo o material que ompreende oatual sistema solar.Os ino planetas internos e os ino planetas mais externos logose formaram, ainda om tamanho reduzido, da mat�eria resfriada edos n�uleos ondensados nas extremidades de massa menor, e maisa�ladas, do giganteso bulbo provoado pela gravidade, o qual Angonaonseguiu destaar do sol, enquanto Saturno e J�upiter formaram-sedas partes entrais e de maior massa do bulbo. A poderosa atra�~ao dagravidade de J�upiter e Saturno logo aptou a maior parte do materialroubado de Angona, o que �e testemunhado pelo movimento retr�ogradode alguns dos seus sat�elites.J�upiter e Saturno, que s~ao derivados do entro mesmo da enormeoluna de gases solares superaqueidos, ontinham tanto material solaraltamente aqueido que brilharam om uma luz reluzente e emitiramenormes volumes de alor; eles foram, em realidade, s�ois seund�arios,durante um urto per��odo posterior �as suas forma�~oes, omo orposseparados no espa�o. Esses dois planetas maiores do sistema solarpermaneeram altamente gasosos at�e os dias atuais, n~ao se havendoainda resfriado at�e o ponto da ompleta ondensa�~ao ou solidi�a�~ao.



12 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAOs n�uleos de ontra�~ao de g�as dos outros dez planetas logo atin-giram o est�agio de solidi�a�~ao e, assim, ome�aram a puxar para siquantidades ada vez maiores da mat�eria mete�oria que irulava noespa�o vizinho. Os mundos desse sistema solar, de tal modo, tiveramuma dupla origem: n�uleos de ondensa�~ao de g�as, mais tarde aumen-tados pela apta�~ao de quantidades enormes de meteoros. De fato,ainda ontinuam a aptar meteoros, mas em quantidade bem maisreduzida.Os planetas n~ao giram em torno do sol no plano equatorial da suam~ae solar, o que fariam se houvessem sido expelidos na rota�~ao do sol.Na verdade, eles irulam no plano da extrus~ao solar de Angona, queformava um ^angulo onsider�avel om o plano equatorial do sol.Embora Angona tivesse sido inapaz de aptar qualquer oisa damassa solar, o vosso sol aresentou �a sua fam��lia planet�aria, em me-tamorfose, uma parte da mat�eria do sistema visitante que irulavano espa�o. Devido ao intenso ampo gravitaional de Angona, asua fam��lia planet�aria tribut�aria mantinha �orbitas a dist^anias on-sider�aveis do gigante esuro; e pouo depois da extrus~ao da massaanestral do sistema solar, enquanto Angona ainda se enontrava navizinhan�a do sol, tr^es dos planetas maiores do sistema de Angonagiravam t~ao pr�oximos do mai�o anestral do sistema solar que a suaatra�~ao gravitaional, aumentada pela do sol, foi su�iente para on-trabalan�ar a atra�~ao da gravidade de Angona e destaar permanen-temente esses tr^es tribut�arios do visitante eleste.Todo o material do sistema solar derivado do sol estava original-mente dotado de uma dire�~ao homog^enea de giro orbital e, n~ao forapela intrus~ao desses tr^es orpos espaiais estrangeiros, todo esse ma-terial do sistema solar estaria ainda mantendo a mesma dire�~ao demovimento orbital. O que aonteeu foi que o impato om os tr^estribut�arios de Angona injetou novas for�as direionais exteriores aosistema solar emergente, om o resultante apareimento de um movi-mento retr�ogrado. Um movimento retr�ogrado, em qualquer sistema
1.6. O EST�AGIO DO SISTEMA SOLAR 13astron^omio, �e sempre aidental e surge sempre omo resultado doimpato de olis~ao om orpos espaiais vindos de fora. Tais olis~oespodem nem sempre produzir o movimento retr�ogrado, mas nenhummovimento retr�ogrado jamais aparee, a n~ao ser em um sistema queontenha massas de origens diversas.

1.6 O Est�agio do Sistema SolarSubseq�uentemente ao nasimento do sistema solar, seguiu-se um per��o-do de diminui�~ao do derrame solar. Durante outros quinhentos milanos, o sol ontinuou, deresentemente, a derramar volumes sempremais reduzidos de mat�eria no espa�o adjaente. Mas, durante taisetapas primordiais de �orbitas err�atias, quando os orpos irundantesaproximaram-se ao m�aximo do sol, o sol-m~ae foi apaz de reapturaruma grande por�~ao desse material mete�orio.Os planetas mais pr�oximos do sol foram os primeiros a ter as suasrota�~oes desaeleradas pela fri�~ao devida ao efeito da gravidade tipomar�e. Essas inu^enias gravitaionais ontribuem tamb�em para a es-tabiliza�~ao das �orbitas planet�arias, pois atuam omo um freio sobre aveloidade de rota�~ao em torno do eixo planet�ario, levando um pla-neta a girar sempre mais devagar, at�e que essa rota�~ao axial esse,deixando um hemisf�erio do planeta sempre voltado para o sol ou parao orpo maior, omo �e ilustrado pelo planeta Mer�urio e pela Lua, aqual gira sempre om a mesma fae voltada para Urantia.Quando as fri�~oes do tipo mar�e tornarem-se uniformizadas naTerra e na Lua, a Terra ir�a sempre voltar o mesmo hemisf�erio para aLua e o dia e o m^es ser~ao an�alogos - om uma dura�~ao em torno de 47dias. Ao atingir essa estabilidade de �orbitas, as fri�~oes do tipo mar�ereverter~ao a sua a�~ao, n~ao mais 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 dist^ania de era de



18 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIADurante um longo tempo ap�os o surgimento do oeano n~ao houve vir-tualmente nenhum oxig^enio livre na atmosfera; e este n~ao surgiu emquantidades signi�ativas at�e ter sido mais tarde gerado pelas algasmarinhas e outras formas de vida vegetal.A atmosfera planet�aria primitiva da idade vul^ania oferee pouaprote�~ao ontra os impatos da olis~ao dos enxames mete�orios. Milh~oese milh~oes de meteoros s~ao apazes de penetrar nesse intur~ao de ar,esmagando-se ontra a rosta do planeta omo orpos s�olidos. �A me-dida que passa o tempo, por�em, um n�umero ada vez menor de mete-oros revela-se de tamanho su�iente para resistir ao esudo de fri�~ao,ada vez mais forte, da atmosfera sempre mais ria em oxig^enio nessaseras mais reentes.
1.8 A Estabiliza�~ao da Crosta Terrestre- A Idade dos Terremotos (O OeanoMundial 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 atingido aproximadamente o seu tamanho atual. E,por volta dessa �epoa, foi oloado nos registros f��sios de N�ebadon elhe foi dado o seu nome: Urantia.A atmosfera, junto om uma ont��nua preipita�~ao de umidade,failitava o resfriamento da rosta terrestre. A a�~ao vul^ania logoequalizou a press~ao do alor interno e a ontra�~ao da rosta; e, quandoa atividade vul^ania dereseu, rapidamente, os terremotos surgirame, enquanto isso, o per��odo de resfriamento e ajustamento da rostaprogredia.A hist�oria geol�ogia efetiva de Urantia ome�a quando a rosta ter-restre se resfria su�ientemente para permitir a forma�~ao do primeirooeano. A ondensa�~ao do vapor de �agua na superf��ie em resfriamento

1.7. A ERA METE�ORICA 15tema solar est~ao ainda resendo, por ausa de uma ont��nua apta�~aode meteoros.H�a tr^es bilh~oes e meio de anos, os n�uleos de ondensa�~ao dos outrosdez planetas estavam bem formados; e os n�uleos da maioria das luasestavam intatos, embora alguns dos sat�elites menores se hajam unido,mais tarde, para formar as luas atuais maiores. Tal idade pode seronsiderada a era da forma�~ao planet�aria.H�a tr^es bilh~oes de anos, o sistema solar estava funionando quaseomo hoje o faz. Os seus membros ontinuavam a aumentar em tama-nho, �a medida que, em um ritmo prodigioso, os meteoros do espa�oau��am aos planetas e seus sat�elites.Por volta dessa �epoa, o vosso sistema solar estava oloado noregistro f��sio de N�ebadon e tinha j�a o seu nome, Monm�atia.H�a dois bilh~oes e meio de anos, os planetas haviam aumentadoimensamente o seu tamanho. Urantia era uma esfera bem desenvol-vida, om era de um d�eimo da sua massa atual e estava aindaresendo rapidamente por absor�~ao de meteoros.Toda essa tremenda atividade �e uma parte normal da edi�a�~ao deum mundo evoluion�ario da ordem de Urantia e onstitui a parte pre-liminar astron^omia para o estabeleimento do en�ario que �e o ome�oda evolu�~ao f��sia dos mundos do espa�o, na prepara�~ao para as aven-turas da vida no tempo.

1.7 A Era Mete�oria - A Era Vul^ania(A Atmosfera Planet�aria Primitiva)Durante esses tempos primitivos, as regi~oes do espa�o do sistema so-lar estavam repletas de orpos diminutos, de fragmenta�~oes e on-densa�~ao, e, na aus^enia de uma atmosfera protetora de ombust~ao,



16 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAesses orpos espaiais olidiam diretamente om a superf��ie de Uran-tia. Tais impatos inessantes mantinham a superf��ie do planeta maisou menos aqueida, e isso ome�ou, junto om a a�~ao resente dagravidade, �a medida que a esfera �ava maior, a oloar em opera�~aoaquelas inu^enias que gradualmente levaram os elementos mais pesa-dos, omo o ferro, a aumularem-se mais e mais no entro do planeta.H�a dois bilh~oes de anos, a Terra, deididamente, ome�ou a avantajar-se em rela�~ao �a Lua. O planeta sempre havia sido maior do que o seusat�elite, mas n~ao havia tanta diferen�a entre os seus tamanhos at�e porvolta dessa �epoa, quando enormes orpos espaiais foram aptadospela Terra. Urantia, ent~ao, tinha um quinto do seu tamanho atual etornava-se grande o su�iente para manter a atmosfera primitiva quehavia ome�ado a surgir, omo resultado do onfronto elementar entreo interior aqueido e a rosta exterior que se resfriava.A atividade vul^ania de�nida data desses tempos. O alor internoda Terra ontinuava a aumentar pelo mergulho ada vez mais fundodos elementos radioativos, ou mais pesados, trazidos do espa�o pelosmeteoros. 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 para obter estimativas i-ent���as da idade do planeta, mas todos esses �alulos resultam pordemais super�iais, porque os materiais radioativos, dispon��veis para avossa pesquisa, derivam ompletamente da superf��ie terrestre e, por-tanto, 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 seutamanho atual, enquanto a Lua estava pr�oxima da massa que hojeapresenta. Se omparado ao da Lua, o r�apido aumento da Terra,em tamanho, apaitou-a a ome�ar a roubar aos pouos a esassaatmosfera que o seu sat�elite possu��a originalmente.A a�~ao vul^ania nesse per��odo atinge o seu apogeu. Toda a Terra �e
1.7. A ERA METE�ORICA 17um verdadeiro inferno de fogo, ent~ao; a superf��ie assemelha-se ao seuestado de fus~ao anterior, antes que os metais mais pesados tivessem idopara o entro por for�a da gravidade. Essa �e a idade vul^ania. Con-tudo, uma rosta onstitu��da prinipalmente de granito, relativamentemais leve, forma-se aos pouos. O en�ario vai sendo estabeleido paraque o planeta possa um dia vir a sustentar a vida.A atmosfera primitiva do planeta evolui vagarosamente, agora on-tendo um pouo de vapor de �agua, mon�oxido de arbono, di�oxido dearbono e loreto de hidrog^enio; mas om pouo ou nenhum nitrog^enioe oxig^enio livres. A atmosfera de um mundo na idade vul^ania apre-senta um espet�aulo estranho. Al�em dos gases aima menionados, �epesadamente arregada pelos numerosos gases vul^anios, e, �a medidaque o intur~ao de ar amaduree, tamb�em �e arregada pelos produ-tos da ombust~ao das pesadas huvas mete�orias que onstantementese abatem sobre a superf��ie do planeta. Essa ombust~ao mete�oriamant�em o oxig^enio atmosf�erio em um n��vel de quase exaust~ao e obombardeamento mete�orio ainda �e tremendo.Com o tempo, a atmosfera tornou-se mais estabilizada e resfriadao su�iente para dar in��io �a preipita�~ao de huva sobre a superf��ierohosa quente do planeta. Durante milhares de anos, Urantia per-maneeu envolvida por uma imensa e ont��nua amada de vapor. Enessas idades, o sol nuna brilhou sobre a superf��ie da Terra.Uma grande parte do arbono da atmosfera onsistiu no substratode forma�~ao dos arbonatos de v�arios metais que abundavam nas a-madas super�iais do planeta. Mais tarde, quantidades ainda maioresdesses gases arb^onios foram onsumidas pela vida vegetal primitivaque proliferava.Os uxos ont��nuos de lava e meteoros que a��am, mesmo nosper��odos ulteriores, esgotavam quase ompletamente o oxig^enio do ar.E, inlusive, os primeiros dep�ositos dos oeanos primitivos, logo de-pois de surgidos n~ao ontinham nenhuma pedra olorida, nem xistos.



22 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAobriu quase dez por ento da superf��ie da Terra. Os terremotos gra-ves s�o tiveram in��io depois que a massa ontinental de terra emergiuat�e bem aima do n��vel da �agua. Uma vez iniiados, aumentaramem freq�u^enia e severidade, por idades suessivas. Durante milh~oes emilh~oes de anos, os terremotos foram diminuindo, mas Urantia aindaapresenta uma m�edia de quinze tremores por dia.H�a 850 milh~oes de anos, teve in��io a primeira �epoa de estabiliza�~aoreal da rosta da Terra. A maior parte dos metais mais pesados se ha-via assentado na dire�~ao do entro do globo; a rosta em resfriamentohavia deixado de sofrer realques em uma esala t~ao extensa quantonas idades anteriores. Fiou estabeleido um melhor equil��brio entrea extrus~ao de terra e o leito mais pesado do oeano. O uxo do leitode lava sob a amada da rosta tomou quase uma dimens~ao mundial,e isso ompensou e estabilizou as utua�~oes devidas ao resfriamento,ontra�~ao e deslizamentos super�iais.A freq�u^enia e a severidade das erup�~oes vul^anias e terremotosontinuaram a diminuir. A atmosfera estava limpando-se dos gasesvul^anios e do vapor de �agua, mas a porentagem de di�oxido dearbono ainda era alta.As perturba�~oes el�etrias no ar e na terra tamb�em diminu��am. Osuxos de lava haviam trazido �a superf��ie uma mistura de elementosque diversi�avam a rosta, isolando melhor o planeta de algumas dasenergias do espa�o. E tudo isso foi muito �util para failitar o ontroleda energia terrestre e estabilizar o seu uxo, o que �e revelado pelofunionamento dos p�olos magn�etios.H�a 800 milh~oes de anos, preseniou-se a inaugura�~ao da primeiragrande �epoa de solo �rme, a idade da emerg^enia resente dos on-tinentes.Desde a ondensa�~ao da hidrosfera terrestre, iniialmente em umoeano mundial e subseq�uentemente no oeano Pa���o, deve-se terem onta que este �ultimo orpo de �agua ent~ao obria nove d�eimos
1.8. A ESTABILIZAC� ~AO DA CROSTA TERRESTRE 19da Terra, uma vez iniiada, ontinuou virtualmente at�e ompletar-se.Ao �m desse per��odo, o oeano reobria todo o planeta om uma pro-fundidade m�edia de quase dois quil^ometros. 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 loroestava ombinada om v�arios metais, mas havia o su�iente, em om-bina�~ao om o hidrog^enio, para tornar essa �agua levemente �aida.No prin��pio dessa era long��nqua, Urantia deve ser vista omo umplaneta oberto de �agua. Mais tarde, uxos mais profundos de lava emais densos, portanto, aoraram do fundo do que �e o oeano Pa���oatual; e essa parte da superf��ie oberta de �agua tornou-se uma de-press~ao onsider�avel. A primeira massa de terra ontinental emergiudo oeano mundial omo um ajuste que restabeleia o equil��brio darosta terrestre, a qual se tornava gradativamente mais espessa.H�a 950 milh~oes de anos, Urantia apresenta o quadro de um grandeontinente de terra, erado por uma vasta extens~ao de �agua, o oe-ano Pa���o. Os vul~oes ainda s~ao numerosos; e os terremotos t~aofreq�uentes quanto graves. Os meteoros ontinuam a bombardear aTerra, mas v~ao diminuindo, de freq�u^enia e tamanho. A atmosfera selimpa, mas a quantidade de di�oxido de arbono ontinua elevada. Arosta terrestre estabiliza-se gradativamente.Por volta dessa �epoa, Urantia foi designada para o sistema deSat^ania, quanto �a administra�~ao planet�aria, havendo sido oloadano registro de vida de Norlatiadeque. Ent~ao ome�ou o reonhei-mento administrativo da pequena e insigni�ante esfera, destinada aser o planeta no qual, subseq�uentemente, Mihael engajar-se-ia noempreendimento estupendo da auto-outorga mortal, partiipando dasexperi^enias que levaram Urantia a tornar-se loalmente onheidadesde ent~ao omo o \mundo da ruz".H�a 900 milh~oes de anos, Urantia preseniou a hegada do primeiro



20 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAgrupo de explora�~ao de Sat^ania, enviado de Jerus�em, a �m de exami-nar o planeta e elaborar um relat�orio sobre a sua adaptabilidade paratransformar-se numa esta�~ao de vida experimental. Essa omiss~ao,onstitu��da de vinte e quatro membros, abrangia Portadores da Vida,Filhos Lanonandeques, Filhos Melquisedeques, sera�ns e outras or-dens de vida eleste, vinuladas �a organiza�~ao e administra�~ao iniialdos planetas.Ap�os efetuar uma pesquisa uidadosa no planeta, essa omiss~ao re-tornou a Jerus�em e apresentou um relat�orio favor�avel ao Soberano doSistema, reomendando que Urantia fosse oloada no registro de vidaexperimental. O vosso mundo, desse modo, foi registrado em Jerus�emomo um planeta deimal; e os Portadores da Vida foram noti�a-dos de que lhes seria dada a permiss~ao para instituir novos modelosde mobiliza�~ao me^ania, qu��mia e el�etria, assim que, em um mo-mento subseq�uente, viessem om os mandados de transplanta�~ao eimplanta�~ao da vida.No tempo devido, foram tomadas medidas para a oupa�~ao pla-net�aria pela omiss~ao mista dos doze de Jerus�em, aprovadas pela o-miss~ao planet�aria dos setenta de Ed^entia. E os planos propostos pe-los onselheiros assessores dos Portadores da Vida, �nalmente, foramaeitos em S�alvington. Logo depois, as teledifus~oes de N�ebadon di-vulgaram o an�unio de que Urantia tornar-se-ia um en�ario onde osPortadores da Vida iriam exeutar o seu sexag�esimo experimento emSat^ania, destinado a ampliar e a melhorar o tipo Sat^ania de modelosde vida de N�ebadon.Pouo tempo depois de Urantia haver sido reonheida pela pri-meira vez por interm�edio das transmiss~oes universais a todo N�ebadon,foi-lhe onferido o status pleno de aeita�~ao no universo. Logo de-pois, ela foi registrada nos arquivos dos planetas-sede do setor menore do setor maior do superuniverso; e, antes que essa idade terminasse,Urantia havia entrado no registro da vida planet�aria em Uversa.

1.8. A ESTABILIZAC� ~AO DA CROSTA TERRESTRE 21Toda essa idade �ou araterizada por tempestades freq�uentes eviolentas. A rosta iniial da Terra estava em um estado de u^eniaont��nua. O resfriamento super�ial alternava-se om imensos uxosde lava. Em nenhum lugar podia ser enontrado, super�ialmente,nada que fosse da rosta original do planeta. Tudo estava sendo mis-turado, muitas vezes, �as lavas de origens profundas em extrus~ao; e denovo tudo era juntado aos dep�ositos subseq�uentes do oeano primitivo,que abrangia todo o mundo.Em nenhum lugar, na superf��ie do mundo, ser~ao enontradas maisdas remanesentes modi�adas dessas antigas rohas pr�e-oe^anias,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 idadespr�e-oe^anias. As suas amadas de roha foram aqueidas, dobradas,toridas; e, de novo reurvadas e, uma vez mais, ainda, submetendo-sea todas essas experi^enias metam�or�as de deforma�~ao.Ao longo das idades oe^anias, depositaram-se enormes amadasde pedra estrati�ada, livre de fossiliza�~oes, sobre esse antiq�u��ssimofundo de oeano (a pedra al�aria pode formar-se omo resultado deuma preipita�~ao qu��mia; nem todo o al�ario mais antigo foi produ-zido por dep�osito de vida marinha). Em nenhuma dessas forma�~oesrohosas antigas ser~ao enontradas evid^enias de vida; elas n~ao ont^emf�osseis, a n~ao ser que, por aaso, dep�ositos mais reentes, da idade das�aguas, se hajam misturado a essas amadas mais antigas, anteriores �avida.A rosta iniial da Terra era altamente inst�avel, mas as montanhasn~ao estavam em proesso de forma�~ao. O planeta ontraiu-se soba press~ao da gravidade, enquanto se formava. As montanhas n~aos~ao resultado do olapso da rosta em resfriamento de uma esferaem ontra�~ao; elas surgem mais tarde, sendo o resultado da a�~ao dahuva, da gravidade e da eros~ao.A massa ontinental terrestre dessa era foi aumentando, at�e que



1.8. A ESTABILIZAC� ~AO DA CROSTA TERRESTRE 23da superf��ie da Terra. Os meteoros, aindo no mar, aumularam-se no fundo dos oeanos; pois, de um modo geral, os meteoros s~aoompostos de materiais pesados. Aqueles que a��am em terra eram, emgrande medida, oxidados e subseq�uentemente desgastados pela eros~aoe, ainda, arrastados omo aluvi~oes at�e as baias do oeano. Assim,o fundo do oeano tornou-se ada vez mais pesado e, aresentado aisso havia o peso de um orpo de �agua de era de quinze quil^ometrosde profundidade, em alguns pontos.O resente peso do oeano Pa���o ontinuou a agir no sentido delevantar a massa ontinental de Terra. A Europa e a �Afria ome�arama emergir das profundezas do Pa���o e, onomitantemente, tamb�ememergiram aquelas massas atualmente hamadas de Austr�alia, Am�eriado Sul e do Norte, e o ontinente da Ant�artida; enquanto o leito dooeano Pa���o iniiou mais um afundamento ompensat�orio. Ao �mdesse per��odo, quase um ter�o da superf��ie do planeta onsistia emterras, todas em um �unio orpo ontinental.Com esse aumento na eleva�~ao das terras, apareeram as primei-ras diferen�as lim�atias no planeta. A eleva�~ao das terras, as nuvens�osmias e as inu^enias oe^anias onstitu��ram-se nos fatores prini-pais a ausar as utua�~oes lim�atias. A espinha dorsal da massa deterra asi�atia alan�ou uma altitude de quase quinze mil metros, na�epoa da emerg^enia m�axima das terras. Tivesse havido muita umi-dade no ar, utuando sobre essas regi~oes sumamente elevadas, enormesapas de gelo ter-se-iam formado; e a idade do gelo teria hegado muitoantes. Centenas de milh~oes de anos se passariam antes que tanta terrade novo surgisse aima da �agua.H�a 750 milh~oes de anos, surgiram as primeiras fendas na massa deterra ontinental, omo a grande fenda separando o norte e o sul, a qualmais tarde foi preenhida pelas �aguas do oeano e preparou o aminhopara o movimento no sentido oeste dos ontinentes da Am�eria doNorte e Am�eria do Sul, inlusive a Groenl^andia. A longa falha leste-oeste separou a �Afria da Europa, distaniando do ontinente asi�atio



24 CAP�ITULO 1. A ORIGEM DE URANTIAas massas de terra da Austr�alia, das ilhas do Pa���o, e da Ant�artida.H�a 700 milh~oes de anos, Urantia estava aproximando-se da matu-ridade em termos de ondi�~oes neess�arias �a manuten�~ao da vida. Osmovimentos dos ontinentes ontinuavam; o oeano penetrava adavez mais nas terras, formando longos dedos de mar e riando aque-las �aguas rasas e abrigadas, nas ba��as, que t~ao adequadas s~ao omohabitat da vida marinha.H�a 650 milh~oes de anos, preseniou-se mais uma separa�~ao dasmassas terrestres e, onseq�uentemente, mais uma expans~ao dos maresontinentais. E essas �aguas estavam rapidamente atingindo aquelegrau de salinidade essenial �a vida de Urantia.Esses mares e os seus suessores estabeleeram os registros de vidaem Urantia, omo foi subseq�uentemente desoberto em p�aginas de pe-dra bem onservadas, volume sobre volume, �a medida que uma erasuedeu �a outra, e uma idade �a outra. Na realidade esses mares inter-nos das �epoas remotas foram os ber�os da evolu�~ao.[Apresentado por um Portador da Vida, membro do Corpo originalde Urantia e, atualmente, observador residente.℄


