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Cap��tulo 2O Estabeleimento da Vida em UrantiaEM TODO o Satânia, h�a apenas sessenta e um mundos semelhantes a Urantia, planetas de mo-di�a�~ao da vida. Os mundos habitados, na sua maioria, s~ao povoados de aordo om t�eniasestabeleidas e, em tais esferas, os Portadores da Vida têm poua liberdade para fazer variar os seusplanos de implanta�~ao da vida. Todavia, um mundo, entre dez, �e designado omo planeta deimal,e destinado ao registro espeial dos Portadores da Vida; e, nesses planetas, �e-nos permitido efetuarertos experimentos de vida, num esfor�o para modi�ar ou possivelmente aperfei�oar o padr~ao dostipos de seres vivos no universo.2.1 Os Pr�e-requisitos para a Vida F��siaH�a 600 milh~oes de anos, a omiss~ao de Portadores da Vida, enviada de Jerus�em, hegou em Urantiae ome�ou o estudo das ondi�~oes f��sias preparat�orias, para dar in��io �a vida no mundo de n�umero606, do sistema de Satânia. Essa seria a nossa sexent�esima sexta experiênia de iniia�~ao da vidanos padr~oes de N�ebadon, em Satânia, e a nossa sexag�esima oportunidade de efetuar altera�~oes einstituir modi�a�~oes no projeto b�asio padr~ao da vida do universo loal.Deve �ar laro que os Portadores da Vida n~ao podem iniiar a vida antes de uma esfera estaramadureida para a inaugura�~ao do ilo evoluion�ario. E tamb�em n~ao podemos promover um de-senvolvimento mais r�apido da vida do que aquele que pode ser suportado e aomodado pelo progressof��sio do planeta.Os Portadores da Vida de Satânia haviam projetado um padr~ao de vida baseado no loreto des�odio; e, portanto, nenhum passo poderia ser dado, no sentido de plantar essa vida, antes que as�aguas dos oeanos se houvessem tornado su�ientemente salgadas. O tipo urantiano de protoplasmapode funionar apenas em uma solu�~ao salina adequada. Toda a vida anestral - vegetal e animal -evoluiu em um habitat dentro de tal solu�~ao salina. E mesmo os animais terrestres mais altamenteorganizados n~ao poderiam ontinuar a viver, se essa mesma solu�~ao salina essenial n~ao irulassenos seus orpos, na orrente sang�u��nea, que livremente banha e literalmente submerge ada pequena�elula viva nessa \profundidade marinha salgada".Os vossos anestrais primitivos irulavam livremente no oeano salgado; hoje, essa mesma solu�~aosalina oeânia irula livremente nos vossos orpos, banhando ada �elula individual om um l��quidoqu��mio ompar�avel, em essênia, �a �agua salgada que estimulou as primeiras rea�~oes protoplasm�atiasdas primeiras �elulas que funionaram om vida no planeta.Contudo, quando essa idade tem in��io, Urantia enontra-se, em todos os sentidos, evoluindopara um estado favor�avel �a sobrevivênia das formas iniiais da vida marinha. De modo seguro evagarosamente, os desenvolvimentos f��sios na Terra e regi~oes espaiais adjaentes preparam o en�ario13



para as futuras tentativas de implantar formas de vida tais que, onforme hav��amos deidido, seriamas mais adapt�aveis ao ambiente f��sio que despontava - tanto terrestre, quanto a�ereo.Subseq�uentemente, a omiss~ao de Portadores da Vida de Satânia retornou a Jerus�em, preferindoaguardar a quebra posterior da massa ontinental de terra, o que proporionaria um n�umero aindamaior de mares avan�ando terra adentro, e de ba��as abrigadas, antes de iniiarem de fato a im-planta�~ao da vida.Num planeta em que a vida tem uma origem marinha, as ondi�~oes ideais para a implanta�~ao davida s~ao providas por um grande n�umero de bra�os de mares, em linhas extensas de praias de �aguasrasas, heias de ba��as abrigadas; e essa distribui�~ao das �aguas na Terra era, exatamente, a que seestava desenvolvendo om rapidez. Esses antigos mares interiores raramente exediam a profundidadede ento e inq�uenta a duzentos metros; e a luz do sol pode penetrar na �agua do oeano por mais deento e oitenta metros.E foi a partir dessas ba��as de limas amenos e regulares, de uma idade posterior, que a vida vegetalprimitiva enontrou seu aminho para a terra. Ali, o alto grau de arbono da atmosfera proporionou�as novas variedades de vida terrestre uma oportunidade de resimento r�apido e luxuriante. Emboraessa atmosfera fosse, ent~ao, a ideal para o resimento das plantas, ela ontinha um grau t~ao alto dedi�oxido de arbono que nenhum animal, e o homem menos ainda, poderia ent~ao haver vivido na faeda Terra.2.2 A Atmosfera de UrantiaA atmosfera planet�aria �ltra para a Terra era de dois bilion�esimos da luz total emanada do sol. Sea luz que ai sobre a Am�eria do Norte fosse taxada, a uma tarifa de dois entavos por quilowatt-hora, a onta de luz anual subiria a 800 quatrilh~oes de d�olares. A onta de Chiago, da luz do sol,atingiria a soma onsider�avel de mais de 100 milh~oes de d�olares por dia. E deveria ser lembrado quev�os reebeis do sol outras formas de energia - a luz n~ao �e a �unia ontribui�~ao solar que alan�a avossa atmosfera. Muitas energias solares derramam-se sobre Urantia, abrangendo omprimentos deondas tanto aima quanto abaixo do alane de reonheimento da vis~ao humana.A atmosfera da Terra �e quase opaa para muitas das radia�~oes solares no extremo ultravioletado espetro. A maioria dessas ondas de omprimentos urtos �e absorvida por uma amada deozônio que existe at�e um n��vel de dezesseis quilômetros aima da superf��ie da Terra, e que seestende por mais outros dezesseis quilômetros no espa�o. O ozônio que permeia essa regi~ao, nasondi�~oes que prevaleem na superf��ie da Terra, formaria uma amada de apenas dois mil��metrose meio de espessura; essa quantidade relativamente pequena, e aparentemente insigni�ante, deozônio, ontudo, protege os habitantes de Urantia dos exessos das radia�~oes ultravioleta, perigosase destrutivas, presentes na luz do sol. Todavia, se essa amada de ozônio fosse ligeiramente maisespessa, v�os estar��eis sendo privados dos raios ultravioleta, altamente importantes e provedores desa�ude, que agora alan�am a superf��ie da Terra e que s~ao os anestrais de uma das vossas vitaminasmais esseniais.E, ainda assim, alguns dos menos imaginativos entre os vossos meaniistas mortais insistem emver a ria�~ao material e a evolu�~ao humana omo um aaso. Os seres intermedi�arios de Urantiareuniram era de inq�uenta mil fatos da f��sia e da qu��mia que eles julgam ser inompat��veis omas leis das probabilidades do aaso, os quais, segundo eles defendem, demonstram inequivoamentea presen�a de prop�osito inteligente na ria�~ao material. E tudo isso n~ao leva em onta o seu at�alogodas mais de em mil desobertas, fora do dom��nio da f��sia e da qu��mia, que eles sustentam seremuma prova da presen�a da mente no planejamento, ria�~ao e manuten�~ao do osmo material.O vosso sol derrama um verdadeiro dil�uvio de raios mortais, e a agrad�avel vida que tendes em14



Urantia aontee devido �a inuênia \fortuita" de mais de quarenta opera�~oes protetoras, aparente-mente aidentais, semelhantes �a a�~ao dessa amada singular de ozônio.N~ao fora o efeito \obertor" da atmosfera, �a noite o alor perder-se-ia por irradia�~ao e t~ao rapi-damente que seria imposs��vel manter a vida, exeto por dispositivos arti�iais.A amada dos primeiros oito ou dez quilômetros inferiores da atmosfera da Terra �e a troposfera; �e aregi~ao dos ventos e orrentes de ar que ausam os fenômenos meteorol�ogios. Aima dessa regi~ao, est�aa ionosfera interna, e, mais aima, est�a a estratosfera. Subindo, da superf��ie da Terra, a temperaturavai aindo onstantemente por dez ou doze quilômetros, altitude em que �e registrada a temperaturade era de 56 graus Celsius abaixo de zero. Essa faixa de temperatura, entre 54 e 56 graus abaixode zero, permanee sem altera�~oes at�e uma altitude de mais de sessenta e ino quilômetros; essaregi~ao de temperatura onstante �e a estratosfera. A uma altitude de setenta ou oitenta quilômetros,a temperatura ome�a a aumentar, e esse aumento ontinua at�e que, no n��vel das auroras boreais,uma temperatura de 650 graus Celsius �e atingida, e �e esse intenso alor que ioniza o oxigênio. Noentanto, a temperatura nessa atmosfera rarefeita n~ao pode ser ompar�avel �a sensa�~ao de alor nasuperf��ie da Terra. Lembrai-vos de que a metade de toda a vossa atmosfera est�a onentrada nosprimeiros ino mil metros. A altitude da atmosfera da Terra �e indiada pelos aros luminosos, osda mais elevada altitude, das auroras boreais - de era de seisentos e inq�uenta quilômetros.Os fenômenos das auroras boreais est~ao diretamente relaionados �as manhas solares, aquelesilones solares que turbilhonam em dire�~oes opostas aima e abaixo do equador solar, tal omo ofazem os fura~oes terrestres tropiais. Tais perturba�~oes atmosf�erias giram em sentidos opostos,quando oorrem aima ou abaixo do equador.O poder que as manhas solares têm de alterar as freq�uênias da luz mostra que esses entrosde tempestades solares funionam omo enormes magnetos. Esses ampos magn�etios s~ao apazesde arrastar as part��ulas arregadas, das rateras das manhas solares, arrojando-as no espa�o at�e aatmosfera externa da Terra, onde a sua inuênia ionizante produz os desdobramentos espetaularesda aurora boreal. Por isso, tendes os maiores fenômenos de auroras quando as manhas solares est~aono seu apogeu - ou estar~ao, logo em seguida - , momento este em que as manhas est~ao em geralsituadas perto do equador.Mesmo a agulha de b�ussolas �e sens��vel a essa inuênia solar, pois elas inlinam-se ligeiramentepara o leste quando o sol se levanta, e ligeiramente para o oeste quando o sol est�a preste a se pôr. Issoaontee todos os dias, mas, durante o apogeu do ilo das manhas solares, a varia�~ao da b�ussola �eduas vezes maior. Esses desvios diurnos da b�ussola oorrem por rea�~ao ao aumento da ioniza�~ao daatmosfera superior, que �e produzida pela luz solar.�E a presen�a de dois n��veis diferentes, de regi~oes eletri�adas ondutoras, na superestratosfera, quepermite a transmiss~ao, a longa distânia, das vossas emiss~oes radiofônias de ondas urtas e longas.As vossas transmiss~oes radiofônias s~ao, algumas vezes, perturbadas pelas terr��veis tempestades queoasionalmente assolam os dom��nios dessas ionosferas externas.2.3 O Meio Ambiente EspaialDurante os primeiros tempos da materializa�~ao do universo, as regi~oes do espa�o est~ao interaladasom vastas nuvens de hidrogênio, muito semelhantes �as nuvens astronômias de poeira que agoraaraterizam muitas regi~oes no espa�o remoto. Uma grande parte da mat�eria organizada, que oss�ois abrasadores reduzem e dispersam omo energia radiante, originalmente era omposta dessasnuvens espaiais primitivas de hidrogênio. Sob ertas ondi�~oes inusitadas, a desintegra�~ao dos�atomos tamb�em oorre no n�uleo das massas maiores de hidrogênio. E todos esses fenômenos deonstitui�~ao e desintegra�~ao do �atomo, omo nas nebulosas altamente aqueidas, s~ao seguidos pela15



emergênia de uxos de mar�es de raios de energia radiante de omprimento urto. Aompanhandoessas radia�~oes diversas, h�a uma forma de energia-espa�o desonheida em Urantia.Essa arga de energia de raios urtos do espa�o, no universo, �e quatroentas vezes maior doque todas as outras formas de energia radiante que existem nos dom��nios do espa�o organizado. Aemiss~ao de raios espaiais urtos, origin�arios seja das nebulosas abrasadoras ou de tensos amposel�etrios, seja do espa�o exterior ou das vastas nuvens de p�o de hidrogênio, �e modi�ada, qualitativae quantitativamente, pelas utua�~oes e pelas s�ubitas mudan�as nas tens~oes, na temperatura, nagravidade e nas press~oes eletrônias.Essas eventualidades, nas origens dos raios do espa�o, s~ao determinadas por muitas oorrênias�osmias, bem omo pelas �orbitas de mat�eria irulante, que podem variar, de ��rulos modi�ados aelipses extremas. As ondi�~oes f��sias podem tamb�em ser grandemente alteradas, porque os el�etronsalgumas vezes giram no sentido oposto ao do omportamento da mat�eria mais grosseira, ainda quena mesma zona f��sia.As imensas nuvens de hidrogênio s~ao verdadeiros laborat�orios �osmios de qu��mia, abrigandotodas as fases da energia em evolu�~ao e mat�eria em metamorfose. Atividades energ�etias intensastamb�em oorrem nos gases marginais das grandes estrelas bin�arias, que om tanta freq�uênia sesobrep~oem e, em onseq�uênia disso, se misturam profundamente. Contudo, nenhuma dessas ativi-dades energ�etias, tremendas e extensas, do espa�o, exere a menor inuênia sobre os fenômenos davida organizada - o plasma germinador das oisas e seres vivos. Essas ondi�~oes da energia espaials~ao inerentes ao meio ambiente essenial ao estabeleimento da vida, todavia n~ao s~ao efetivas nas mo-di�a�~oes subseq�uentes dos fatores de heran�a do plasma da germina�~ao, omo o s~ao alguns dos raiosmais longos de energia radiante. A vida implantada pelos Portadores da Vida resiste plenamente atoda essa torrente assombrosa de raios urtos de espa�o da energia do universo.Todas essas ondi�~oes �osmias esseniais tinham que evoluir at�e um estado favor�avel, antes queos Portadores da Vida pudessem, de fato, iniiar o estabeleimento da vida em Urantia.2.4 A Era da Aurora da VidaN~ao vos deixeis onfundir pelo fato de sermos hamados de Portadores da Vida. Podemos transportara vida, e n�os a transportamos aos planetas, mas n~ao transportamos nenhuma vida para Urantia. Avida de Urantia �e �unia, e original om o planeta. Esta esfera �e um mundo de modi�a�~ao da vida;toda a vida que surgiu aqui foi formulada por n�os, aqui mesmo, no planeta; e n~ao h�a outro mundoem todo o Satânia, e mesmo em todo o N�ebadon, que tenha uma existênia de vida igual a essa deUrantia.H�a 550 milh~oes de anos, o orpo de Portadores da Vida retornou a Urantia. Em oopera�~aoom os poderes espirituais e as for�as supraf��sias, n�os organizamos e iniiamos os modelos originaisde vida desse mundo e os plantamos nas �aguas hospitaleiras desse reino. Toda a vida planet�aria(exluindo as personalidades extraplanet�arias) at�e os dias de Calig�astia, o Pr��nipe Planet�ario, tevea sua origem nas nossas três implanta�~oes originais, idêntias e simultâneas de vida marinha. Essastrês implanta�~oes de vida foram designadas omo sendo: a entral ou eurasiana-afriana, a orientalou austral�asia, e a oidental, que abrange a Groenlândia e as Am�erias.H�a 500 milh~oes de anos, a vida marinha vegetal primitiva estava bem estabeleida em Urantia.A Groenlândia e a massa de terra do �Artio, junto om as da Am�eria do Sul e Am�eria do Norte,estavam ome�ando a sua longa e lenta deriva�~ao para oeste. A �Afria moveu-se ligeiramente para osul, riando uma depress~ao a leste e, a oeste, a baia do Mediterrâneo, entre ela pr�opria e o orpo-m~ae. A Ant�artida, a Austr�alia e a terra marada pelas ilhas do Pa���o desprenderam-se ao sul e aleste, e derivaram para mais longe desde aquela �epoa.16



Hav��amos plantado a forma primitiva de vida marinha nas ba��as tropiais abrigadas dos mares en-trais da segmenta�~ao leste-oeste da massa ontinental de terra que se desprendia. O nosso prop�osito,ao fazer três implanta�~oes de vida marinha, era assegurar que ada uma dessas grandes massas deterra tivesse vida nas suas �aguas marinhas quentes, quando a terra posteriormente se separasse. Pre-vimos para a era seguinte, quando surgisse a vida terrestre, que grandes oeanos de �agua separariamtais massas ontinentais de terra �a deriva.2.5 A Deriva ContinentalA deriva da terra ontinental ontinuou. O n�uleo da Terra havia-se tornado t~ao denso e r��gidoquanto o a�o, estando sujeito �a press~ao de quase 3 500 toneladas por ent��metro quadrado, e, devido�a enorme press~ao da gravidade, foi e ainda �e muito quente no seu interior profundo. A temperaturarese, da superf��ie para dentro, at�e que, no entro, est�a ligeiramente aima da temperatura dasuperf��ie do sol.Os mil e seisentos quilômetros exteriores da massa da Terra onsistem prinipalmente em esp�eiesdiferentes de roha. Por baixo, �am os elementos met�alios mais densos e pesados. Nas primeirasidades pr�e-atmosf�erias, o mundo estava, no seu estado altamente aqueido e de fus~ao, t~ao perto doestado uido, que os metais mais pesados afundavam pesadamente para o interior. Aqueles que hojese enontram pr�oximos da superf��ie representam as exsuda�~oes de vul~oes antigos, uxos de lavaposteriores e extensos, e dep�ositos mete�orios mais reentes.A rosta externa tinha era de sessenta e ino quilômetros de espessura. Essa asa externaestava apoiada e repousava diretamente sobre um mar de basalto fundido, de espessura vari�avel,uma amada m�ovel de lava fundida, mantida sob alta press~ao, mas sempre tendendo a uir, aqui eali, para equalizar as utua�~oes das press~oes planet�arias, tendendo, desse modo, a estabilizar a rostada Terra.Mesmo hoje, os ontinentes ontinuam a utuar sobre essa almofada n~ao ristalizada que �e o mar debasalto fundido. N~ao fosse essa ondi�~ao protetora, os terremotos mais severos fariam literalmente omundo em peda�os. Os terremotos s~ao ausados por deslizamentos e desloamentos da rosta externas�olida, e n~ao pelos vul~oes.As amadas de lava da rosta da Terra, quando esfriadas, formam granito. A densidade m�edia deUrantia �e um pouo maior do que ino vezes e meia a da �agua; a densidade do granito �e de menosdo que três vezes a da �agua. O n�uleo da Terra �e doze vezes mais denso do que a �agua.Os fundos dos mares s~ao mais densos do que as massas de terra, e �e isso que mant�em os ontinentesaima da �agua. Quando o fundo dos mares �e expelido at�e um n��vel aima do mar, veri�a-se queonsiste em uma parte maior de basalto, uma forma de lava onsideravelmente mais pesada do queo granito das massas de terra. E, por outro lado, se os ontinentes n~ao fossem mais leves do queos fundos dos oeanos, a gravidade arrastaria as bordas dos oeanos at�e aima das terras, mas taisfenômenos n~ao aonteem.O peso dos oeanos �e tamb�em um fator que aumenta a press~ao sobre os fundos dos oeanos. Asamadas mais profundas e relativamente mais pesadas, dos fundos dos oeanos, mais o peso exeridopela �agua que est�a por ima, aproximam-se do peso dos ontinentes mais elevados, mas bem menospesados. Todos os ontinentes, por�em, tendem a deslizar lentamente para os oeanos. A press~aoontinental no n��vel do fundo do oeano �e de era de 1 300 quilogramas por ent��metro quadrado.Quer dizer, esta seria a press~ao de uma massa ontinental que se eleva a 5 000 metros aima dofundo do oeano. A press~ao de �agua no fundo do oeano �e de era de apenas 350 quilogramas porent��metro quadrado. Essas press~oes difereniais tendem a fazer os ontinentes deslizarem na dire�~aodos leitos dos oeanos. 17



A depress~ao do fundo dos oeanos, durante as idades anteriores �a vida, havia elevado uma massaontinental solit�aria a uma altura tal que a sua press~ao lateral tendia a fazer om que as bordasorientais, oidentais e sulinas deslizassem para baixo, sobre os leitos subjaentes da lava semivisosa,at�e as �aguas do oeano Pa���o, que rodeavam a massa ontinental. Isso ompensava a press~aoontinental t~ao ompletamente, que n~ao oorreu nenhuma ruptura maior na margem oriental doontinente asi�atio anterior, mas, desde ent~ao, essa linha osteira oriental tem estado suspensa sobreo preip��io das profundezas oeânias adjaentes, amea�ando deslizar para dentro de um t�umulomarinho.2.6 O Per��odo de Transi�~aoH�a 450 milh~oes de anos, aonteeu a transi�~ao da vida vegetal para a vida animal. Essa metamorfoseteve lugar nas �aguas rasas das lagoas e das ba��as tropiais, abrigadas ao longo das linhas osteirasextensas dos ontinentes que se separavam. E esse desenvolvimento, todo ele inerente aos padr~oesoriginais da vida, deu-se gradativamente. Havia muitos est�agios de transi�~ao entre as formas iniiaisprimitivas de vida vegetal e os organismos animais posteriores bem de�nidos. E, ainda hoje, persistemas formas de limos de transi�~ao, as quais n~ao podem ser lassi�adas, seja omo plantas, seja omoanimais.Ainda que a evolu�~ao da vida vegetal em vida animal possa ser determinada, e embora hajamsido enontradas s�eries graduais de plantas e animais que progressivamente se desenvolveram dosmais simples aos mais omplexos e avan�ados organismos, v�os n~ao sereis apazes de enontrar esseselos de liga�~ao entre as grandes divis~oes do reino animal, nem entre o mais elevado dos tipos deanimais pr�e-humanos e o alvoreer dos homens das ra�as humanas. Esses hamados \elos perdidos"permaneer~ao para sempre perdidos, pela simples raz~ao de nuna haverem existido.De era para era, apareem esp�eies radialmente novas de vida animal. Elas n~ao evoluem omoonseq�uênia da aumula�~ao gradual de pequenas varia�~oes; surgem omo novas ordens de vida,plenamente desenvolvidas, e apareem subitamente.O apareimento s�ubito de novas esp�eies e de ordens diversi�adas de organismos vivos �e total-mente biol�ogio, estritamente natural. Nada h�a de sobrenatural ligado a essas muta�~oes gen�etias.No grau apropriado de salinidade nos oeanos, a vida animal evoluiu, e foi relativamente simplespermitir que as �aguas salgadas irulassem nos orpos animais de vida marinha. Quando, por�em, osoeanos se ontra��ram e a porentagem de sal aumentou onsideravelmente, esses mesmos animaisdesenvolveram a apaidade de reduzir a salinidade dos uidos dos seus orpos, exatamente omoaqueles organismos que aprenderam a viver na �agua doe adquiriram a apaidade de manter ograu adequado de loreto de s�odio nos uidos dos seus orpos, por meio de t�enias engenhosas deonserva�~ao desse sal.O estudo das fossiliza�~oes de vida marinha dentro de rohas revela as lutas iniiais dos ajus-tamentos desses organismos primitivos. As plantas e os animais nuna deixaram de efetuar taisexperimentos de ajustes. O ambiente mant�em-se em onstante altera�~ao e os organismos vivos est~aosempre lutando para aomodar-se a essas utua�~oes sem �m.O equipamento �siol�ogio e a estrutura anatômia de todas as ordens novas de vida respondemontinuamente �a a�~ao das leis f��sias, mas o dom subseq�uente da mente �e uma d�adiva dos esp��ritosajudantes da mente, de aordo om a apaidade inata do �erebro. A mente, ainda que n~ao sejaproveniente da evolu�~ao f��sia, �e integralmente dependente da apaidade do �erebro, proporionadapor desenvolvimentos puramente f��sios e evoluion�arios.Durante ilos quase sem �m de ganhos e perdas, de ajustes e reajustes, todos os organismos vivosprogridem e regridem de uma idade para outra. Aqueles que alan�am a unidade �osmia perduram,18



enquanto aqueles que perdem essa meta essam de existir.2.7 O Livro da Hist�oria Geol�ogiaO vasto grupo de sistemas de rohas que onstituiu a amada externa da rosta do mundo durante aera do alvoreer da vida, ou era Proteroz�oia, n~ao aparee atualmente em muitos pontos na superf��ieda Terra. E, quando de fato emergem de baixo de todos os sedimentos das idades subseq�uentes, ser~aoenontrados apenas os remanesentes f�osseis de vegetais e da vida animal muito primitiva. Algumasdessas rohas mais antigas, depositadas pela �agua, est~ao misturadas a amadas posteriores, e algumasvezes elas apresentam restos f�osseis de algumas das formas anteriores de vida vegetal, enquanto,oasionalmente, nas amadas mais super�iais podem ser enontradas algumas formas mais antigasde organismos marinhos animais primitivos. Em muitos loais, essas amadas mais antigas de rohaestrati�ada, que ontêm os f�osseis de vida marinha primitiva, tanto animal quanto vegetal, podemser enontradas diretamente aima da pedra mais antiga e n~ao difereniada.Os f�osseis dessa era trazem algas, plantas semelhantes a orais, protozo�arios primitivos e orga-nismos esponjosos de transi�~ao. Contudo, a ausênia desses f�osseis nas amadas mais antigas n~aoprova neessariamente que oisas vivas n~ao existissem em outros loais, na �epoa do seu dep�osito.A vida era esparsa durante esses tempos iniiais, e apenas vagarosamente gerou o seu aminho pelasuperf��ie da Terra.As rohas dessa idade mais antiga enontram-se agora na superf��ie da Terra, ou muito pr�oximasda superf��ie, sobre mais de um oitavo da �area atual de terras. A espessura m�edia dessas pedras detransi�~ao, das mais antigas amadas de roha estrati�ada, �e de era de 2 500 metros. Em algunspontos, esses antigos sistemas de rohas têm at�e 6 500 metros de espessura, mas, muitas das amadas,atribu��das a essa era, pertenem a per��odos mais reentes.Na Am�eria do Norte, essa amada antiga e primitiva de roha ontendo f�osseis vem �a superf��ienas regi~oes oriental, entral e setentrional do Canad�a. Tamb�em existe uma ordilheira intermitentedessa roha na dire�~ao leste-oeste, que vai do estado da Pensilvânia e das antigas montanhas doAdirondak, a oeste, e atravessa os estados de Mihigan, Wisonsin e Minnesota. Outras ordilheirasestendem-se desde as Terras Novas at�e o estado do Alabama, e do Alasa ao M�exio.As rohas dessa era est~ao expostas aqui e ali em todo o mundo, mas nenhuma delas �e de inter-preta�~ao t~ao f�ail omo as vizinhas do lago Superior e do Grande Canyon no rio Colorado, ondeessas rohas, que ontêm f�osseis primitivos, existentes em v�arias amadas, atestam as eleva�~oes eutua�~oes da superf��ie das terras naqueles tempos bastante remotos.Essa amada de pedra, o mais antigo estrato om fossiliza�~oes na rosta da Terra, foi desmoronada,dobrada e aprihosamente torida, pelos solavanos dos terremotos e vul~oes primitivos. Os uxosde lava nessa era traziam muito ferro, obre e humbo at�e bem pr�oximo da superf��ie planet�aria.H�a pouos lugares na Terra onde essas atividades s~ao mais gra�amente vis��veis do que no valede Santa Croix, em Wisonsin. Nessa regi~ao, oorreram ento e vinte e sete uxos suessivos delava no solo, seguidos de submers~oes pela �agua, om o onseq�uente dep�osito de roha. Se bem quegrande parte da sedimenta�~ao superior da roha e dos uxos intermitentes de lava esteja ausente, hojeem dia, e embora a base desse sistema esteja enterrada muito profundamente no solo, ainda assim,era de sessenta e ino ou setenta desses registros estrati�ados de eras do passado atualmenteenontram-se expostos �a vista.Nessas idades iniiais, quando grande parte das terras estava pr�oxima do n��vel do mar, oorrerammuitas submers~oes suessivas e v�arios levantamentos. A rosta da Terra estava apenas entrando noseu �ultimo per��odo de relativa estabiliza�~ao. As ondula�~oes das massas, as eleva�~oes e os mergulhosprovoados pelo in��io da deriva ontinental ontribu��ram para a freq�uênia das submers~oes peri�odias19



das grandes massas de terra.Durante esses tempos de vida marinha primitiva, grandes �areas das margens ontinentais afunda-ram nos mares a profundidades de um a oitoentos metros. Grande parte dos arenitos mais antigos eoutros onglomerados representam as aumula�~oes sedimentares dessas antigas margens. As rohassedimentares, pertenentes a essa estrati�a�~ao mais antiga, repousam diretamente sobre amadasque datam de muito antes da origem da vida, e remontam ao apareimento iniial do oeano mundial.Algumas das amadas mais super�iais desses dep�ositos de roha de transi�~ao ontêm pequenasquantidades de xistos e de ard�osias de ores esuras, indiando a presen�a de arbono orgânio eatestando a existênia dos anestrais das formas de vida vegetal que invadiram a Terra durante a eraCarbon��fera subseq�uente, ou era do arv~ao. Boa parte do obre nessas amadas de rohas resultade dep�ositos de �agua. Um pouo desse obre �e enontrado nas �ssuras de rohas mais antigas e vemda onentra�~ao de �aguas pantanosas turfosas de alguma antiga linha de osta abrigada. As minasde ferro da Am�eria do Norte e da Europa est~ao loalizadas em dep�ositos e extrus~oes que repousam,em parte, sobre rohas mais antigas n~ao estrati�adas e, em parte, sobre essas rohas estrati�adasposteriormente, dos per��odos de transi�~ao de forma�~ao da vida.Essa era testemunha a dissemina�~ao da vida pelas �aguas do mundo; a vida marinha tornara-sej�a bem estabeleida em Urantia. O fundo dos mares rasos, mas longos, adentrando nas terras, est�asendo gradualmente invadido por um resimento profuso e luxuriante de vegeta�~ao, enquanto as�aguas da linha osteira enontram-se infestadas das formas simples de vida animal.Toda essa hist�oria est�a gra�amente ontada, nas p�aginas fossilizadas do vasto \livro de pedra",o arquivo deste mundo. E as p�aginas desse giganteso registro biogeol�ogio dir~ao, infalivelmente, averdade, t~ao logo v�os adquirirdes a apaidade para fazer a interpreta�~ao delas. Muitos desses fundosmarinhos antigos est~ao agora elevados bem aima do n��vel da superf��ie terrestre e os seus dep�ositos,de idade sobre idade, ontam a hist�oria das lutas pela vida naqueles dias iniiais. Como disse o vossopoeta, �e literalmente verdade que \o p�o sobre o qual pisamos esteve vivo outrora".[Apresentado por um membro do Corpo de Portadores da Vida de Urantia, atualmente residenteneste planeta.℄
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